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A tese que se apresenta defende que as competencias pessoais, socia s e esteUcas

podem ser promovldas atrav6s de estrategias inovadoras, tendo por base a Educa9eo

Artistica e os recursos da Comunicaqeo [,4ultimOdia.

Face a complexldade de problemas que se vivem na actualidade, parte-se da

polissemia da palavra sentldo para estruturar um quadro poliocular conceptual te6rico/

interpretativo de inter-relacionamento entre Educaqao, Llultim6dia e Arte na P6s-

modernidade, como base duma reflexao sobre a pertinencia da Educaqao Artistica' em

especial das Artes Visuais, nos dias de hoje marcados pela mudanqa, pela cultura da

imagem, por uma avalanche de informa€o e pelo progresso frenetico dos meios de

comunicagao.

Este quadro conceptual serviu de suporte a investigaqao empirica desenvolvada numa

escola secunderia do distrito do Porto. Dentro deste contexto, foi desenvolvido e

implementado um projecto de intervenQeo/acQao, no ambito da erea curricular de

Oficina Multim6dla B denominado "an ma.acAao : )" numa turma do 120 ano do Curso

Cientifico Humanistico de Artes. Tendo por base as perspectivas defendidas e o

contexto do estudo, a metodologia se ecclonada 10 a metodo ogia investigaqeo-acAao'

em articulaQao com o estudo de caso e a a/r/tografia. Para compreender melhor a

natureza complexa da realidade em questao analisou-se de forma quantitativa e

qualitativa o impacto do projecto.

Da analise realizada concluiu-s€ que a Educaqeo Mistica, atraves dos recursos

Multim6dia da Comunicagao, promove o desenvolvimento do sentido critico' a

participaqao, a interacaao comunicacional e a criatividade, numa perspectiva de

desenvolvimento humano e de integragao plena no meio envolvente.

Os objectivos desenhados por este estudo loram atingidos, demonstrando que as

estrat6gias inovadoras diversificadas, num processo caracterizado por um clima

dinamico, estimulante e desaliador foi favorevel ao desenvolvimento de competCncias

pessoais, esteticas e sociais, levando a que os participantes se mostrassem

entusiasmados e empenhados. Um espaQo e um tempo onde se viveu plenamento a
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keywords

abstract

Modernity; Pos-Modernity; Multimedia: Educacion: Art ; Art Education

This thesis defends that oersonal, social and aesthetic needs can be promoted through

innovative strategies, based on Art Education and the resources ol l\4ultimedia

Communication.

Given the complexity ol today problems, the multiple meanings of the word sense/

meaning its a part ol the conceptual theoretical/interpretive framewok structure betlveen

Education, Multimedia and Arts in post-modernity, as the basis to a reflection on the Al1

Education relevance, specialt the visual arts, in todays world maked by: change, visual

culture, information overtlow and the frenzy media progress.

This conceptual framework was used to support empirical research conducted in a

secondary school. An interventior/action pOect was developed and implemented within

the cuniculum area ol l/ultimedia Wokshop B called 'anima.ac€o : )" on a 12th form

Scientific Humanistic Arts class. Based on the perspectives advanced and the study

methodology context, ths investigation-action research methodology was selected' in

conjunction with case study and a/r/tography. To lully understand the complex nature of

the reality in question the impact ot the project was analyzed quantitatively and

qualitativ€ly.

From the analysis we concluded that the Art Education promotes the development ot

critical sense, participation, interaction, communication and c€ativity from the perspective

ol human development and tull integration into its sunoundings.

The objectives designed for this study were achiev€d, demonstrating that the varied

innovative strategies, in a process characterized by a dynamic, stimulating and challenging

climate was propitious to the development of porsonal, aesthetic and social competences,

which lead to excited and engaged participants. A space and time where they fully lived

the "ANr[,4AT|ON!
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apresentaqao

A presente investigagao, denomlnada artistica e-educageo: novos sentidos do "ensinar a ver"''

corresponde ao Relatorio F na da unidade curricular de PrAt ca de Ens no Supervisionada [PES] do Curso de

Mestrado em Enslno de Anes Visuais do 3' ciclo do Ensino Beslco e Ensino Secunddr o da Universidade de

Aveiro. Esta unidade curricular desenrolou-se em articulaQao com as unidades curricu ares de Semindrio de

lnvestigaqao em Diddctica das Ades Visuais I e ll.

A tematica abordada neste estudo surg u no seguirnento das inquietaqdes e nvestigagoes que a autora explorou

ao longo da frequencla deste mestrado e que aprofundou nas diferentes unidades curriculares. Estas questoes

dizern respeito ao estudo de estrat6gias para uma EducaQeo Inovadora e de Qualidade e sobre a pedinOncia da

Educaqao Aftistica [EA], ern especia das Artes Visuais, na concretizaqao desta premissa.

A investigaqdo que aqul se apresenta procura de forma coerente adicular a teoria e a pratica, sob varios pontos

de vista problematizadores, reflexivos e criticos. Tendo subjacente as novas filosofias da Educaqdo procura-se

analisar de que forma a EA, atraves do Multimddia e das Novas Tecnologias da Comunicaqao pode ser

importante para o desenvolvimento de cidadaos de hoje e de amanha...

Um descobrir dos sent/dos da sociedade actual, de novos sentldos do "ensinar a ver" e sobre a importancia do

"sentido do ver". Uma procura, uma partilha de sent/dos, uma reflexao de estrat6gias para ver mais perto e mais

longe, o aparente e o mais al6m...

Esta investigagao esta organizado em doze capitulos, que se incorporam em duas partes. Na primeira faz-se o

enquadramento teorico do estudo, atrav6s da reviseo da literatura seleccionada de acordo com o quadro

tematico abordado, procurando definir conceitos e explorar as suas linhas orientadoras. Na segunda parte, as

fundamenlaQoes da primeira pade serviram de suporte para a concepgao e implementagao do proiecto

"anima.acgao: )" como tamb6m, para a justificaqao do m6todo de investigaqeo seguido, bem como dos

procedimentos utilizados na recolha e tratamento dos dados. Ainda nesta parte, serao expostos os resultados

dos dados recolhidos, a sua analise, discussao e conclus6es do estudo.

Face aos problemas que se vivem na actualidade, em especial na escola, surge pois com pertinCncia e relevancia,

o prop6sjto do estudo de (re)pensar a construgao de um quadro conceptual de inter-relacionamento entre

Educaqao, Muitim6dia e Novas Tecnologias, com a Ade, como base incontornevel duma reflexao sobre a

impoftancia da EA atrav6s da utilizagao do N/lultim6dia e Novas Tecnologias da Comunicagao servindo como

contributo para o desenvolvimento de competencias pessoais, sociais e adisticas/esteticas

Enquanto apreciadora da inovagao e da criati\ridade (em especial, no contexto do Design de Comunicaqeo e no

da Educaqao), enquanto professora h6 oito anos - nos grupos Aftes Visuais e EducaQao Tecno169ica, e como

discente do segundo ano do Curso de Mestrado em Ensino das Artes Visuais, a autora sentiu necessidade de

construir, com alguma amplitude e autoconsciencia, um esqusma de lnteligibilidade, nurn quadro conceptual

te6rjco/interpretativo da sociedade actual, e da EA em particular, que confrontasse a multiplicidade de principros

presentes, permitindo sintetizar e articuiar a compreensao reflexiva da realidade e, a partir deles, conceber,

implementar o projecto "anima.acaao : )" e investigar emplricamente o seu impacto.



i) problematica
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Diagfama 1 | Probbmatica do estudo

Na perspecliva de Educagao como "ensinar a ver", presente desde a Antiguidade Classica, importa reflectir sobre

a peftinencia da EA, em especial as Artes visuais, nos dias de hoie, marcados pela cultura da imagem, por uma

avalanche de informagao a cada instante e pelo progresso frenetico dos meios de comunicaqao Dentro deste

panorama, educar torna-se um acto mais complexo e um desafio a enfrentar.

Face a complexidade dos problemas que a escola est6 atravessar, he necessidade de pensar de que forma a EA

atrav6s do l\4ultim6dia pode constituir uma solugao relevante para uma efectiva Educa9ao de Qualidade As ereas

adisticas tem sido assumidas como Secunderias, em espeoial, no Contexto educativo, pelo que urge criar

mecanismos que atribuam as Artes o lugar que realmente merecem, Esta 6 uma erea cujo papel ultrapassa o

aspecto lodico q de educageo est6'tica,pois permite promover o desenvolvimenlo pleno e harmonioso do

individuo, sendo simultaneamente uma expelente estrat6gia pedag6gica no ensino-aprendizagem. A Educaqao da

e pela Arte propicia a expressao da individualidade de cada um enquanto ser singular, favorecendo a expressao

doseumundointerioredespertandoacriatividade,aparticipagao,areflexao,osenlidocriticoeasuaintegraqao

no seu meio, Nao serao estas aS competonoias lundamentais para a construqao de uma sociedade da

informagao salisfeita e realizada?

Chega-se e problematica deste estudo: de que forma se pode potenciar um efectivo "ensinar a ver", atraves do

ensino do sentldo do ver ajustado aos dias de hoje e de amanha?



ii) finalidade

O presente estudo tem por finalidade promover competoncias pessoais, sociais e artisticas/est6ticas nos sujeitos-

alvo alunos iSAAl, atrav6s de estratdgias inovadoras, tendo por base a EA e os recursos da comunicaqao

multimddia.



iiil hiootese

Se o sujeito-alvo docente [SAD] desenvolver estrategias inovadoras na utilizaqao dos recursos da comunicagao

multim6dia e da Ade, pode promover nos sujeitos-alvo alunos [SAA] competoncias artisticas e esteticas, o sentido

critico/reflexivo, a participagao, a interacAao comunicacional e a criatividade, numa perspectiva de

desenvolvimento humano e de integraqao plena no meio envolvente



iv) objectivos

1. Beflectir sobre a pedinCncia da EA na actualidade- caracterizada pelo progresso fren6tico de novos meios de

comunicaQao e pela cultura da imagem- para uma etectiva Educaqao de Qualidade:

2. Analisar as potencialidades do Multim6dia e das Novas Tecnologias da Comunicaqao na promoqao do sentido

critico/reflexivo, da participagao, da comunicagao, da colaboraqao, da criatividade e do sentido estetico;

3. Desenvolver estratdgias que promovam uma forte, eficaz e inovadora EA baseadas na articulaqao de

tecnologias tradicionais e digitais.



I parte I enquadramento teorico



introduqdo

A presente investigaqao, parte da polissemia da palava sentido para estruturar, criar interligaQoes e definir os

lim 1es deste estudo. Numa perspectiva englobante e integradora, relaciona vaios campos disciplinares num

quadro de referencia da Pos-modernidade, articulando e tornando inteligiveis as suas m[lltiplas

interdeoendenc as.



1.1 SENTTDO(S) DO SENTIDO

Diagrama 2 I Polissemia da palavra "sentido"

O ser humano capta, percebe, interpreta os estimulos e as informagoes que recebe em simuftaneo atrav6s dos

cinco sent/dos sensoriais - a conjugagao da visao, audigao, tacto, paladar e olfacto permite identmcar as

caracteristicas do meio em que se insere, e tomar as decis6es necessarias de forma inteligente. Os sentdos sao

formas directas de cogniqao e compreensao. "Nao 6 possivel compreender o mundo sem primeiro o detectar

atrav6s do sistema de radar dos nossos senrdos... lEles] definem o limite da nossa consciencia. Estes para alem,

de transporem distancias e culturas, lranspdem o tempo" (ACKERMAN, 1998: 11). Rudolf Arnheim (1999)

acrescenta que todo o pensamento 6 de origem perceptMa e toda a percepqao implica o pensamento.

No processo da comunicagao 6 inegdvel a importancia do envolvimento de todos os sentdos, em especial a

visao, a audigao e tacto, pois permitem enriquecer a mensagem, facilitar a absorqao da informagao e a

interpretagao do conteudo da comunicagao. A informagao pode ser veiculada sob varios meios, cada um dos

ouais imoressionando um determinado senldo. Estes meios sao frequentemente designados por medla -

imagaB; desenho vectoial; video: animagaoi aud,b. Com os avangos tecnol6gicos, nomeadamente' com a

informetica, temos a possibilidade de representar cada um deles sob a forma digital atraves de conjunto de b/ts.

lsto permite-nos armazenat os media em dispositivos de armazenamento informetico, manipula-bs por interm6dio

de um software e transmiti-los sobre redes informaticas. Uma vez que todos os rned,a partilham a mesma



representaqao digital, podem ser combinados entre Si de uma forma que Se designa genericamente por

Multim'dia (BtBE RO, 2004).

No entanto, a palavra sentldo tem uma pluralidade de sent/dos. A procura de sentldo, para o Humano surge em

varios contextos e com usos bem distintos. Pode-se referir alguns desses usos correntes na lingua portuguesa,

sentldo como:

- sentlmento {sensivel);

- significado (de uma palavra, de um discurso, da vida);

- ponto de vista lperspectiva, opiniao)i

- direcQeo \em sentido lalo, projecto de vida e no sentido estrito, direcQao, rumo, orientaqao);

- contexto (coerencia, ordem, interligaqao/articulagao de elementos):

- razao (azdes das aca6es, motivaqoes, interpretaqao);

- valor (valoraqao das acQoes, comportamentos e atitudes);

- causa (determinagoes para as acA6es);

- finalidade (intuitos, prop6sitos, designios);

- sentido critico 0capacidade de analisar, discutir e reflectir)

- senrdo estdtbo (faculdade de gostar, de apreciar).

A capacidade de atnbui sentido/significado. decone da dimensao simb6lica da consciencia humana. Atraves dos

simbolos o ser humano transcende a dimensao fisica e biol6gica, lomando o mundo e a Si pr6prios como

objectos de compreensao. Os processos simb6licos subjazem o conhecimento. Antes da razao o Homem e

emogao, o sentir 6 anterior ao pensar e o pensar compreende aspectos perceptivos e emocionais (DAl\,lAslo,

2010).

A existencia humana 6 uma permanenle construgeo de sentldo, ja que os humanos se podem definir como um

projecto em permanente construgao: cada pessoa 6 aquilo em que se torna consoante o que faz e o sentdo que

the atribui (FRE|RE, 1997). A partir desta perspectiva pode-se afirmar que o sujeito esta sempre inacabado e que o

seu tempo de formaQao 6 permanente. Logo a sua construgao de sentidos para a existencia sofre mutagdes ao

longo da vida face aos novos lnputs. Assim, a aprendizagem visa a "construqao" de suieitos que atribuam sentdo

(sJ para si e para a sua existoncia vivenciada em verios contextos organizacionais e deste modo, visa um pleno

exercicio da cidadania numa perspectiva de participagao activa dos sujeitos em todos os dominios da sua

existencia. Paulo Freire (1997) escreve:" a minha presenqa no mundo neo 6 de quem se adapta mas de quem

nele se insere. E a posigdo de quem luta por nao ser apenas obiecto, mas tambem sujeito da Hist6ria" (p. 60).



1.2 DO UNICO SENTIDO A MULTIPLICIDADE DE SENTIDOS
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Diagrama 3 | Compara€o entre a Modernidade e P6s-Modernidade

A Modernidade 6 truto do iluminismo e efectivou-se no periodo da industrializaQao massiva, caracteriza-se por

uma ruptura com o periodo precedente (G DDENS, 1998), em que prevaleciam as tradiqdes e as crenqas

irracionais, A razao triunfa em todos os dominios e passa a constituir o prjncipio |jnico da vida pessoal e colectiva.

A Modernidade define-se pela separaqao entre o mundo objectivo e o subjectivo (centrado na pessoa). Assiste-se

d rejeigeo da subjectividade, ao reprimir das emoQdes e da imaginaqao (PouRrols E DESlvFr, 1999). A Modernidade

tem por base a crenga de que a razao e a ciencia proporciona a emancipagao do Homem, uma vez acabam com

as desigualdades sociais, os medos irracionais e a ignorancia (LYorAFD, 1989; FERNANDES, 2000)

Nas Cioncias, desenvolve-se uma racionalidade instrumental fundamentada pelos crit6rios de obiectividade,

quantificagao, reprodutividade e de generalizagao recorrendo exclusivamente a observaqao, a constataQao e e

experjencia. O observador abstrai-se da sua subjectividade, percepgao e afectividade ao lhe ser exigido

neutralidade. Esta racionalidade colocava o Homem sob o dominio da t6cnica e da cioncia (HARGRAVES, 1999).

A Modernidade distinguiu-se pelo aumento dos seus conhecimentos em todos os domiinios e proliferagao de

grandes correntes de pensamento, de descobertas cientificas e t6cnicas. Atrav6s dos meios de comunicaqao

(imprensa, radio) a Modernidade impos-se a sociedade na sua globalidade. Contudo, o saber 6lragmentado e

disperso (MoRrN, 1998).

A Modernidade expressa-se nas crengas iluministas do progresso racional cientifico, no triunfo da tecnologia e na

convicAao de que a aplicagao de todo o novo e vasto conjunto de saberes cientificos e tecno169icos emergentes



sao capazes de sustentar reformas socials que conduzam a urna maior igualdade, liberdade e so daredade Tal

racionalidade, no entanto, trouxe consigo um preqo, "A escala da v da organ zacional e a sua irnpessoalidacie

racional tarnb6m podem conduzlr ao estranhamento, d alienagao e al ausCncia do senrdo de vida dos

indivi,Cuos" (HAFGFEAVES, 1999: 9)

No entanto, as expectativas sobre as potencialdades das ciencias foram abaladas, em vez do progresso

esperado aumentaram as deslgualdades, originando fen6rnenos de exciusao social de forma massificada e

degradou-se qualidade de vlda, apareceram problemas ambientais e tensoes sociais (GIDDENS, 1997). As

incoerencias produz das na sociedacle moderna acabaram por formar em si propr as elementos geradores a

mudanqa, ao sentimento de alteragoes urgentes e profundas

As mudangas sociais, econ6micas, tecnol69icas e culturais senlldas, sobretudo, a partir dos finais da d6cada de

sessenta, marcam, na opiniao de grande parte dos especialistas o inicio da Pos-modernidade (LYorARD, 1989;

POURTOIS & OESMET, 1999i HAFGBEAVES 1999),

A pos-modernidade 6 uma condiqdo social na qual a vida econ6mica, politica, organizacional e mesmo pessoal

passa a ser organizada em torno de principios diferentes daqueles que caractetizavam a Modernidade A

sociedade actual esta fundada no processo de globalizaqao e de interdependencia planetaria associada a

evolueao, expansao e implementaqao incontornevel do Multim6dia e das Novas Tecnologias da InlormaQ6o e da

Comunicagao. lsto tem consequencias manifestas sobre as noqoes de espaQo e de tempo, de p1blico e prNado

o que se repercute no relacionamento humano interpessoal e social, dada a relatividade de valores duma

sociedadeondeemergemtensdes6ticasentreo/oCaleoglobal,onovoeotradlclbnai,oquecolocaas

questoes 6ticas numa primeira linha de preocupaqao

Filosofica e ideologicamente, os avangos tecnologicos, em especial, ao nivel das telecomunicagoes, a par da

difusao mais rapida e mais extensiva da informagao, estao a fazer com que as velhas certezas ideol6gicas percam

sentdo, e medida que as pessoas se apercebem de que e possivelviver de formas diversas. A propria certeza

cientifica esta a perder a credibilidade, quando descobedas supostamente "duras" seo anuladas e contraditas por

novas descobertas a um ritmo cada vez mais rapido (HARGREAVES, 1999).

por conseguinte, em contraste com a neutralidade, a universalidade, a perenidade e continuidade do mundo

moderno. a Pos-modernidade aoresenta um mundo rapido, comprimido, complexo e incerto, onde a ordem

baseada na autoridade e na incontestabilidade de valores e saberes 6 substituida por uma nova ordem, baseada

no diabgo, no incerto e na mudanga (HABGREAVES, 1999). Esta nao aceita distinqeo entre oblecrvo e subjectivo,

enlre real e ideal. factos e teorias valarizando-se a capacidade reflexiva do sujeito e o contexto em que o

conhecimento 6 construido (HABERtvAS, 1 987t GtFoux, 1991). Assim, Habermas (1987) prop6e o conceito de

racionalidade comunicativa como forma de superar a fragmentaQao, a especializaqao do conhecimento e a

separaqao entre teoia e Pra ca

A pos-modernidade coloca a possibiiidade de reconstruir um universo, socio-cultural integrador e coerente, um

espaqo de di6logo entre a racionalizaQao e a subjectivagao {PouRTo s E DESMET, 1 999). Estas nao se opoem, mas

articulam-se e integram-se. Um universo dial6ctico, integrador, complexo (MoRlN, 1998), onde estabeiece

medlaQ6es entre elementos contradil6rios, onde reconhece o carecter instevel do conhecimento; continua a fazer

descobertas; integra os saberes; admite o progresso mas adicula-o com a Historia



A emergoncia do sujeito, enquanto criador e actor, 6 uma das caracteristicas fundamentais da mudanqa. Este

sujeito nao 6 individualista (eu), nem um individuo que se rege passivamente as regras sociais (si) (HAFGREAVES,

1999). O suieito 6 um actor/criador que tem uma vida pessoal, mas pode igualmente transformar o seu meio

social e tem consciCncia da sua funqao social, 6, simultaneamente, sujeito pessoal e sujeito da sociedade. A

criatividade, a emogao e intuigao sao qualidades valorizadas pela P6s-modernidade. Procura trazer a superftcie o

ootencial de cada um e dar o conhecimento que o ajudare a enconlrar a sua realizaqao pessoal nos diferentes

nlveis (PouRTors E DEsMEr, 1999).

A fragmentagao do Modernidade, o P6s-modernidade procura restabelecer a unidade. A procura das diferenqas e

a marcagao de distancias 6 substituida no P6s-modernidade pela procura das semelhanqas e na complexidade

(MoRtN, 1991)das aparCncias para sublinhar as proximidades, num processo de regeneraqao e de retro-acqdo

permanente, para construir uma nova produgao (PouRTols E DEsMEr, 1999). A inovaqao nao rompe com o

passado, mas procura melhorar o sistema utilizando os saberes adquiridos. O sistema torna-se mais eficaz,

tornando-se simultaneamente mais complexo (MoRrN, 1991). Deixa de existir um modelo imposto de cima, para

haver construgoes novas e imprevisfveis, que nascem do dialogo, da confrontaqao, da negociaqao. Se a

modernidade procurava o progresso, a perfeigao e a plenitude, a P6s-modernidade parece desprovida de

objectivos. Deste vazio resulta uma angostia no Homem P6s-moderno ao vivenciar esta incerteza,

imprevisibilidade, indeterminagao obrigando-o a encontrar em si mesmo o seu pr6prio sent/do (HABEFMAS, 1987;

pouRTors E DESMET, 1999). Um espago intermedio, entre a procura de capacidades novas, a mobilizagao de

aptidoes originais, a exploraQao da criatividade e o acesso ao outro. Assim, 6 possivel fazer frente ao crescente

munoo em muoanga.



1.3 MUDANQA SENTIDA

Vive-se num mundo caracterizado por uma exallagao da mudanQa, por uma perda de certezas, por uma falta de

referencias, um periodo marcado pela desconstruqao, pela ambiguidade, pelo ef6mero, pela dissoluqao das

ideologias, das utopias e dos sentidos (EFLAND Er AL, 2003).

Estas foram oroduzidas oor varios factores, nomeadamente, o desenvolvimento das tecnologias da comunicaQao,

e consequente globalizaeao da informagao e comunicagao, a aceleraQao das descobedas cientificas/tecnologicas

e o seu impacto nas diferentes areas de actividade e a globalizaQao econ6mica (HAFGRAVES, 1998; ASSMANN,

2001).

Estas mudanqas abrangentes nas diferentes ereas do conhec mento abalaram os va ores, quadros de referencia

que regiam o Homem, designadamente os paradigmas cientif cos, pondo em causa seus pr ncipios, relativizando

suas conclusoes e criando inquietaq6es pela aus6ncia de alternatlvas capazes de dar sentido transformador e

emancipatorlo a mLdanqa e de comprometer cada suje'to com ela

Neste contexto global assiste-se a uma alteraqao do sistema de valoresr que constitui uma questao pol6mica. "A

sociedade cognitiva assenta na 6tica da paftilha do conhecimento e em fen6menos de cogniqao que brotam de

relaqdes interpessoais sem fronteiras, potencializadas pela globalizaqao do planeta...afigura-se favoravel ao

alastramento de valores pos-materiais" (cARNErRo, 1996). Hans Kung (1996) ao analisar a problematica dos

valores na sociedade actual propoe a sua transJormagao e defende a necessidade de um ethos mundial, baseada

numa ciCncia responsevel, numa tecnologia ao serviqo da humanidade, numa indostria que fomenta os

verdadeiros interesses do Homem em harmonia com a Natureza e numa democracia viva em que a liberdade e

justiqa se conciliem.

Na sociedade actual pode considerar-se que as tecnologias estao na base e estruturam todas as mudangas e

evoluedes sociais, afirmando-se como factores de desenvolvimento. Ern especial as Novas Tecnologias de

lnformaQao e ComunicaQao proporcionam e expandem uma oferta cada vez maior de serviqos. Vive-se uma

mudanQa de paradigma em todos os dominios sociais e culturais, que alimentam as discussoes sobre a perda ou

nao de valores e a sua relatividade. A sociedade de informaQao encerra em si muitas tenQoes. Jacques Delors

(1996) enuncia-as assim: a tradQao e madernidadet o global e a locat campetiqao e igualdade de oportunidadesl

desenvolvimento de conhecimento e a capacidade de assimibQaa: esptritual e o material. Tratam-se de uma

transigao para uma sociedade cujos contornos encontram pouco definidos (FERNANDES, 2000), mas onde e

perceptivel um mundo mais globalizado, caracterizado pela diminuiQao das distancias e rapidez na transigao de

informaQao, pela instantaneidade e pela ubiquidade, pela rapida circulaqao de bens e pessoas, por novas

concepQdes de tempo e de espaqo, alterando-se ainda as relagoes entre o p0blico e o privado que se

interpenetram (LEVY, 2000), um momento em que a lnica certeza 6 a incerteza. Tudo isto tem um forte impacto no

quotidiano do individuo em todas as acaoes pessoais, sociais como tamb6m nas organizaQoes

perdeu-se a noqao positivista do mundo para o passar a ver como uma realidade complexa onde ha muitos

factores de incerteza. Edgar Morin ('1998) explica a complexidade dizendo que: "corresponde ao enfraquecimento

1 Os vatores sao construQdes de senfido qLre se nscrovern na soc edade em que estao mpantados. numa determnada clltura (Fcsa, 1998)



ou ao anulamento dos principios rigidos de programag6o, de hierarquizaQeo, de especiaiizaQao em provelto de

estrat6gias heuristicas, de estruturas criativas, de polivalenc a funcional de policentrismo no controlo e na

declsao" (p. 152). Segundo mesmo autor a relagao entre a ordem e a desordem, a questao da separabilidade ou

distinqao e da inseparabilidade ou da nao separaqao, o problema da l0g ca constituem elxos do pensamento

complexo. Por toda a parte surge a necessidacle cle explicagao mais rjca do que o principio de simpllficaqao, um

orinciolo complexo, baseado numa visao poliocular e na comunicaQeo das varias dimensoes humanas. Assim,

abordagem transdisclplinar surge como uma oportunidade para a melhor compreensao deste mundo complexo.

"E comum a ideia de que existe uma polaridade entre as Tecnologias e as Humanidades, entre a Ciencia e a Arte

e entre as partes direita e esquerda do cdrebro. O florescente campo N,4ultim6dia 6 capaz de ser uma das

disciplinas que tal como a Arquitectura, serve de ponte" (NICOLESCU, 20OO:29). ESta abordagem propoe ocupar-

se daouilo que se situa simultaneamente entre as disciplinas' atraves e para a/dm deias.

,A complexidade mostra-se em toda a parte, em todas as ciencias exactas ou humanas, rigidas e flexiveis. O

desenvolvimento e particularmente espantoso nas Artes. Por interessante coincidCncia, a Arte Abstracta

aparece ao mesmo tempo que a mecanica quantica...o serfldo desaparece em proveito da lorma...Uma nova

Arte -Arte Electronica- aparece para substituir gradualmente a obra estdtica pelo acto est6tico" (NlcoLEScu,

2000:30).

As Novas Tecnologias da Informagao e Comunicagao traduzem esta ideia, je que "estabelecem uma intedigaQao

inesperada entre actividades antes completamente dissociadasl...] desta forma, sugere novos conceitos e altera

as relaQdes que mantemos com o mundo" (PoNTE,1997: 32).

Numa sociedade onde o ritmo de criaQao de informagao se processa com maior rapidez e onde a capacidade de

assimilagao da intormaqao gerada estd em continuo processo de transformaqao. O nivel de informaqao adquirido

e a rapidez de aplicaqao do conhecimento obtido constitui uma mais valia para a integraqao plena do Homem na

sociedade. Deste modo, a rapida evoluqao tecnologica e as mudangas subsequentes no mundo tem provocado

desajustes nas mais variadas vertentes face as solicitagdes da sociedade, impulsionando a inovaqao, novas

competoncias e a aprendizagem ao longo da vada (ocDE, 1996; ASSMANN, 2001).

Assim, na sociedade tecnol6gica mediatizada torna-se como principio fundamental, assegurar em cada cidadao o

sentido critico, que permita percepcionar e consciencializar para os riscos da globalizaQao I o da manipulaqao da

ooiniao p0blica atrav6s dos meios de comunicaqao

,,Ouanto mais estamos mergulhados no mundo da imagem, mais ser6 preciso aprender a acautelar-nos em

relagao ao que elas aparentam, aos seus equivocos - e es suas verosimilhanQas - mais se torna necessano

evitar deixar-nos iludir pela pseudo-evidoncia daquilo que parece. O territ6rio dos nossos senrdos alargam-se,

bem como os dos direitos humanos; e a vigilancia nesta mat6ria serd mais necess6ria do que nunca" (ouEAU,

1994i 34).

A Educagao deve acompanhar de forma integrante esta evolugao reajustando e adoptando um conduta favoravel

as novas tecnologias. Contudo, ha necessidade de procurar novos paradigmas da pretlca pedag6gica dentro e

fora da sala de aula para que a escola possa preparar meihor os seus alunos para o desafio de uma vida incerta e

em constante mutaqao.

Face ao panorama descrito, com o intuito de responder aos desafios globais a UNESCO (1998) definiu as

seguintes prioridades: aumento da qualidade da Educagao para todos e ao longo da vida; mobilizagao de

politicas e dos saberes cientificos e tecnol6gicos para o desenvolvimento sustentevel, 6tico e



sociais; promoqao da diversidade cultural, do diebgo intercultural e construqao de sociedades inclusivas de

conhecimento atraves de meios de comunicagao e informagao. E este paradigma que direcciona para um novo

paradigma educacional, em convergencia com o novo paradigma polltico-social-cultural.



1.3.1 sentido da Educacdo
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Diagrama 4 | Comparagao entre a Educaqao na Modernidade e na Pos-Modernidade

A Modernidade firma os seus principios na racionalidade, na objectividade, na universalidade e na imutabilidade

do conhecimento. A P6s-modernidade caracteriza-se pela mutabilidade do conhecimento relorQada pela

evolugao cientifica e tecnol6gica e pelas mudangas sociais, politicas e culturais. Estas mudangas reflectem-se em

novas formas de ser/viver do ser humano, criando novos desafios a quem tem por missao preparar/Jormar

suieitos. Assim, se constata a exigCncia de mudanqa face ao panorama compiexo em que a Educaqao se depara

e pensar novos sentidos de actuaqao (ocDE, 1996),

Enquanto a sociedade tem sofrido rnudangas a v6rios niveis a escola tem tido dificuldade em acompanhar o rltmo

dessas mudanqas. Os seus princ(oios basicos estabeleceram-se noutros tempos. llustrando este aspecto Andy

Hargreaves (1999) refere que as escolas permanecem presas ao controlo centralizado, e burocracia, as

hierarquias, as disciplinas isoladas e departamentos separados. O contexto educativo continua configurado aos

paradigmas da Modernidade, "organizagao pedag6gica que visa a homogeneizagao dos alunos e a uniformizaqao

das praticas educativas" (BARRoso, 1998:13). Uma escola assente na uniformizaqao do curriculo, no "pronto'a-

vestir de tamanho inico" (FoRMostNHo, 1987), na homogeneidade dos tempos e espagos, na sobrevalorizaqao da

avaliagao sumativa (FERNANDES, 2OOO), onde o professor 6 detentor de saberes mais ou menos estereotipados,

imuteveis e indiscutiveis, transmitidos na vertical e uniJormemente aos alunos, ignorando a sua diversidade, onde

este 0ltimo tem uma aprendizagem passiva IBENAVENTE, 1 994), A autoridade do pro{essor assenta em saberes

mais dirigidos a mem6ria, a fragmentaSao do conhecimento, a obdi6ncia a modelos e a repetigao do que

propriamente, ao desenvolvimento de competoncias e capacidades. O professor limita-se a transmitir o curriculo,

a seguir o manual sem conferir novas interpretagdes, evitando dar-lhe um sentldo pessoa/, actualizado e inovador

e ignorando os contextos em causa.

A mutabilidade do conhecimento cria a necessidade de uma renovaqao e actualizaqao cientifica permanente

(ASS|\.4ANN, 20Ol), exige do professor uma permanente atitude de reflexao-acAao e imp6e uma formaqao continua



transdisciplinar (tecnica. relac onal, critica) convergente com as mdltiplas necessidades (FERNANDES, 2000). A

responsabl lclacle de cada professor de se assumir como agente primeiro da SUa proprla formaqao, imp ica, a

capacidade de uma auto-reflexao sobre as suas pr6ticas, a consc Cncia da continggncla dos saberes, a

capacidade cientifica de reconhecer que hoje, o ens no-aprendizagem rege-se para situaQdes contextualizadas e

contextuallzantes, uma Educaqao inspirada na vida e nela centrada (DEWEY, 1998; FFE RE, 1 997). O fim das

certezas cientificas, a cerces seculares de uma cultura, conduz a uma nseguranQa que se transmlte a sociedade

e aos orofessores, que sentem cada vez rnais necessidade de reduzir ta s incedezas, de procurar outras fontes,

de actualizar conhecimentos, estrat6gias e fundamentos educat vos. Uma das soluQdes que na cultura ocidental

vem Sendo preconizada 6 a construqao de "cuituras proflssionais no seio de pequenaS comunldades de

professores, em cada local de trabalho, oS quals podem trabalhar juntos, fornecer apoio motuo, oferecer

feedback construtivo, desenvolver objectivos comuns" (HAFGREAVES, 1999:1 9). Torna-se cada vez mais pertlnente

o desenvolvimento de projectos educativos contextualizados, nos quais se produzam culturas pr6prias de

lnovaqao, onde cada pessoa tenha um papel a desempenhar, aprendendo a correr rjscos inerentes a este tipo de

metodologia de trabalho.

"Um dos orincipais motivos da actual crise na sociedade consiste na sua incapacidade de mobilizar as

virtualidades criativas das pessoas. Porquanto se continua a fazer apelo ao aumento da qualificaQao, e nao e

apenas valorizando uma formagao reprodutora e especializada que se consegue ultrapassar as dificuldades do

presente."(ptREs, 1998:1 2). De acordo com estas consideragoes, deseja-se fomentar cidadaos mais criativos e

reflexivos, fundamentados nos pressupostos construtivistas (ponto 2.1) de Educagao que valorizem a participaqao

activa dos sujeitos e uma aprendizagem em contexto.

o modelo pedagogico Pos-moderno implica um sistema novo, complexo, tomando em conta as dimensoes

afectiva, cognitiva, social, psicomotora e 6tica do indiviCuo (FERNANDES, 2000i ASSMANN, 2001), baseado na

aceitaqao das suas partes constituintes, o que exige um dialogo e um reconhecimento do pensamento plural. A

pedagogia da cedeza 6 substituida pela do questionamento e da reflexao (ASSMANN, 2001). "O exercicio da

curiosidade convoca a imaginagao, a intuiqao, as emogdes, a capacidade de conjecturar, de comparar na busca

da perfilizaQao do objecto ou do achado de sua razao de ser"(FREtRE, 1997: 98), Neste paradigma, pedagogia em

vez de adoptar um modelo Inico, integra diferentes concepqdes pedagogicas numa construqao humana

dinamica permanente em constante adaptagao e evolugeo, constituindo um sistema pedagogico multireferencial

(pouRTo s Er DEsMFr, 1998). Esta evoluqeo resulta de um trabalho reflexivo sobre propria acQao, trabalho

empreendido em relaQao com os outros num contexto de intersubjectividade. Esta visao pressupde uma

confianQa no ser humano, positiva, na sua capacidade de se exceder, tomando o sujeito um criador dos seus

actos ao fazer intervir a sua singularidade e iniciativa pessoal, transformando as escolas em espaQos de

emancipaQao dos sujeitos e de aprofundamento da democracia. Tornar o processo ensino/aprendizagem mais

significativo, valorizando as ideias, interesses, cultura do aluno, e a partir deles produz r experiencias

diversificadas, criativas, expressivas, ernocionais e reflexivas, estimulando a participaqao activa e

responsabilizando o aluno pela produqao do seu pr6prlo conhecimento (NovAK, 19981 FUTURELAB, 2007). No

processo de autoformaQao o sujeito 6 desafiado a ser sujeito e objecto da formaqao de si pr6prio A

complexidade do processo de aprendizagem 6 enorme exigindo que sejarn mobilizados algumas capacidades

essenctats:

"...aprencler 6 descobrir um novo meio de pensar e de lazer de outro modo, 6 partir al descoberta do que

poderd ser de "outro modo"[..,]o acto de aprender translormado em "acto de investigaqao" poderia permitir



ao aDrendente o desenvolvimento da sua criatividade, dos seus skiils, da sua capacidade de avaliaQao, a

sua capacidade de comunicaQao e de negociaQao. Mas em primeiro ugar, a sua capacidade de atenqao e

de presenqa consciente." (.rosso, 1996i 91).

Assrm, o mais mportante 6 clevolver em cada sujeito a capacidade de se tornar actor prncrpal do seu propro

proiecto cle aprend zagem. Seguindo esta ordem de ideias, Cad Bogers (2009) afirma "se estou abefio d minha

expeiencia e posso perm tir a todos as irnpressoes do meu cornp exo organismo que at niam a consciencia,

entao posso apiicar-me a m m mesmo, e minha exper oncia subjectiva e ao meu conhecimento em oblect vos que

sao realmente construtivos" (p. 99). Cada pessoa, e portadora de saberes varios e vivenclas ligadas ai

comun dade onde vive, que experiencia e interpreta permanentemente na sua construqao de se,'i/do, as quais

directa ou indirectanrente intederem no processo de aprendizagem. Insiste-se na necessidade de urna valorizaqao

da centralidade da pessoa, devendo a EducaQao ser um meio indispensevel de cidadania eiectiva, como melo de

coesao social, de inclusao social, do desenvolvlmento humano, de responsabilizaqao da qualidade de vida e da

digniJicagao humana.

Tendo por base os principios enunciados, Fernando Hernandez (1998) detende o proiecto nao so como uma

metodologia, mas como uma forma de reflectir sobre a escola e sua funqao, ao inlegrar o ensino tormd e nao

{ormal na construqao de conhecimento. O processo de aprendizagem constr6i-se a partir de uma produqAo

activa de significados, identilicando diferenles factos, procurando explicaqdes, tormulando hip6teses,

confrontando dados Oara Ooder realizar "uma variedade de acqdes de compreensao que mostrem uma

interpretaeao do tema, e, ao mesmo tempo, um avango sobre o mesmo" (HERNANDEZ, 2000:184).

para a sociedade actual sao definidas novas competoncias a serem desenvolvidas, que dizem respeito: ao

espirito de iniciativa, a perseveranga, ao sentido critico, a criatividade, ao sentido de organizaqao, a flexibilidade' a

autonomia, a motivaQao, a autoconfianqa, ao autocontrolo, a lideranqa, d persuasdo, a cooperaEao, a

comunicaQao e a EducaQao ao longo da vida (EURyDtcE, 2OO2). Contudo, constata-se que se continua a privilegiar

o desenvolvimenlo das capacidades cognitivas em detrimento da esfera emocional, para Ant6nio Damdsio (2006)

esta valorizaqao do dominio cognitjvo na formagao do individuo 6 um factor que tem contribuido para o declinio

do comportamento moral da sociedade actual. Este neurocientista considera que o desenvolvimento emocional

faz parte integrante do processo de tomada de decisoes e funciona como um vector de acQ6es/ideias,

consolidando a reflexao e o discernimento. Salienta ainda, que a EA 6 determinante para a construqeo de uma

sociedade mais inclusiva, ao lembrar que as narrativas sociais e eticas s6 podem ser exercitadas atraves das

Ciencias Sociais e das Aftes, daia necessidade de "reforgar a Educaqao em Artes e Humanidades, pois al6m de

contribuirem para formar cidadaos capazes de inovar constituem um eiemento fundamental no desenvolvimento

da capacidade emocional indispensavel a um comportamento moral integro'2.

Ha igualmente um alargamento das fronteiras do tempo e espaqo da Educagao. Ela deixa de estar unicamente

centrada na escola, passa a haver uma multiplicidade de instancias formais, informais e nao-formais lmplicadas

na EducaQao. A sociedade no seu conjunto 6 parte activa no processo educativo (PouFTols E DESMET, 1999)

Margarida Fernandes (2000) sintetiza, assim, oS sentldos da pressao da escola para a mudanqa/inovaqdo: a

Educaqao para todos ao longo da vida; valorizaQao dos contextos, cuitura, identidade, relagoes; reforgo da

autonomia da escola; melhoria da qualiclade educativa; redefiniQao das competCncias e a diferenciaqao

2 Confer6ncia Nacional Educa9eo Arlistjca, Porto, 2OO7



pedagogica a partir da padicipaqao acrescida dos professores nas tomadas de decisaoi da ntegraqdo da escola

na comun dade atravds de parcerias e atravds da promoQao de culturas reflexivas e colaborativas



1 .3.2 sentido do Multimedia e das Novas Tecnologias Digitais

A sociedade actual caracteriza-se por ser um sistema complexo em que se podem identificar muitas inter'

relaqoes a esca a planeteria As Novas Tecnologias da Inforrnagao e da Comunicaqeo encontrarn-se na base da

sociedade conternporanea e tornaram-se uma das forrnas mais realgadas para a caracterlzar e a compreenoer'

Elas sao quase omnipresentes e exercern uma funqao mediadora (ASS[/ANN, 2001)

O Multimedia assume-se como uma tecnologia cio futuro na convergencia das telecomunicaq6es, da informatica

e do design de comunicaQeo (LEVY, 2OOO). E dos temas mars envolventes da actualidade, em especial pelos

avanQos nas tecnologias digitais de suporte. O N,4ultim6dia designa uma 6rea tecnologica que se tem vindo a

desenvolver com rapidez, envolvendo um n0mero cada vez maior de aplicaQoes que lmplicam varios sectores

economicos. O desenvolvimento de sistemas e aplicaq6es multim6dia que tirem partido das tecnologias de

integragao dos media, torna-se pois essencial, para comunicar com maior eficacia no contexto da sociedade

actual (BrBErRo, 2007).

Todas as ereas do conhecimento e de actividade podem beneficiar da utilizaqao adequada do computador e das

tecnologias a ele associados. Elas representam o progresso e permitem uma maior fruiqao da

contemporanejdade. Merecendo uma reflexao permanente, numa perspectiva da apropriaqao do seu dominio e

da integragao nas diferentes dimensoes da existCncia humana, elas podem constituir elementos potenciadores e

facilitadores em varios dominios, desestruturando modos de fazer, conduzindo a mudanQas signilicativas, e

consequentemente, imensos desafios no dominio da aquisiqao e produqao da informaqao, do saber e do

conhecimento, o que implica uma reflexao sobre a produgao de novas competencias para novos tipos de

relacionamento humano e para a viv,Sncia de uma sociedade cada vez mais tecnologica (LE\ry, 2000). Se as

tecnologias tradicionais serviam para ampliar os sentldos, as novas ampliam o potencial cognitivo do ser humano

e possibilitam combinaqoes complexas e cooperativas do processo de construQeo de sentido (LEVY, 2000;

ASSMANN, 2OO1 , 2OO1). Elas configuraram activamente formas de ver e organizar o mundo - formas de conhecer e

aorender (BRENNAND, 2002).

Apesar da revoluQao digital, e suas potencialidades para construgdo de um mundo melhor, continua-se a viver

num mundo conturbado. Basabad Nicolescu (2OOO) afirma que "pela primeira vez na Hist6ria a Humanidade tem

a possibitidade de se destruir a si mesma numa tripla dimensao: material, bioi6gica e espiritual" (p 8) Este autor,

considerando que as revolug6es mais importantes foram a revolugao quantica e a revoluqao informatica, observa

que estas "de nada servem na vida quotidiana se nao forem seguidas por uma revoluqao da inteligencia" (p. 71).

Numa altura em que se configura como fundamentais a aprendizagem em contexto e co-partilhada, como vias

para emancipagao humana, a integragao das novas TIC na escola este em curso um pouco por todos os paises,

desde ha tres d6cadas. Em Portugai, os programas Minerva (1985-1 994), N6nio S6culo XXI (1996-2002)i Uarte -

lnternetnaEscola(1997-2OO2):Edutic(2005)iCBlE(2005);LigarPoftugal(2005-2010)lProfessoreslnovadores

(2OOA-2O07)t E-escolas QAOT -2011) entre outros. sevem de exemplo

Esta integraqao e utilizaqao pedagogica das TIC 6 vista como fundamento para apolar estes programas e para a

actualizaqao e modernizagao da Educagao nas vedentes tecno169icas, cientifica, cultural e social, partindo do

principio que nao 6 apenas uma ferramenta, mas geradora de transformagoes qualitativas no trabalho escolar e

no desenvolvimento da cidadania do aluno, Contudo, hA que salientar que a forma como se integram as TIC 6

relevante, para contribuir ou nao para a construQeo de sentidos de aprendizagem. Esta integragao deve estar



enquadrada num contexto, num projecto de aprendizagem que possibilite o pensamento complexo, interactivo,

critico e transversal (FBEIRE, 1997; ASSMANN, 2001) e nao se remeta a mera aquisigao de destrezas.

A introduQao das tecnologias provoca mudangas na construgao do conhecimento, na produgao, armazenamento

e divulgagao das informaq6es, no processo ensino aprendizagem, pde em questao os metodos didadicos

tradicionais e a redefiniqao do papel do professor e do aluno (LEy/, 2000). O professor assume um novo papel,

nao so como mediador, dinamizador mas como co-aprendente (co-construtor de sentidol. Paulo Freire (1997)

considera o ensino/aprendizagem um processo dial6gioo: "Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende

ensina ao aprender" (p. 25).

Flelativamente a internet, a aprendizagem de formas de navegagao eficazes, o desenvolvimento de habitos

quotidianos de pesquisa, conhecimenlo de sites temeticos, criagao de hebitos de trabalho/discussao em rede,

construgao de paginas para publicagao sao componentes que devem fazer parte dos objectivos escolares. A

internet pode incrementar a auto-aprendizagem, no entanto, 6 relevante estimular o sentido critico (FRE RE, 1 997)

na selecAao e em relaqao a qualidade e fidedignidade da informa9ao (sANTos, 1998)

Basabad Nicolesco (2000) alerta que "o desenvolvimenlo das redes informaticas nao equivale sozinho, a uma

revolugao da inteligCncia. Sem a afectividade, a efectividade dos computadores transJorma-se num caminho

seco, morto e perigoso" (p. 7O). Seguindo esta ordem de ideias John Naisbitt (2001) alhma que higt tech calls for

hEht tought. Assjm, a evoluqao tecnol6gica deve acompanhar uma simultanea Educaqao para os valores, entre

os quais os estdtjcos. Dai a premOncia de que toda a formagao baseada no conhecimento e nas competencias,

se alicerce em valores que lhe darao verdadeira dimensao humana



1.3.3 sentido das Artes
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Diagrama 5 | Comparageo entre a Arte na Modernidade e na P6s-lvlodemidade

Tamb6m nas Artes, o lvlodernismo sublinhou as ideias iluministas, do racionalismo cientifico, da ansia do

progresso a partir d a cienciahazao e caracterizou-se pela repulsa dos estilos precedentes (EFLAND et al., 2003:

ACASO,2006).

O pos-modernismo pode ser visto como um fen6meno est6tico, cultural e intelectual que compreende urn

coniunto de estilos, praticas e lormas culturais nas Anes, na Uteratura e na Filosofia- desconstrugao, colagem,

virtualidade, complexidade, nao linearidade, interdisciplinaridade, interacAao, eclectismo sao algumas das suas

palavras-chave (HARGFEAVES, 1999; ARANTES, 2005). O P6s-modernismo seria um aspecto do fen6meno mais

geral da P6s-modernidade (HERNANDEZ, 2OOO). Um fen6meno caracterizado pela ausAncia de estilo, pela

hiperproduqao de signos e pela ausencia de finalidade imanente ou lranscendente. Este subverteu alguns

oressuoostos do l\ilodernismo: a Arte executada por uma pessoa (habitualmente do sexo masculino) passa a ser

desenvolvida por grupos (por vezes, minoritarios); a Ade apreciada nas galerias e museus passa a ser exposta em

espagos nao reterenciados e desvalorizados; os materiais nobres utilizados nas obras de arte passam a materiais

novos, reutilizados, quotidianos, ef6meros ou at6 sem materiais; o objecto Unico quase inacessivel passa a ser

reproduzido/distribuido em massa (AFANIES, 2005; HIoKMANN, 2010)

A p6s-modernidade, tamb6m realga a importancia do "ver" a Arte como representagao de sent/do. Parte-se da

ideia de que nao h6 verdades absolutas, mas diferentes pontos de vista que estao interdependentes do tempo,

do espago e do contexto condicionando e possibilitando mlltiplas leituras e interpretagoes (HERNANDEZ, 2000). A

Arte 6 um espago de intersecAao de m0ltiplos olhares e modos de fazer. Associa questoes sociais, politicas e

ideol6gicas que muitas vezes convidam o espectador a participar no seu processo de realizaqao, quer na posigao

-'.



de accionador do acontecimento artistico quer como co-autor (ARANTES, 2005t H|CKIIANN, 2010), O adista deixa

de ser visto como um genio, a expressao individual passa dimensao social, jA que este passa a ser mediador da

construQeo de sentidos/significadas. A obra de arte deixa de ser vista como um produto lnico, irrepetivel e passa

a ser um oroduto social {ARANTES, 2005; BAFBoSA, 2008; H CKMANN, 201 0). A Arte deixa de se pautar apenas pela

visualidade passou a definir-se pelo desencadear de atitudes/acAoes, tensao conceptual e carga simb6lica. A

produQao artistica migra do atelier para o contexto quotidiano. O artista 6 o facilitador, educador, coordenador que

gere as operagdes para a realizaQao da obra de arte. Projecto e produto artistico funde-se com a propria vida, o

artista deixa de criar espaQos ideais, para, com o espectador, construir espagos reflexivovcriticos e de afectos

que surgem como experiencias libertadoras baseadas na acgao. A Arte 6 um espago de troca e construqao de

conhecimento, onde se trabalham identidades, resgatam hist6rias de vida, partilham-se sentldos e desenvolvem-

se processos criativos colectivos (HERNANDEZ, 2001).

A partir da Arte na Fducagao, Efland et al.(2003) caracle(izam a P6s-modernidade, do modo que se passa a

sistematizar:

- A Arte 6 uma forma de produgao cultural que deve ser compreendida dentro dos contextos- de criaqao e

apreciaqao;

- a obra de ade este suieita a m0ltiplas leituras e interpretagoes;

- A Arte P6s-moderna 6 ecl6ctica, combina estilos, culturas, t6cnicas, processos, pontos de vista, como

tamb6m, integra o passado e o presente;

- o p6s-modernismo nao consente a nogao de progressao linear, considera ao longo da Hist6ria howe

evoluqao, estados de paralisaqao e de declinio;

- a P6s-modernidade dissolve as fronteiras entre cultura erudita e cultura popular;

- interessa-se pelo multiculturalismo/alteridade e democratizaqao;

- a Arte estimula a interacAao/participaqao e o jogo.

Assim, os pressupostos da Arte Contemporanea dialogam e coincldem com os pressupostos da novas teorias da

Educaeao.



2. SENTIDOS CONSTRUIDOS

2.1 construq6o do sentido/significado

O ser humano constr6i o seu conhecimento a partir do seu meio cultural, a partir do facto de viver/interagir em

coniextos configurados pelas concepqdes, acaoes e objectos produzidos pelas geragoes anteriores. Estes

elementos respondem a necessidades da sociedade e produzem representagdes simbolicas de valor para

determinados grupos nurn espaqo (cada vez mais amplo) e num tempo (cada vez mais cufto) (HEFNANDEZ, 2001).

Esta perspectiva denomina-se construtivista - Vygotsky (1896- 1934); Piaget (1896- 1 980); Freire (1 921 - 1997)'

Ausubel {191 8-2008), Bruner (191 5) Gardner (1943); Eisner (1933). Estes pedagogosconsideram que cada ser

humano constrcii a sua propria compreensao e que as funqoes cognitivas e os processos da construQeo do

sent/do t6m um fundamento biologico, como tamb6m, cultural.

A cultura 6 o conjunto de signilicaeoes que configuram a rede social que utilizam as sociedades para dar sent/do

ao mundo em que vivem. No ambito privado, a cultura 6 o lugar onde se configura a identidade do suieito, onde

se construi senrdos, crenqas e desejos {AcASo, 2006). O processo de construQeo de sentido desenvolve-se em

fungao do contexto e da necessidade de interpretar a realidade.

O construlivismo implica a tomada de consciencia de cada um para construir a relaqeo entre a sua propria

identidade e as reoresentacoes sociais sobre o meio e a forma como estas se influenciam/inter-relacionam. A

EducaQao entende-se como um processo dial6tico em que o sertidolsignificado das estruturas do conhecimento

se (re)constroem na conscioncia historica dos individuos ao procurar dar sert/do es suas experioncias (FREIRE,

1987). O conhecimento emerge da relagao dialectica/interactiva entre o sujeito (que conhece) e o objecto (o

conhecido). Assim, sujeitos e objectos sdo poectos sempre em construqao e o conhecimento 6 algo inacabado.

"Nao podemos apreender num sentido de verdade para al6m de n6s mesmos e de nossas vidas[...] so vemos o

que a nossa mente permite conhecer" (HEBNANDEz, 2OO1: 107). Deste modo, oS problemas para aprender/pensar

nao sao considerados como produto de certas aptidoes individuais, mas como complexas interacaoes entre

interesses, experioncias e contextos sociais/culturais.

As funq6es mentais do processo de construgao simb6lico desempenham um papel importante na forma como a

mente se relaciona com a informagao e como, mediante o processo de interacAao social, a vai transformar em

conhecimento. A aprendizagem consiste em estabelecer um processo de deduqao e transteroncia entre os

conhecimentos que se possui e os problemas que se apresentam aos sujeitos (HERNANDEZ, 2oo1). Daique seja

importante, ter em conta, na planificaQao das actividades pedagogicas, o conhecimento anterior do sujeito, as

estrategias que utiliza para aprender e a sua disposigao para a aprendizagem. Assim, o construtivismo propde

uma escola centrada no sujeito em que o aluno participa activamente na pr6pria aprendizagem, mediante a

experimentagao, a tentativa-erro, a auto-confianqa, a trabalho em grupo, o questionamento' a reflexao e o

desenvolvimento da autonomia (GARDNER, 1 995).

Esta visao sobre a aprendizagem/construgao do conhecimento afectou o significado de ensinar/aprender Ade,

dado que os actuais estudos realqam o conhecimento pr6vio dos sujeitos e como este estimula ou condiciona as

novas aprendizagens (GARDNEF, 1999). Esta perspectiva 6 fundamental no processo de ensino/aprendizagem da

Arte pela importancia atribuida a construqeo do sentido do aluno, as interac96es humanas, a inJluencia da cultura,



ao sentdo da aprendizagem para o aluno, a diversidade de saberes disponiveis no acto de aprender e a

valofzacao da comoonente pessoal e social presentes no acto de aprender.



2.2 construgdo da mudanga da concepgdo do c6rebro humano

O c6rebro humano 6 um sistema complexo, e a maior parte das vezes na escola 6 usado como um receptaculo

para armazenamento e recuperagao de intormagao. A partir das pesquisas da neurocionoia sabe-se que O

c6rebro pode mudar estruturalmente e funcionalmente, como resullado das aprendizagens, experiCncias e

emoqoes (D|AMoND, 2006; DAtvASo, 2006). Marian Diamond (2006) demonstrou conclusivamente que contextos

positivos que estimulam a acaao e interacaao sao as condigdes principais para o desenvolvimento complexo de

redes neuronais ao longo da vida, mais do que o hardvyare da inteligcncia. A mudanga do c6rebro 6 mais

significativa quando a emogao faz parte da aprendizagem. Os produtos quimicos da emogao, como a adrenalina,

serotonina e dopamina agem por alteragao das sinapses. A modificaqao das sinapses 6 a raiz da aprendizagem.

A Arte ao envolver e provocar a emogao, altera o c6rebro tanto do artista como do espectador (zuLL, 2005).

A partir de imagens cerebfais, o neurocientista vlichael Gazzaniga (2008)3 observou que a participagao em

actividades artisticas e a apreciagao de obras de arte, promove um alto grau de motivaqao que produz atenqao

sustentada, activa verios redes neuronais e forma diversas funqdes cognitivas. Logo, este neurociCntista alerta

que "a life-affirming dimension is opening up in neuroscience; to discover how the peformance and appreciation

of the arts entarge cognitive capacities will be a long step forward in learning how better to learn and more

enjoyably and productively to live." (p. viD

3 GAZZANIGA, M. l,ffr9l Leaning, Ans e Cognition,oa/].aP'ess



2.3 construqSo da mudanQa na concepqSo de inteligdncia

O ser humano nao tern uma atitude passiva face ao conhec mento, relaciona-se sempre com ele de lormas

diversas, utilizando v6rias operaqdes, AsSim, o concelto de estedio aparece assoc ado d inteligencia.

Segundo piaget, o desenvolvlmento humano estrutura-se com base nurna sequencia estevel de estddios. O

individuo ao oassar de um estedio para o outro, reestrutura o seu modo de pensar. O individuo s6 atinge um

determinado estedio posterior depois de ter desenvolvido o anterior, uma vez que, os posteriores implicam o

dominio de operagoes cognitivas ma s complexas do que os antenores

Actualmente, os estadios de desenvolvimento -intellgencla, julgamento moral e apreciaqao est6tica- nao se

consideram corno universais, nem desenvolvidos de forma linear, nem que o acesso a um estedio implique a

lmediata superaqao do anterior, nem respondem a uma concepgao evolutiva que cu mina com o pensamenlo

formal.

O desenvolvimento da inteligCncia 6 influenciada pela cultura. A inteligCncia nao e uma estrutura eslatica, mas um

sistema dinamico, aberto que pode desenvolver-se ao longo da vida (FEUERSTEIN, 2005). Os alunos nao devem ser

considerados como inteligentes pelo facto de tirar bons resultados nos testes, mas pela sua capacidade de

adaptar-se, raciocinar, resolver problemas e elaborar produtos de valor num meio cultural/comuniterio (GARDNER,

2OOi). Esta deiiniqao pressup6e, podanto, al6m do potencial biopsicoldgico, a interferCncia de certos valores

culturais, as oportunidades que determinado meio cultural disponibiliza para o desenvolvimento desses valores e

a pr6pria motivaqdo do suieito para accionar ou nao esse potencial.

Padindo desta concepQao de inleligcncia, Howard Gardner (1994) considera que a inteligoncia nao e uma

capacidade inata, geral e 0nica e que nao existe s6 uma inteligoncia, mas miltiplas inteligoncias. Estas

manifestam-se e podem ser desenvolvidas nos seguintes dominios: m0sical, corporal-cinest6sico, logico-

matemetico, linguistico, visual-espacial, ecologica, espiritual, interpessoal e intrapessoal (2005) Essas

inteligCncias nascem com cada individuo e desenvolvem-se ao longo da sua vida, de acordo com a sua

aprendizagem, a sua experiencia e o seu contexto.

Felativamente a inteligCncia visual-espacial, reconhece-se que esta desenvolve-se a partir de um apuramento das

percepqoes sensorio-motoras, que permitem uma boa discriminaqao das cores, das formas e das relaqoes

esoaciais (GARDNER, 1999).



2.4 construq6o da mudanQa nas concepg6es de conhecimento artistico

para Howard Gardner (1999), a Arte constitui-se atraves de sistemas simb6licos que o sujeito utiliza para

comunicar/relacionar com o l\lundo, dar significado a sua vida pessoai e social e correlacionar a consciencia

subjectiva com os obiectos materiars.

As mudanqas relativas as conslrueao de sentida (ponto 2.1), como das novas concepqoes sobre o

desenvolvimento e as inteligenclas (ponto 2 3) reflectiram-se na importancia do conhecimento adistico como

elemento fundamental do conhecimento humano, ern especial, dos processos de simbolizaqao (GADNER 1994;

E sNER, 2004; 2OO5). Neste ambito, Gardner salienta os papeis dos diferentes agentes que intervem no processo

adistico em relaqao d construQao do conhecimento artistico, norneadamente, o artista./criador, o espectador, o

nt6rprete, o critico.

Embora, haja uma maior atengao a percepqao do que a produgao, actualmente, procura-se pensar em termos de

processos globais em relaQao ao conhecimento artistico, tendo em atengao tanto a produQao/processo como a

compreensao/interpretagao (GARDNER, 1994; HERNANDEZ, 2000; E SNEB, 2004i rilcKvAN' 201 0).

Para Gardner o conhecimento adistico 6 uma actividade que implica a utilizaqao e transformaQao de diferentes

simbolos e sistemas simb6licos. A percepQao artistica esta associada a descodificaQao, a leitura de simbolos, e e

utiiizaqao dos simbolos numa cultura. O conceito de Ade nao reside na obra de ane mas na mente dos sujeitos.

Os conte0dos da mente alteram-se na interacAeo com o meio, ao acumular-se novos conceitos e ao fazer

conexdes. Este entendimento 6 singular para cada suieito (ElsNER, 2004; HlcKN,lAN, 2010)

As visdes sobre o desenvolvimento (ponto 2.3) repercutiram-se no estudo da compreensao afiistica. Michael

Parsons (1987) estabeleceu um conjunto de estadios4 de desenvolvimento do julgamento est6tico: fauvismo/

preferOncia, beleza e realismo, expressividade, estilo e forma e autonomia. O perfil do julgamento est6tico, nao

estd relacionado com a faixa etaria mas ds circunstancias dos sujeitos. Cada estadio supoe a elaboraqao de

significaqoes sobre a obra artistica de maior complexidade que o anterior.

Parsons (1996)faz as seguinles delimitaqoes sobre o senfldo da Arte: esta suieita a atribuigao de sent/do, dado

que reflecte o que o artlsta tem em mente, como tamb6m, inclui a interpretaqao do espectador, d por isso, um

fen6meno pIblico; 6 um processo dial6ct co entre a experi6ncia interior (necessidades, pensamentos, emoqoes)

com as respostas ao mundo exterior; o espectador, a partir da atribuigaa de sentido/significado, faz com que a

obra de arte deixe de ser um processo interior e se transforme numa experioncia exterior, numa resposta que

possibilita a consfrugeo dos pr6prios sent/dos e a aprendizagem,

Segundo Howard Gadner (1999), o nivel de compreensao de um sujeito sobre Arte 6 o lento resultado da sua

interacqao com o dominio artistico e o desenvolvimento cognitivo e social

As diferentes orooostas de est6dios de desenvolvimento est6ticd apesar de revelarem peculiaridades apresentam

aspectos comuns, nomeadamente: a progressao nos estadios caracteriza-se pelo declinio do egocentrismo e

pelo aumento da actividade reflexiva social (HTCKMAN, 2010). Estas propostas seo estruturais no desenvolvimento

de programa educativos no ambito das Artes. Os mais altos estedios s6 sao alcanqados atraves de ensino

estruturado, por isso, 6 essencial o papel do professor (ElsNER, 2004)

5 Feldman(1970), Parsons(1996), Gardner(1990), Housen(moo) Eisner{2004). Oti(1988)



Diagrama 6 I Nfveis de desenvolvimenio da compreensao estAica



2.5 construgdo do processo atribuiqdo de sentido I interpretagdo da
obra de arte

O ser humano quando compreende e manifesta essa compreensao explicitamente este a interpretar. Assim, ele

precisa de entender o produto como portador de sent/dols ignificado, como objecto produzido por alguem, com a

intengao de manitestar algo, Por isso, aquele que interpreta deve senl,t-se envolvido em relaqao ao obiecto/

produto(HERNANDz, 2000).

O ser humano expressa-se alterando o meio atrav6s de produtos que constituem a cultura. Os produtos culturais

constituem expressdes de experiCncias e representagoes por interm6dio de sistemas codificados de simbolos.

Estes sistemas de simbolos sao o sustento da cultura. A partir da produgao gera-se interpretaqao. Inlerpretar

implica decompor o objecto, descobrir a coerencia e sentldos/soniticados das partes sem perder a visao geral.

A obra de arte 6 uma obra aberta (Eco, 2000) que 6 completada pelo espectador. Cada obra possibilita m0ltiplas

interpretaQ6es e constitui um testemunho que abre portas a distintos mundos, 6 mediadora e construtora de

realidade (vrGoTSK/, 2OOO). A obra de arle aparece nao como unidade formal, mas como unidade discursiva

aberta para ser 'observada" com varios pontos de vista/senrdos. A interpretaqao pressupoe prestar atengao as

diterentes versoes dos fen6menos, pondo em questao o seu aparecimento, condicionantes e o que despolelou

(HERMNDZ,2ool).



3. sENTIDos DA EDUCAOAo nnrisrtcn

Ao longo do tempo, a peftinencia da Arte na EducaQao teve varios argumentos, drrectamente relac onados com o

contexto social, polit co e tecnologico e da v sdo do que se pretendia para a sociedade do futuro (HERNANDEZ,

2OOO), sucintamente, apresentam-se esses argumentos, a Arte 6 impodante no desenvolvimento: de destrezas/

habiiidades; emocional e espirltual; da percepqao visual; da expressivldade e do mundo interlori da cornunicaqao

e da compreensao da cultura visual; da criatividade; da interdisciplinarldadei cognitivo e no desenvolvimento

culturat'social.

Rudolf Arnheim {1993) propde trCs areas de aprendizagem das Artes que dotam o individuo de competencias

besicas para enfrentar com exito todas os ramos do curriculo:

- filosofia, capacidade de reflectir e compreender a relaqao da mente com o mundo e a dtica;

- visual, capacidade de operar os fenomenos visuais de forma a organizar e transmjtir o pensamentoi

- e linguistica, capacidade de comunicar o pensamento.

Recentemente tem-se intensificado os estudos multidisciplinares sobre as potencialidades no desenvolvimento

cognitivo, pessoal e social da Ade na Educaqao (DEASY, 2002,20Og). Pode-se organizar algumas das suas

implicaQoes nos seguintes dominios:

- promover a expressao/comunicagao A Arte ao construir mundos, 6 uma forma de comunicar ideias,/

sentimentos com os outros, de compartilhar mundos e enriquecer a vida (ElsNER, 2005). Ela constitue um

poderoso agente de mudanqa, dado que permite a cada sujeito consciencializar-se do seu poder e

responsabilidade de afectar a comunidade/sociedade, demonstrando que podem fazer a diferenqa (SEIDEL,

2009).

- desenvolvimento pessoal A Educagao 6 um processo de construgao de identidades. Na EA ver, interpreta(

produzir obiectos artisticos, sao meios de construqao de identidades, aprender e uma mudanqa, a

aprendizagem de cada um altera a sua identidade subjectiva (FFEEDMAN, 2003). A Arte ao oferecer formas

alternativas de comunicaQao/expressao permite o desenvolvimento do sentido positivo de identidade, perante

o lncentjvo ao auto-conhecimento, ao cultivo da humanidade e ao promover a auto-estima (ElsNEB, 2004). A

aprendizagem aftistica ao estimular o pensar de forma original ajuda os alunos a perceber que tCm voz, ao

proporcionar o sentido de competCncia no desenvolvimento de algo com valor, ao estimular a credibilidade

oara contribuir para a vida cultural/social da comunidade (DEASY, 2002t sEtDEL, 2009) e ao fomentar o sentldo

de pertenQa. A produQao artistica promove o auto-conhecimento atraves da exploraqao das ideias pessoais e

sentimentos, como tamb6m, a habilidade de se auto-compreender em relagao com o mundo (oEAsY, 2002). Os

indivi,cuos que se sentem bem consigo proprios sao indivlduos mais socializados (HlcKMAN, 2010). Este

aspecto permite desenvolver a motivagao intrinseca para procurar a exceloncia dentro e fora das Aftes

- desenvolvimento cognitivo O ensino/aprendizagem da Arie estimula o desenvolvimento cognitivo (PERK|NS,

1994t EtsNER, 2004), nomeadamente, a percepgao, a resolugeo de problemas, a cratividade e o pensamento

abstracto(DEAsy, 2002). A Arte possui poder cognitivo porque 6 um campo aberto a anelise complexa porque

promove a capacidade de produzir interpretaq6es e abordar questdes de muitiplos pontos-de-vista/sentidosl

contextualiza./integra conhecimentos transdisciplinares; constrdi marcos cognitivos que ajudam a estruturar

maoas de compreensao; desenvoive formas subtis de pensamentot decifra metaforas; concebe possibilidades/



testa hipoteses e permite conectar com as experiencias de vida dos alunos (PEFKINS, 1994; EFLAND, 2003i

E SNEF, 2OO4). Fudolf Arnheim (1999) e o ZEFO Project sdo uma referencia incontornavel neste domlnio, quer

sobre a cogniqao em Ade quer da cognigao atrav6s da Ane. Para Fudolf Arnheim perceber 6 conhecer' A Arte

depende de jutgamento e obriga a regras que precisam ser conhecidas antes de se ousar desafia-las. Estas

regras sao para Arnheim a gramatica visual subiacente a todas as operaQdes envolvidas na cogniqeo como

recepcao. armazenamento, processamento de informagao, percepgao sensorial, mem6ria, pensamento,

aprendizagem, etc. A percepgao e a criagao sao os agentes primerios do desenvolvimento da mente (ABNHEIM

'1993). Segundo E iot Ejsner {2004) a Arte ao refinar os sentidos e ala(gar a imaginaQao a Arte potencia a

cogniQacF.

- desenvolvimento emocional Antonio Damasio (2000) estuda a nteracQao da dimensao emocronal e

cognit va e o papel da emogao no conhecimento."Algum nivel de emoqdo acompanha necessariamente oS

pensamentos que tom a cerca de si mesmo ou daquilo que o cerca" (p. 83). ESte neuroclentista co oca a

Artez ao mesrno nfveL da C encia e da Tecnologia, ao considera- a con'ro "a base provevel da percepQeo do

sublime, um estado neurofisi0169ico de grande coerencia e harmonia '5. Como se reconhece, aprende-se mais

eficazmente quando as emoeOes esteo envolvidas dado que o que toca emocionalmente dificilmente se

esquece. "Os sentimentos emocionais nao sao separados ou opostos ao conhecimento e cornpreensao' pelo

contrario, sensibilidades emocionais sao cognitivas no seu g6nero, constituem expressoes de uma certa

compreensao dos obiectos (BEST, 1996: 24).

- cultivar da imaginagao Dewey (1987), Eisner (2004) e Efland (2003) vCem a Arte como forma de conhecer,

compreender e interpretar o mundo. A Arte envolve a emogao mas tambom o pensamento complexo e a

imaginagao. Para Eisner (2004) a Ane tem um papel importante no refinamento do sistema sensorial e no

cultivo da imaginaqao, ao gerar imagens do possivel e ao dar seguranQa para experimentar/ensaiar. Efland

(2003) salienta que Arte tem contribuigoes Unicas no seu desenvolvimento: a imaginaQao desenvolve-se

quando os alunos interpretam informagoes complexas, ao reflectir o pensamento sobre Si pr6prios, Seus

sonhos. asoiracoes e medos.

- construir met6foras Embora a metefora esteja associado a todos os dominios do conhec mento, 6

especialmente na Artes onde se faz experiencias de acaao metaforicas da mente como via de construQeo de

sent/dos (SE|DEL, 2OOg). O que distingue a experioncia artlstica de outras experiencias nao 6 a metafora por si

so, mas a excelencia dos niveis metaforicos de imaginagao e seu vinculo com a estetica (ESNER, 2004) A EA

imolica oensar. contextualizar, fazer Arte e a habilidade de fruir a obra de Arte, concentrando-se na

potencialidade que esta tem nas suas estruturas metaforicas. A sua pratica reforQa a experiencia pessoal e as

estruturas de referCncia imag6ticas do aluno, estimulando maior capacidade cognitiva em quaisquer area do

conhecimento (EtsNER, 2004, 2005).

- tolerar a ambiguidade e explorar mrlttiplos sentidos. Na Arte nao ha certo nem errado, s6 mais ou menos

adequado, mais ou menos significativo (FRE|RE, 1997; DEWEY, 2002; ElsNER, 2OO4, 2OO5). A Arte nao aspira

respostas Correctas COmUnS, centradas em pedaqos de informaqao produzidas por terceiros, mas valorlza

6 cognrgdo d o processo pea qualo organrsmo se tornaconsc€nte do meo envoNenle (Eisnet 2004)

T um meo de transformar os unversosque nos rodetam, mastambdm do nosso unverso lnleror'(Damaso 2000132)

8 tot Conlerenca 'C6rebro, Corpo e EmoQao^. 13/Junho/20051



respostas idiossincraticas, enfatiza a integragao de conhecimentos e o conte0do das experiencias pessoais,

esoecialmente, aquelas que t6m a ver com o sentimento (ElsNER' 2A0r 2OO7).

- aiudar a ver o mundo de torma diterente e a reestruturar visdes do mundo. A experiencia na Arte permite

que cada um faga conexoes entre si e os outros. Estar exposto a multiplas perspectivas permite que o supito

construa a sua propria compreensao em relaqao com os outros e lhe proporciona a oportunidade de sentir

empatia (EisNER, 2004; sElDEL, 2009).

- promover competcncias socias A Arte desenvolve a cooperaQao, a capacidade de expressar emo9oes, a

responsabilidade perante os outros, a tolerancia, o saber ouvir o outro, habilidade de resolver conflitos e o

desenvolvimento moral (DEASY, 2002t oATTERAL, 2006).

- estimular a curiosidade e espaeo de questionamento A Arte ajuda a fazer perguntas, explorar alternativas,

procurar sent/dos (sEtDEL, 2009) pondo em causa as supostas verdades/certezas (HIoKMAN' 2010).

- tavorecer a aprendizagem signiticativa Os temas que a Arte retira da vida e do mundo conectam-se

directamente a aspectos da cultura e da existCncia humana, ao explorar explicitamente conexoes fornece um

terreno fertil para o desenvolvimento da capacidade do suieito de fazer inter-relaqdes com a vida e diferentes

ereas do conhecimento (EFLAND, 2OO4; PERKINS, 1994). Para muitos pedagogos esta 6 um dos aspectos

fundamentais para um ensino de qualidade (DEWEY, 1997; NovAK, 1998; ElsNER, 2004)

- tomentar a criatividade Para Perkins(1994) processo de desenvolvimento de ideias criativas- idealizagao,

exploraqao e reflexao esta presente nao s6 no resultados como tamb6m no processo das actividades

artisticas. A Arte 6 um campo privilegiado de cria9ao Ce novas ideias, de exploraqao e transforma9ao do

mundo, encontram-se entre as formas mais significativas de fazer evoluir a cultura (FUNDAQAo CALOUSTE

GULBENKIAN,1982).

- promover o desempenho escolar Atraves da Arte os sujeitos desenvolvem competencias estruturais -

concentragao, expressao, persistencia, resilencia, imaginagao, criatividade e resoluqao de problemas - que lhes

permitem ter melhores resultados escolares {ONTARTo ARTS CouNcrL, 2000; DEASY, 2002). A Arte ao oferecer

oportunidades para a experiencia sensorial e a emogao, acciona a memoria de longo prazo (CATTERAL, 2006).

-desenvolveraliteraciaealinguagemAArtepromovealiteracid,aalfabetizagaoeodesenvolvimentoda

linguagem e da habilidade de leitura, da escrita, especialmente, em alunos com necessidades educativas

especiais e alunos desfavorecidos economicamente {DEASY, 2002).

- estimular sentido est6tica A Arte aiuda os alunos a reconhecer as dimensoes est6ticas do mundo, a ver o

mundo de forma mais complexa e aprofundada, aprender a fazer discernimentos, julgamentos qualitativos e

aprender a construir activamente seus pr6prios contextos (ElsNER, 2004; HICKMAN' 2010).

- preparar para o mundo laboral A Arte estimula a flexibilidade do indivicuo para a mudanga, para ser capaz

de mudar de emprego e estar consequentemente preparado para desempenho de varias funqdes (ElsNER,

2004: EFLAND, 2003).

9 processo de adqur r e expressar o sgnrncado de forma smb6lica



Assim, a EA pode ter um papel fundamental, pela sua propria essencia responder os pilares basicos da Educaqao

aprender a: conhecer, fazer, interagir e ser (DELORS, 1996), aos desalios do desenvolvimento, da criatividade, da

inovaqao, da Educaqao para a cidadania, para os valores e para o dialogo mullicultural

No contexto dos desafios que se presenciam, a EA tem um papel fundamental, mas ter6 de haver uma

reestruturaqao da EA, uma reflexao da sua importancia, do papel do professor, sobre os novos paradigmas de E{

e da Arte.
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3.1 "sentido do ver"l "ensinar a ver"

A visao d um sentdo pimordial da percepqao A qualidade da visao este subjacente a relaqao do sujeito com o

seu meio envolvente, como tamb6m o seu processo cognitivo (AFNHE M' 1993).

Existe um sentldo de educar, desde a Antlgu dade c 6ssica, que conslste em e,a sinar a ver. Platao (348/3'17 a.C.),

na livro A Rep1blica refere, antes de mais, o que a EducaQao nao 6: "o que alguns apregoam que ela 6. Dizern

eles que lntroduzem a ciCncia numa alma em que ela nao existe, corno se introduzissem a vista em olhos cegos

lVars acliante, re''ectrndo soore o que 6 EdLcagdo refere que:

"[...] a existoncia dessa iaculdade na alma e de um orgao pelo qualaprendei como um olho que nao fosse

possivel voltar das trevas para a luz, senao juntamente com todo o corpo, do mesmo modo esse orgao deve

ser desviado, juntamente com a alma toda, das coisas que se alteram, at6 ser capaz de suportar a

contemplaeao do Ser e da parte mais bdihante do Ser lassiml A Educaqao serial...l a arte desse deseio. a

manetra mais fdcil e eiicaz de lazer dar a volta a esse 6rgao, nao a de o lazer obter a visao. poisiaatem. mas,

uma vez que ele nao este na posiqao correcta e nao olha para onde deve, darlhe os meios para isso" (1990:

s14)

lvlerleau-Pontv complementa esta ideia referindo que a visao 6 a capacidade perceptiva que mais se aproxrma da

experiCncia do conhecimento no seu sentido pleno, a visao 6 a metAfora do saber como assimilaqao sensivel e

espiritual das coisas. Sab,er ver e saber ver com os olhos, como tamb6m, com a inteligencia e o espirito.

Conseguir comparat relacionar, discernir os fen6menos que se atravessam diante do olhal classiJicar esses

dados e ordena-los nos arquivos da memoria. E atraves desta base de dados que o ser humano selecciona,

combina, reflecte e apreende os saberes num processo de compreensao e interiorizaQao.

Nesta era da imagem, a visao e o conhecimento andam a par (ARNHEIM, 1999). A imagem '6 vista como um

processo que exige de quem ve a capacidade para descodificar o que vd numa imagem e propor leituras com

senrdo sobre o que e visto, utilizando para tal a sua propria experiencia e instrumentos de analise de como

funciona uma imagem" (V|SUAL|ZING EUFOPE, 2009)10. A experiCncia directa e a linguagem visual sao aspectos

elementares do processo do conhecimento e da comunicaqao. A intormagao visual 6 o tipo de lnformaQao mais

consumida no Ociente (HEFNANDEz, 2OO1 ; AcAso, 2006) dai que aprender a ver, ensinar/aprender a analisar as

imagens, actualmente, na era do hiperdesenvolvimento visual (AcASo, 2009) 6 uma competdncia essencial para

sobreviver no s6culo XXI (V|SUAL|ZING EUROPE, 2009). A crescente importancia da imagem produz codigos

semanticos que governam, influenciam e manipulam os comportamentos de cada sujeito e da sociedade (AcASo,

20OO). Elas geram conhecimento, modificam a forma de pensar e fazem com que o ser humano se posicione de

determinada forma perante a vida.

As novas tecnologias vieram contribuir para este hiperdesenvolvimento (AcAso, 2009), no que diz respeito: a

massificaqao fren6tico dos processos de transmissao/reprodug6o e no desenvolvimento/popularizaqao de

produtos de captura e tratamento da imagem (AcAso, 2009). o visual e hoje mais plural, omnipresente e

persuasivo que nunca (HERNANDEZ, 2001).

As imagens criam novas realidades, tornarn visiveis pontos de vista inacessiveis, mantem visivel o passado e

fazem crer outras coisas: constroem um mundo de conhecimento e sensag6es que afecta cada ser humano

como signiJlcado e como experiCncia subjectiva (EFLAND, 2003). As imagens ampliam a realidade que se pode
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sentir e alteraram a forma cle ver e sentir, seo portas a mundos possiveis e impossiveis, sao catalizadores de

sentimentos e emoQoes, sao parte da realidade e da vida (AcASo, 2006)

Neste contexto 6 cada vez mais pertinente a Educaqao para os media. no sentldo de desenvolver uma atitude

critica sobre o que 6 exibido, de forma a relacionar a percepqao objectiva e a subiectiva, inlerpretar as linguagens

e descodificar as mensagens, em especial as subliminares. os media tambom educam, na medida em que

interpretam a realidade, transmitem crengas, atitudes, valores, definem papeis sociais e individuais (FREEDMAN'

2OO3). As imagens fazem parte da realidade, e por vezes, por serem falsas ou parciais, constroem uma realidade

que manipula o nosso saber (ACAso, 2006). Para criar um pensamento critico da imagem 6 necessario reflectir

sobre o que 6 uma imagem, entend6-la como um sistema de representaqao e ter conscioncia que ela faz pafte de

um conjunto de imagens que forma uma realidade mais poderosa que a propria realidade (BAUDRILLARD, 1993)

A comunicaQao visual e manipulagao das novas tecnologias de comunicaQao sao saberes estruturantes' tao

lmportantes para o desenvolvimento perceptivo, cognitivo e expressivo do ser humano os lovens, geralmente

tem facilidade de adaptaQao ao manuseamento dos novos meios tecno169icos e, por rsso, trata-se de um p0blico

senSivel a novidade e mas permeevel d divulgaqao destas inovaQdes pelos meios de comunicaqao Mas a

lacildade na apropriaqao das novas inguagens nao signlfica que tenham a mesrna facilidade na compreenseo

critica das mensagens que esses meios transmitem. A EA, em especial, as Artes Visuais, tem um papel essenciai

porque permite a aquisigao de um leque cle competencias que levam a tal descodificaQao das Iinguagens vlsuals

e tecnologicas e ao pensamento critico diante dos media e cultura visual'1 (DUNcuN, 1997; HERNANDEz, 2000i

Ei-LAND Er AL. 2OO3t FREEDMAN, 2OO3; AcAso, 2006). Os media sao a principal fonte de experiencia e de aquisiQao

de conhecimento, atraves deles aprendemos sobre o mundo e sobre nos mesmos. A cultura visual 6 uma

ferramenta que constrdi o significado da mente, o sistema que de sentdo a vida (AcASo, 2006)

A cultura visual exige uma r?eraclb que tem em conta novos aspeclos na analises formal, como o tempo, a

interactividade, a narrativa visual, por exemplo, e o desenvolvimento da capacidade critica dos alunos com vrsta a

comorender o mundo social/cultural de que fazem pafte (FREEDMAN' 2003).

Dado o peso que os meios de comunicagao visual tdm vindo a ter na sociedade contemporanea 6 da maior

importancia a ilfera cia dos media, corno tamb6m ha que desenvolver compet6ncias no ambito adistico/visual para

que a formaqao dos sujeitos atinja uma dimensao 6tica al6m das dimens6es est6ticas, tecnicas e cognitivas

(HERNANDEZ, 2OO1). Por isso, a escola e toda a comunidade devem estar conscientes da relevancia do

desenvolvimento de competencias criticas da literacia vlsuay' 2 e tecnol69ica de modo a melhorar o acesso ao

conhecimento, melhor integraqao e compreensao do seu meio, melhor interpretar a diversidade cultural local e as

pressoes globais contidas em qualquer imagem (HERNANDEZ, 2000;AcAso, 2006i vlsuAllzlNc EURoPE' 2009).

Segundo Hong (2006il13 literacia v sual inclui trCs aspectos: comunicaqao - capacidade de tornar comum uma

ideia atrav6s da linguagem visual; criagao - capacidade de usar, com sentido, de forma critica e criativa os

simbolos da linguagem visual; compreensao-capacidade de perceber as manifestagoes visuais nas dilerentes

dimensoes do seu contexto.

l1 conlunto de represeniaQdes Msua s que fonnam a rede que dota de sarfidols/gnlrbado o mundo em que vvem as pessoas que penencem a uma

soc edade determ nada

12 . ileracia visual consiste em ser capaz de entender e ementos visuas e dg corrunicar o seu sent/do" ry sualiz ng Europe, 20Og)

13 UNESCO (2006) Rolerro de Educageo Atttstica. UNESCO LBboa



A cultura da imagem veio moditicar as formas de comunicagao, de transmissAo de saberes, como tamb6m, a

forma como os indivi,Cuos aprendem (HARGBEAVES, 1998). E cada vez mais importante o design de comunicagao/

multim6dia dos recursos didacticos utilizados de forma a serem apelativos, explicitos, despenarem o interesse e a

compreensao dos conteodos transmitidos, acompanhando mais de perto as dinamicas perceptivaycognitivas do

mundo exterior. Este desfasamento pode ser um factor que contribui para o desinteresse e para o insucesso dos

alunos (AcAso, 2006). Na era da comunicagao visual, a capacidade de criar e produzir imagens e conte0dos, na

elaboragao de materiais pedag6gicos, como na adequada utilizagao dos que je existem 6 um requisito

fundamental para os professores, reforQando a sua vertente de bom comunicador'

O aprender a ver nao se remete ao acto de apreciar mas tambem ao de fazerlproduzir (SSNER, 2005; BABBoSA,

2OOBa). A experiencia/acAao conduz a interiorizagao do conhecimento. Atrav6s, de actividades adisticas

promove-se a tradugao de conceitos utilizando lormas visiveis e simbdlicas, permitindo transmitir as percepqoes e

estimular a imaginagao e a reflexao (EENER, 2004).

pode-se concluir que cada vez mais, o ylsual torna-se mais importante, constiluindo um aspeclo dominante para

aquisigao do conhecimento, o crescimento econ6mico, a comunicagao, o entretenimento, a identidade cultural e

o desenvolvimento da criatividade e da inovagao.



3.2 o que e "o ensinar a ver" para o futuro?

Cabe reflectir sobre as indmeras questdes que se colocam em relaqao ao processo educativo e ds dificuldades

que atravessa, equacionar estas questoes e procurar contribuir para, dar senrdo, criar motivaQao para que, aquilo

a que se chama o "enstnar a ver"i,1, possa ser de facto uma forQa transformadora na criaQao de um mundo mais

culto, mais aberto, e, como ta , mais lusto, rnais solidario, mais humano (FFE RE, 1983)

Herbe( Fead (2000) considera que a Educaqeo deve:

''desenvolver, simultaneamente, a singularidade, a consciencia ou reciprocidade soclais do individuo. O lndividuo

serd, inev tavelmente, inico, e esta singular dade, por ser algo que nenhurf outro individuo possul, sera um valor

para a comunidade. A Educaqao deve ser, nao sd o processo de individuallzaQao mas tambdrn de integraqeo, ou

seia de reconciliaQao da singularidade com a unidade social " (p, 6)

Herllert Read transpds para a actua idade as ide as de Platao sobre o papel da Arte na Educaqao aplicando ars

necessidades presenles, exponclo a tese de que "A Arte deve ser a base da EducaQdo" (2000: 8) :s

Actualmente, educar e garantir a integragao do indivlduo na sociedade, fornecendo-lhe um background, mas

tamb6m fomentar e tornar apta a sua individualidade, a sua autonomia e a sua criatividade na realidade social.

Este processo da ao individuo um papel activo na sua formaqao, dotando-o de um sentimento de valorizaqao

pessoal, de autoconfianga, com predisposiqao para formular novas experiencias e, consequentemente, produzlr

novos praticas e ideias, ou seja, prepara-o para ser criativo (uNESco' 2006)

O sucesso na EA, corresponderA o aumento dos niveis de qualificagao, bem como, o sucesso na formaqao de

cidadaos mais capazes de enfrentar os desafios da sociedade do conhecimento e da inovaqao, no sent/do P6s-

moderno de uma Educagao de qualidade para todos (HARGREAVES, 1998).

Apesar de na Lei de Bases do Sistema Educativo 46/86 de 14 de Outubro nos principios orientadores consagrar

a EA e alrjbuir importancia, como verdadeiro contributo para a formaqao pessoal e social dos su,eitos. Pode-se

conslatar que tem sido retirada importancia a EA face a outras ereas do saber (consideradas prioriterias), quer

atrav6s da reduQao da carga hor6ria, da indefiniqeo sobre as orientagoes escolares para as 6reas opcionais, na

formaqao de professores, como tamb6m, cortes no apoio ao ensino adiculado. Se se partir do princlpio que a EA

contribui para a formaQao de Humanos abedos ao mundo e a si mesmos, que a Arte e a linguagem dos sentdos

e a aprendizagem das emoq6es, e que atrav6s dela formam-se cidadeos activos reflexivos, face a esta s6rie de

procedimentos este-se a p6r em rjsco o futuro do "ensinar a Ver" e a adiar a resoluqao dos problemas que ele

atravessa. Ha que ter presente que a maioria dos alunos conta apenas com a escola como o unico espaqo

estruturante de formaEao, de afirmaqao pessoal, de descoberta e de desenvolvimento das suas potencialidades

individuais e sociais, ela tem um papel insubstituivel na prornogao do conhecimento aftistico. Festringir o acesso

as Aftes significa impedir o seu pleno desenvolvimento como seres humanos inteligentes e sensiveis. Numa altura

em oue as caDacidades criativas e comunicativas sao extremamente valorizadas, as Artes deveriam ser vistas

como um rico potencial para cativar e motivar os alunos para o processo de ensino/aprendizagem, uma vez que

os ajudam na resoluqao de problemas, a pensar criativamente e a desenvolver a disciplina mental (DEASY, 2002).

ra Educaeao

15 outros autores lamb6m detendem esta posiqao. nomeadamente, Dunkun (1997): Best (1998); Hernandez (2001)i E land {20o3)i Eisner {2004)



Fecentes estudos acerca da relaQdo entre Afte e Educaqao demonstram e salientarn a imponancia da EA na

formaoao de cidadeos apios a responder positivamente ds questoes do tempo presente (ONTAR o ARrS COUNCIL,

2000; DEAsy, 2004) dado que as competencias que se desenvolvem atravds da EA, tais como a criatividade, a

capacidade inventiva, auto-dlsciplna e de reflexao crltica, sdo teo lmportantes como as competencias

tecnol69icas e cientificas necess6rias para a resoluQao de problemas (SElDEt, 2009). A EA perrnite desenvolver

estas capacrdades, habilitando os alunos a exprimirem-se, a avaliarem critjcamente o rnundo que os rodela e a

oafticiparem activamente nos varios aspectos da existoncia hun'rana. Para isso, 6 necesserio incentivar e dar

espaqo ao contributo de cada urn, permitindo desenvolver a autoconfianga, a capacidade para observar, reflectir

e produzir ideias pr6prias, partindo do principio que nao he respostas cedas ou erradas e valorlzando a

participaqAo e a especiiicidade de cada um. O contacto com as caracterlsticas proprias e 0nicas da Arte, atrav6s

das aprendizagens,/experiencias artist cas, desafia as posturas educativas convencionais, questiona as atilllcies

oreconceituosas e influencia positivamente o comportamento emocional dos alunos (sE DEL, 2009)

A Aire constitui um forte contributo para a abertura de novas perspectivas, tanto na esfera dos sentimentos como

da razao, podendo ajudar os alunos a olhar mais al6m dos limites de compreensao do seu contexto social. Assim,

''as Artes aprofundam, alargam e sensibilizam a nossa compreensao e sensibilidade sobre uma variedade imensa

de problemas da vida em geral." 18EST,1996: 14).

A EA desenvolve no sujeito, simultaneamente, a sensibilidade, a afectividade, a auto-estima, a personalidade e

promove a sua integraeao no seu meio social. O sujeito realiza-se em toda a sua plenitude proporcionando o

desabrochar das suas potencialidades.

"A Arte tem a particularidade de promover o desenvolvimento global da personalidade de quem a pratica e de

quem a frui e de desenvolver o fortalecimento de uma consciencia exigente e activa relativamente ao mep.

fisico social e cultural [...]. A EA para al6m de um mdo de formaqao e valorizaQao pessoal e social tem vindo a

ser considerada um meio de promover sinergias positivas, integrar individuos e grupos, despoletar a criatividade

individual e colectiva e ultrapassar barreiras de exclusao" (uNESco, 2004)

A EA 6 um importante meio estimular a coesao social e compreender e transmitir da heranqa cultural/patrimonial.

Ao promover a integraqao social e cultural, a Arte contribue signi'ficativamente para uma comunicaqao inter-

cultural e para o respeito pela intercuituralidade (BAFBosA, 2008). Como menciona David Best (1996), "o

signiflcado das Artes, como da linguagem este enraizado nas reacAoes humanas e nas praticas culturais" (p. 35).

Segundo o estudo da FundaQao Calouste Gulbenkian (1982) as Aftes contribuem para o:

"pleno desenvolvimento da inteligoncia humana; desenvolvem a capacidade de pensar e agir criativamente;

educam a sensibilidade est6ticai contribuem para a descobeda e aprofundamento dos valores humanosl

ampliam as possibilidades de compreensAo de mudanqas e diferenQas culturais e expandem as capacldades

perceptivas e motoras" (P. 44).

Este estudo entre outros concluem tamb6m que as aprendizagens artisticas produzem efeitos positivos

verificeveis nas aprendizagens de outros dominios escolares, a Arte favorece significativamente o desenvolvimento

de capacidades diferenciadas; exerce uma influencia positiva no desempenho escolar/social, em especial, em

alunos de estratos s6cio-econ6micos desfavorecidos e alunos com necessidades educativas; as actividades

artisticas reforqam comportamentos sociais positivos de alunos problemeticos e contribuem para a reorientaqao

de metas e obiectivos de vida; como tamb6m, favorecem relagao/proximidade entre professores e alunos (DEASY,

2002; cArrEML, 2006).



Ao contrario do que muitos podem pensar constituem manifestaQdes concretas da mais elevada disciplina

mental, apoiadas, frequentemente, em periodos de reflexao' experimentaqao e treino rigoroso {cAlousrE

cULBENKTAN, 1982; E|SNER, 2004).

pela EA promove-se um vinculo comunitario, que inclui todos os alunos, com suas potencialidades, motivaqoes

ritmos e conhecimentos que possuem e podem partilhar com os outros, trabalhando-se com a acAdo, a emoQeo'

os senlidos e os afectos.

,,A EA abrange as esferas da aprendizagem cognitiva e emocional e que tem um papel a desempenhar em areas

tao diversas como o desenvolvimento infantil, as novas pedagogias e m6todos de ensino, o desenvolvimento

social e economico, o desenvolvimento sustentavel, a capacidade de EducaQao de conflitos e a Educaqao para a

paz, bem como, a diversidade cultural. Al6m disso, muitas sociedades contemporaneas estao a ter seriamente

em consideragao um dos maiores desafios do nosso tempo: como preparar a mudanga paradigmatica de uma

economia industrial para uma economia criativa" (MArsuuRA, 2OQ4: 40)

Ao mesmo tempo, reconhece-se o potencial da EA centrada no desenvolvimento da criatividade, talento e

competencias individuais para a criaqao de riqueza e emprego:

'As empresas estao e procura de pessoas com maior nivel de competencias, especialmente, pensamento

criativo. processo de tomada de decisdes, resoluqao de problemas, capacidade conceptual, capacidade de

raciocinar e de aprender A investigagao revela que os estudantes que recebem EA de alta qualidade

desenvolvem competoncias de nivel superior Elas sao mais criativas, mais auto-disciplinados, maior auto-

estima, mais tolerantes e tem melhor capacidade de pensar criticamente, capacidade resolver problemas e

comunicar do que os alunos que tem pouca ou nenhuma ensino das Artes" ONTAFIo AFTS couNclL, 2000).

Assim. muitas das comoetoncias desenvolvidas na Arte (DEASY, 2002) Seo semelhantes aos que foram

identilicados pelos empregadores como altamente deseiaveis (ElsNER' 2004).

Deve-Se afastar do pensamento educativo de que aS Ade constitue um mero espago para passar o tempo: "he

uma adeia amplamente espalhada de que as Ades sao formas de entretenimento, sao meras diversdes em relaQao

as preocupagdes s6rias da vida, a padir dos quais nada significativo se pode aprender. E notavel que' esta

concepqao trivializante das A|1es seja seguida por muitos que estao empenhados nas Artes e na

Educaqao" (BEsr, 1996: 275).

O potencial da Arte 6 insubstituivel, no sentido em que pode incorporar todas as outras ereas curriculares, como

tamb6m, qualquer um dos aspectos da condigao humana. A Educagao na Arte e atravds Arte estimula o

desenvolvimento cognitivo e pode tornar as aprendizagens mais relevantes e significantes face as necessidades

das sociedades actuais em que vivemos.

A Arte interfere no ser humano em toda a sua globalidade, "mobilizando oS nossos sentidos, as nossas

emog6es, sentimentos e ideias, convocando as reservas de imagens do espaQo intimo numa l6gica de i0bilo e de

comunicaQao"(8EsT, 1996 : 27). E eSSa dimensao integral do Homem que a sociedade democratica deve

orooorcionar a todos os cidadaos independentemenle dos contextos sociais/culturais a que pertencem

Por tudo o que foi dito anteriormente, he necessidade premente de situar a EA nO lugar que 6 o Seu, de lhe

atribuir o estatuto consistente de que ainda carece. Os alunos merecem e precisam de Arte. A pesquisa e

coerente em suas conclusoes a respeito dos beneficios da Arte. A Arte nao 6 um luxo 6 uma necessidade

(poRsHER, 1982). A promogao do sentido est6tico, da criatividade e do pensamento critico, criativo e reflexivo



atravos da EA, como competOncias intrinsecas ao Homem, constitui um direito e uma mais valia para o futuro da

Sociedade.
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para fazer frente ao imediatismo e ao indeterminismo da sociedade actual 6 cada vez mais pertinente romper com

o paradigma de uma Educagao fragmentada, fazendo desta um processo global, interdisciplinar, criando

situaQoes inovadoras que fundamentem as aprendizagens, uma Educaqeo holistica orientada para a formaqdo

integral do sujeito. A inovagao educativa deve ser baseada numa viseo alargada de um todo, globalizante'

interactivo e transdisciolinar. A EA pode tornar os sujeitos construtores/criadores de mudanqa/inovaqao, contudo,

implica saber aceitar desafios (uNEsco, 2004),

As Artes pode constituir um recurso didectico-pedag6gico preciosa e um poderoso auxiliar para o ensino/

aprendizagem de outras 6reas curriculares, nomeadamente, retorgar conceitos ensinado noutras areas, ter uma

atitude mais positiva para a aprendizagem ou motivar a fazer mais e melhor (DEASY' 2004; uNEsco 2004) Atrav6s

da EA pode-se fomentar de torma universal as competencias de leitura, expressao orallescrita, raciocinio

matematico, conhecimento cientilico e tecnol6gico (DEASY, 2002)como tamb6m, promover habitos de lrequdncia

de espagos culturais.

As Artes podem apresentar uma multiplicidade de meios atrav6s dos quais se pode experimentar, compreender e

reinterpretar o mundo e a relagao do sujeito com ele (E€NER, 2004). Como alirma Joao Santos (1983), "Quanto

maior for o nlmero de meios expressivos postos ao SerVigO do Homem, maiores possibilidades tera o

oensamento de se desenvolver, de se exprimir, de se realizar ou agir"(p. 44). As Artes favorecem a imaginaqao e o

desenvolvimento da criatividade e desempenham um papel essencial na capacidade de ensinar cada um a se

conhecer a se conhecer a si pr6prio e aos outros, estabelecendo uma relaqao entre o individuo e a sua heranqa

cultural.

para operacionalizar as novas concepg6es do ensino/aprendizagem, seo as modalidades retiradas do ambito das

Artes que p6em em pratica estas perspectivas, nomeadamente, o poecto e o portef6lio (HERNAND7.,2oo1l.

Estas melodologias/avaliagao nao poem a t6nica na memorizagao ou reten9ao da informagao mas estimulam a

formuhqao/resolugao de problemas, interessam-se pelos processos de aprendizagem e da auto-avaliaqao, na

transferCncia de informaQao para outras situagoes e na articulagao de conhecimentos, promovem capacidade de

procurar, de seleccionar, de organizar e interpretar a informagao dando-lhe senfldo e transtormando-a em

conhecimento.

A que referir que, a interdependCncia, interdisciplinaridade de verias Areas do conhecimento, de verias literacias

sao efectivas e frutlferas quando os sistemas o prevCem, e quando os professores e os outros agentes educativos

estiverem aptos para os promoverem.
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Torna-se assim imperativo definir estrat6glas concertadas que vlsem inverter o panorama de desvalorizaqao da

formagao artistica e cultural dos individuos (BEST, 1996; DEASY, 2004i sElDEL, 2009)

partilhando-se das preocupagoes actuais pelo desenvolvimento de uma EA com qualidade apresenta-se algumas

estrat6gias desafios para sua concretizaqaol6, designadamente:

- oerlll do orofessort

- formagao de prolessoreyartistas/investigadores;

- estudos de investigageo na EducaQao da e pela Adel

- abordagens pedag6gicasi

- parcerias/redes com organizagoes e outros agentes.

A que ter em conta, que a produgao, fruiqao e compreensao da Arte precisa de tempo para que as pratlcas se

enraizem e se tornem relevantes, bem corno necessita de condigdes (financeiras, humanas, logisticas), de

compromisso e responsabilidade entre todos os envolvidos, Assim, 6 importante, enlender-se a EA como um

todo progressivo e Continuo ao longo da vida (a comegar logo nas idades mais precoces). Neste sentido, 6

pedinente colocar a t6nica na necessidade do sistema educativo garantir oportunidades de formaqao para todos

no campo das Artes e da Cultura, de uma forma suslentada e permanente e procurar encontrar solugoes para

aliar definitivamente a EA ao sistema educativo numa perspectiva estavel, significativa e universal.

Deste modo, he necessidade que a sociedade compreenda a importancia da Arte e da EA, onde se evidencia os

conceitos de cidadania, identidade e coesao cultural (uNEsco, 2004). A escola deve ser encoraiada a promover

efectivamente a EA, estimulando, com incentivos concretos, as iniciativas pr6prias nesta erea, no ambito do seu

processo de autonomia, favorecendo o reconhecimento por parte de todos os intervenientes do processo

educativo,

1 6 Face ao contexto desta inr€sligaCao, impo(a reiectir com mais porn€nor sobre o perlil do protossor
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A Arte na escola 6 aberta a varias possibilidades configurando-se como campo de sentldo, promovendo aspectos

artisticos, est6ticos e culturais, como tambem formas de pensamento. Actualmente, o espaQo educativo torna-se

um esoaco de desafios criativos sendo os professores os interlocutores desse processo de vivoncia num

processo de auto-reinvenqao (sEiDEL, 2009).

O ensino das Ades, representa um desafio permanente, exigindo uma atenqao constante em busca de novos

saberes e conquistas, investindo na sua profissao com verdadeiro empenho, persistoncia e com uma atitude

sempre renovada. Herbert Read (2007) ressaltando a responsabilidade e a importancia do professor diz '1rm bom

educador pode redimir um mau sistema, um bom sistema pode ser totalmente inutilizado por um mau

educadol'(p. 45).

He semelhanga dos outros professores, o professor de Artes devera ser um comunicador, mediadot criativo,

humanista, empatico, investigador, reflexivo, nunca esquecendo. a vertente artistica./criativa

Reconhece-se como incumbencias do professor, com a intengao de garantir uma aprendizagem eticaz, agir como

impulsionador e motivador de estrat6gias diversificadas, criativas e renovadas que proporcionem ao aluno

descobrir, pois que tudo o que nasce de uma descoberta e da experimentaQao, 6 a partida, conhecimento

adquirido (FRETBE, 1997; DEWF/, 1998i ElsNER, 2004).

A emissao, transmissao e recepqao de informagao, 6 apenas uma das fungoes da comunicaqao entre o professor

e o aluno. Da boa comunicagao depende nao s6 o ensino-aprendizagem, mas tamb6m, o respeito m0tuo, a

cooperaqao e a criatividade. Deste modo, 6 imponante que o professor tenha consciCncia da importancia do

saber comunicar. Comunicar nao diz respeito meramente ao expor os conteldos, mas tambem, despenar

atenQao e interesse, mobilizar as inteligencias do aluno, ser entendido por este e induzi-lo a expressao e ao

dialogo. Do mesmo modo, Paulo Freire (1988) salienta "somente na comunicaqao tem sent/do a vida humana O

pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados

ambos pela realidade, portanto, na intercomunicageo" {p. 64).

A empatia e a aceitagao m[tua devem formar a base de uma relagao abeda, tolerante e compreensiva entre

docente-aluno. Os sentimentos e emogoes sao pr6prios de cada pessoa, e correspondem ao grau oe

desenvolvimento individual, ao meio em que cada um foi criado e ao contexlo em que vive. Parte do trabalho para

a consecuQao de relagoes afectivas consiste em aceitar essa realidade sem ju2os, frustragdes, ressentimentos.

etc. A relaeao professor-aluno deve ser uma relageo de colaboragao/apoio m0tuo para o desenvolvimento de

cada um. Deve basear-se no respeito, integridade e abertura. o dielogo, o respeito, o companheirismo, a

comunicaQao sdo essenciais para o desenvolvimento significativo do processo ensino/aprendizagem (sElDEL,

2009). A rebQao professor-aluno 6 algo fundamental no ensino artistico, esta implica uma relaqao pessoa a

pessoa, assim o professor 6 algu6m que comunica numa relagao de proximidade/afectividade com os alunos

Elvira Leite e l/anuela lvlalpique (1986) reforgam este aspecto reierindo que "tudo depende da natureza da relaqao

estabelecida" {p. 12).

O protessor, e em especial o das Artes, deve estar consciente da impodancia da livre expressao de sentimentos/

emoQoes na formagao da personalidade do aluno. Deve ser capaz, por sua formagao profissional e, sobretudo,

pela sua pr6pria situageo psicol6gica, reconhecer possiveis dificuldades de exteriorizaqeo de sentimentos dos

alunos provenientes de diferentes contextos. Por isso, 6 necessdrio que ele reconheqa, aceite e valorize os



proprlos sent mentos e emoqoes 6 parte do traba ho de amadurecimento pessoal do professor, perrn tindo-lhe,

tamb6m, fazer o mesTno com os seus alunos. A Afte, por integrar o racional e o ernocional, pode contrlbuir de

maneira efectlva na busca e produgao de soluq6es para as dificuldades de cornunicaqao vlvenciados nas escolas

A estrutura da exposiQao deve conduzir e problematizaQeo/interacQao e ao raciocin o e nao a absorQao passiva

das ide as do professor. lsto significa desenvolver empatiar colocar-se no lugar do aluno e, com e e, questlonar o

mundo para que, ao Tnesmo tempo que aprende novos conte0dos, desenvolva o seu rnaximo tesouro: a sua

habilldade de pensar/reflectir. "Para aprender com o outro 6 preciso entrar em relaqao com ele. Os caminhos da

relaQao sao sempre pessoais" (LE|TE e M1ALP ouE, 1986: 7).

Assim, o professor deve privilegiar uma metodologia activa e interdisciplinar, envolvendo varias formas de

expressao, onde os conhecimentos se constroem de forma l0dica e dial6gica, atrav6s da Educa?eo na e pela

Arte, a padir dos interesses dos alunos, onde os saberes se partilham e se alicerqam numa pedagogia activa e

vivenciada. Como refere John Dewey {1987) a "A Educaqao 6 um processo social, 6 desenvolvimento. Nao e a

preparaqao para a vida, e a propria vida"(p. 40),

Seguindo esta perspectiva, Paulo Freire (1997) afirma que:

''a pratica docente critica. implicante do pensar certo, envolve o movimento dinamico, dialectico, entre o

fazer e o pensar sobre o fazer [...] o indjspens'Avel pensar certo nao 6 presente dos deuses nem se acha nos

guias de professores, que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas pelo contrario, o

pensar certo que supera o ing6nuo tem que ser produzido pelo proprio aprendiz em comunhao com o

professor" (P. 43).

Acredita-se que a Ane, a sensibilidade e a afectividade sao fundamentais nesse encontro e nessa busca. Kramer

ressalta que "6 imoortante e necessaria a dimensao do sonho - esperanga nao apenas no sent/do individual, mas

principalmenle no sentido da utopia e da aposta colectiva.(...) Porque cada 6poca sonha nao somente a seguinte,

mas ao sonha-la forQa-a a despeftar" (p.65).

O professor deve ter presente Arte e vida estabelecem uma infinidade de inter-relaqdes. Ela surge da vida e para

ela esta voltada, nao podendo ser considerada como adorno ou algo superfluo (BEST, '1996)

Apesar de na sua "genese a criatividade ser uma capacidade inerente a todos os individuos" (LE|TE, MALPlouE,

1986) 6 imoortante fomentar a criatividade nos outros, como tamb6m, que cada um saiba desenvolvC-la em si

pr6prio; e preciso sentir-se o desejo da experimentaqao e descobena para conseguir despertar nos outros. E com

este designio que o professor deve estar empenhado a desenvolver esta vertente da EducaQao em todas as suas

actividades.

O professor tem responsabilidade na formaqao dos alunos enquanto ser humano e nao apenas na transmisseo

de conhecimento; ele 6 Um agente de transformaQao do presente e do futurO e necessita ser apoiado e

preparado adequadamente a todos os niveis (FERNANDES, 2001).

O professor revela uma concepQao de conhecimento como algo rnutevel, em constante evoluqao, e a conscidncia

da necessidade de se actualizar constantemente, como tarnb6m contribuir para a produQao desse conhecimento,

sendo autor dos conhecimentos que transmite (pouBTors E DESMET, 1999). Os resultados da sua actividade

artlstica podem constituir-se como conte0dos a estudar, a proximidade do professor com os conteodos que

ensina 6 ben6fica para o aluno, pois possibiiita uma aprendizagem mais significativa (sElDEL, 2009)



O professor-investigador 6 alguem com capacidades de produqao, de apreciaqao e de reflexao Sobre o seu

trabalho e o dos outros, revelando uma conscioncia das Artes nao s6 ao longo da Hist6ria e no seu proprio

tempo, e, por outro lado, algu6m que ao praticar este ensino reflecte artes, durante e depois das aulas (oHAVES,

2OOO) e ao mesmo tempo, cria, lnvestiga, arrisca, partilha, provoca e constr6i traiect6rias e sentldos (SEIDE-,

20Og), cruzando estes dois mundos, por vezes, de costas voltadas, mas que, no fundo se abraqam

O professor deve ter consciencia que os saberes nao podem ficar compartimentados, por isso, deve favorecer a

interaceao destes de lorma multidimensional, nesta concepgao P6s-moderna surge como um investigador, que

articula diferentes esferas do conhecimento, contacta com outros prolissionais e contribui para a evoluqao de

outras areas {HEBNANDZ, 2OOO). Enquanto artista, investigador e professor deve actualizar-se constantemente.

atrav6s de um processo continuo de investiga€o-acaao

O professor deve partilhar as SUas investigagoes com outros, nao s6 da sua area, mas tamb6m de outras

contribuindo para a compatibilizaqao dos meios geradores de mUdanqa, num processo complexo de permanente

actualizaqao, no qual as descobertas de uma erea Se repercutem, nas outras e todas se beneficiam,

Ao professor cabe tambem o papel de mediador, agente de transformaQao do meio em anelise perspectivando a

conjugagao dos diferentes intervenientes, desafiando-os a colaborarem e a interagirem (sElDEL, 2009),

A EA tem valor em si mesmo (EtsNER, 2005), como tamb6m na articulagao com outras ereas do conhecimento e

ao permitir ao aluno conhecer o mundo, sua cultura e a si mesmo. A Arte cumpre um papel social rompe com os

espaqos pedag6gicos formais, para se instalar na construqao da subjectjvidade, da personalidade e valores do

aluno. Assim, 6 necessario considerar nao s6 o ensino t6cnico e formal, mas tambem a vivoncia de experiencias

criativas/est6ticayculturais diversas, de formas de promover o pensamento artistico que seiam significativas

(EtsNER, 2OO4). O professor precisa de pensar e actuar em estrat6gias miltiplas e criativas que tenham em

atengao a complexidade da Educagao, e da EA, quer em relagao ao artistalnvestigador/educador que aprende

enquanto ensina, quer ao aluno que constr6i conhecimento e vida pessoal e cultural nessa rehgao.

'1. I



A inovagao consiste na introdugao de algo novo e original no sistema educativo (PATRiclo, 1988; coRRElA, 1 994),

tem um caracter intencional, 6 uma mudanqa deliberada e conscientemente assumida, requer uma acaao

persistentei visando uma melhoria da acaao eoucativa, o seu processo deve ser avaliado; e para se constituir e

desenvolver, requer componenles integrados de pensamento e acqao (cABDoso' 2002)

Face as mudanQas (ponto 2.) que se sucedem em todo o mundo a sociedade tem de saber enfrent6-las. Assim, a

Educagao sofre a pressao da mudanqa, profunda e permanente. Apesar dessa consciCncia, 6 surpreendente

constatar a in6rcia, ou lenta transformaqao do sistema educativo, Em pleno sdculo XXI as escolas persistem em

contnuar enquadradas por um modelo tradicional que teve a sua razao de ser he s6culos atras, que se adapta

mais a um mundo permanente e estatico do que a um mundo em permanente mudanga.

A Educagao 6 um sistema complexo composto por componentes articulados que vive em permanente dicotomia

entre heranqa vs. inovagao. Se por um lado ela 6 uma instituiqao conservadora, responsevel pela transmissao dos

valores e patrim6nio da sociedade, por outro lado, tem como objectivo essencial preparar os indiviCuos para a

sociedade actual e do futuro. A introdueao de algo de novo na Educagao, e mexer em interesses cristalizados,

suieita-la a insegurangas, tens6es, ao modificar formas de ver e agir (PARDAL, 1993). As componentes do sistema

estao de tal forma articulados que dificilmente se pode alterar um elemento sem que o todo nao sinta um forte

rmoacto.

No processo da inovagao, o professor 6 o elemento-chave. Esta nao pode ser imposta por decreto' nem

elaborada sem, e muito menos contra os professores, mas com eles e atrav6s deles (cARDoso, 2002). Assim, h6

necessidade deles serem respeitados, valorizados, disporem de condiq6es de trabalho e formaqao adequadas,

como tambem, o respeito e a confian9a de todos Os elementos da COmunidade educativa. O problema da

mudanQa nao esta so no "que" e "como ensinar" mas tamb6m no "como mobilizar o professor", 6 preciso

desenvolver recompensas intrinsecas e extrinsecas (cARDoso, 2002).

A quatidade e a inovagao e aEo complexo, dinamico e contextualizado, o que 6 considerado de alta qualidade e

inovador num determinado momento pode parecer inadequado noutra 6poca ou noutro lugar. A qualidade e a

inovaQao SaO processo inconclusivo e evolutivo. No entanto, a procura da qualidade e da ivovaqao e tao

enigmatica quanto essencial. A natureza da Arte, na sua ansia pela qualidade e pela diferenqa 6 um lugar fdrtil

para explorar o signilicado da qualidade e da inovaqao na Educagao (sEtDEL, 2009). A Educaqao sem Arte 6 uma

Educagao incompleta incapaz de desenvolver todo o potencial do individuo, da comunidade e da sociedade, por

isso 6 necess6rio construir uma relagao profunda e duradoira e reflectir sobre o que a Arte pode fazer para

enriquecer a vida intelectual, est6tica, social, politicamente (uNESco, 2006: sElDEL, 2009)



ll parte I investigagSo emPfrica



Ap resentaqAo e contextu alizaglo d a i nvesti gagdo

A investigagao empirica deste estudo decorreu no ano lectivo de 2009/2010, na Escola Secunderia de Penafiel

(apendice 1, 2), escola onde o sujeito-alvo docente [SAD] teve oportunidade de desenvolver a PES

Dentro deste contexto, foi desenvolvido um projecto pedag6gico de intervengao/ac9ao no ambito da area

curricular de Oficina l\,4ultirn6dia B IOFIVB], na unidade de trabalho de Animaqao, intitulado "anima.acaao : )"

numa turma do 12' ano do Curso Cientifico Humanistico de Artes (apendice 5),

Este proiecto procurou demonstrar e validar a partir dos resultados obtidos, o contributo da adopqao de

estrat6gias inovadoras pelo sujeito-alvo docente BADI, tendo por base a EA e oS recursos da comunicagao

multimddia na promoqao de competencias pessoais, sociais e est6ticas nos sujeitos-alvo alunos [SAA] da

amostra.

Esta investigaQao parte da seguinte hip6tese: se o SAD desenvolver estrat4?ias inovadoras na utilizaqao dos

recursos da comunicagao multim6dia e da EA, pode promover nos SAA, competCncias artisticas e esteticas, o

sentido critico/retlexivo, a interacgao comunicacional e a criatividade, numa perspectiva de desenvolvimento

humano e de inlegragao pbna no meio envolvente.

A segunda parte esta estruturada em quatro capitulos, cujo conteodo, fundamentagao emerge do universo de

estudos, pensamentos e reflexoes apresentadas na primeira parte:

- no primeiro capitulo 6 apresentado o projecto 'anima.acAao : )" sua fundamentaqao, implementaqao e

operacionalizagaoi

- no segundo, exp6e as metodologias, as estrategias e instrumentos adoptados na investigaqao;

- no terceiro sao aoresentados os resultados do estudo, bem como, a analise dos dados recolhidos;

- no 0ltimo, apresenta-se a conclusao geral e sao enunciados alguns desenvolvimentos futuros.



1. PROJECTO "ANIMA.ACQAO : )', I FUNDAMENTAqAO

ESTRATEGIAS

a integra todos os mcdaa lRabctro.2oo7l

a campo maior inovageo $d.by 2m9l

a intcrcssc dos alunos

@
a anistico/invcstigaq,o/pcdagogico

a a.ticulagSo de difer.nte5,rcas do conhtcimcnto

o construeio da subjectividadc (eu-outro-mcio)

Diagramas 8 | Fundamentaeao do p.ojecto

o projecto ,,anima.acaao : )" consistiu num proiecto de intervengao artistico, de invesligaqao e pedagogico

contextualizado no ambito da erea curricular de OFlVlB.

Este partiu das probtematicas do contexto-turma e especificidades dos SAA, detectados ao longo do tempo, tais

como, deficiente relacionamento entre pares, apatia, a falta de expressividade da representaqao graJica,

inllexibilidade a varios niveis. O proiecto "anima.acaao: )" procurou Colmatar estes problemas, em especial, no

que se refere as competencias pessoais, artisticas e sociais. Os problemas aqui enunciados estao desenvolvidos

com mais pormenor no ap6ndice 5.

O projecto baseou-se no desenvolvimento de estrat6gias inovadoras, na utilizaqao de recursos multim6dia e da

Arte com o intuito de promover o desenvolvimento de competencias artisticas/est6ticas, a criatividade, como

tamb6m, a inter-ajuda, a partilha e a colaboragao nos SM em que o papel do professor serviu de impulsionador'

mediador e dinamizador.

Tendo em vista o desenvolvimento de competCncias pessoais e sociais, a unidade de trabalho seleccionada foi a

Animaqao. Esta unidade 6 integradora de todos os conteodos leccionados em oFMB, uma vez que conjuga

todos os medra -texto, imagem, som, video, greficos- incluidos no programa cunicular desta disciplina (anexo 1).

pela sua complexidade, a Animagao 6 o med,a que nos 0ltimos tempos, face as novas aplicagoes tecnol6gicas e

de comunicagao, tem-se revelado um campo de maior inovaqao e potencialidade (SELBY, 2009)

parte-se do conceito de'animagao", 'acaao ou efeito de animar ou animar-se", para continuar, imediatamente,

com o signiticado do verbo "animar" "comunicar com alma, comunicar com valor, comunicar forQa e actividade a



coisas inanimadas, tornar agradevel o aspecto de qualquer objecto/ lugar, comunicar alegria,/movimento a um

coniunto de pessoas, tomar animo e esforqo, atrever-se".

Seguindo esta ordem de ideias, o projecto surge da multiplicidade conceptual do termo "animaqao":

- t6cnica, de criar imagens em movimento a partir de recursos analogicos e digitais e constituindo o conteido

programatico a leccionari

- vida, partindo/integrando as experiCncias de vida dos alunos nas actividades desenvolvidasl

- dinamizagao socio-cultural, ao estimular-se a acqao, a participagdo e ao motivar uma mudanqa de atitudes

com base num relacionamento positivo entre pessoas-grupos-comunidade:

- diversao, promovida com o recurso a actividades ludicas e criativas a partir de meios analogicos e digitais;

- sentimento/emocao, tema desenvolvido nas diferentes actividades propostas;

- estimulo, no apoao e no reforQo positivo aos alunos por parte da docente;

- comunicagao, presente na apresentagao cuidada dos recursos pedagogicos concebidos e na selecqeo

criteriosa de filmes de animag6es e outras manifestagoes visuais, nomeadamente pela sua qualidade estdtica,

tecnica e conceptual como dos objectivos pedagogicos.

Tendo por base estes conceitos desenvolveu-se um logotipo identificativo do projecto e uma identidade grdfica.

lmagem 1 | Logotipo idenlificalivo do proiecto

Face ao universo da unidade temetica e a necessidade de criar uma nova nomenclatura, cada aula teve a

designagao de fake.

A dinamica desta unidade de trabalho partiu da articulaqao interdisciplinar de diferentes ambitos do conhecimento

humano, nao s6 relacionados com a Ade/Design, mas tambem com a Histdria da Cultura, a CiCncia, a

Antropologia, a Sociologia, a Semi6tica, a Psicologia. Esta abordagem socio-cultural e contextual materializa as

concepqdes da Pos-modernidade (pontos 1 .2, 1 .3). Esta pedagogia questionadora e dial6gica (FREIRE, 1997)

valoriza tamb6m a relaqao que o aluno estabelece com a Arte e a sua vida pessoal e social

Esta componente biogrefica esteve sempre em relevo no projecto, quer na expresseo dos alunos dos pr6prios

interesses, experiCncias de vida, quer dos seus pontos-de-vista/sentdos, reflex6es e representa9des sobre os

conte0dos abordados. Seguindo esta ordem de ideias, Elliot Eisner (2004) afirma que a Educaqao consiste no

processo de aprender como nos inventamos a n6s mesmos e Paulo Freire (1997) considera que a EducaQdo 6 o

processo de nos vermos a nos mesmos e ao mundo que nos rodeia.



O pOecto procurou proporcionar experiencias esteticas com o intuito de tornar os alunos aptos a entenderem o

mundo visual que o cerca, magem definidora da sociedade Pos-moderna contemporanea, como tambem, a

favorecer o seu crescimento individual como fruidor e construtor de cultura em interacEao com o outro (BAFBOSA,

2008). uma vez que o contexto actual, da Arte em particular, exige, um leitor informado e um produtor

consciente. A construcao da subjectividade tem em vista nao s6 a expressao da interioridade mas tamb6m a

expressao dessa interioridade em dialogo com o mundo circundante (eu-outro-meio)

A relaQao entre o contextualizar, o ver, o fazer e o reflectir espelham as novas perspectivas, metodologias que

nodeiam a procura de resoluQao de problemas da Arte/Educagao na actualidadelT. Assim, o projecto

"anima.acaao: )" organiza-se em torno de quatro eixos estruturantes - contextualizaqao-apreciaQao

interpretativa/dialogo-experimentaQao/produQao-reflexao - que mantCm entre si um sistema de inter-rela96es e

inter-dependoncias que se arliculam em fungao da mediagao do SAD e da participaqao do SAA. Cada um destes

eixos Joram tidos em conta na planificagao de cada take, estes foram organizados de forma flexivel, integradora e

num grau de compiexidade crescente.

Diagrama I I Eixos estruturantes

para Elliot Eisner {2005) a construgao do conhecimento em Arte constr6i-se na intersecaao da intormagao,

contextualizagao e experimentaqao, ressaltando que s6 ha uma efectiva aprendizagem em Arte se existir um

saber consciente e informado como tamb6m atraves da pratica

Deste modo, concretizando as orientagoes descritas, as actividades foram organizadas em duas fases distintas,

mas desenvolvidas de forma continua. Estas podem-se sintetizar no seguinte esquema:

1 7 DBAE - Dtscrpi ne Based Art Educat on Getty Center for Educalon rn tho Ans - a produgao arlisi ca deve ser acompanhada pela H st6na da Arte

Crit ca da Arte e Estetica
ABTS pROpEL - Prcieci Zero Educat ona Test ng Servlce - a t6n ca esl6 no tazq Arte, d€senvo vdo de lorma art culada com percepqeo e reflexeo

Proposta Tr anguLar (Badcosa, 2OO4) - enlove tres vartentesr fszer' leitura da imagem e HEl6r a dd Alle

r1
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Diagramas 10 I Estrulura do projecto "anima.acQao : )"

O desenvolvimento da primeira fase teve por base os diferentes conceitos de "animagao" e procurou levar o

SAA a aprofundar conceitos estruturantes (Eisner, 2004) deste ambito - animot cinema de animaqao; tempo;

espagoi mudanga; movimentoi persistCncia retiniana, brinquedos opticos, t6cnicas basicas de animaQao como

tamb6m os seus diferenles contexlos.

Na segunda, a partir da introduqao do programa Adobe@ Flash@ houve a transposiQao dos seus modos de

funcionamento, procedimentos e suas ferramentas para a experioncia de vida dos aluno e para as actividades

pedagogicas desenvolvidas, isto 6, a estrutura do soflu/are utilizado serviu como estrutura para a organizaqdo e

encadeamento da propria unidade de trabalho. Este aspecto pode ser constatado na implementaqao e

operacionalizaqao do proiecto apresentado no ponto 1 .1 .

A 0ltima etapa consistiu na divulgagao e comunidade do projecto, atraves de aula abefta e exposiqao, fazendo

analogia a divulgaQao virtual.
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o quadro seguinte apresenta a planificaqao diaria da implementagao e operacionalizaqao do projecto

,,anima.acqao : )". Neste quadro estao definidos os objectivos prelendidos para cada lake. as estrategias que se

adoptaram, brem como as actividades previstas para o SAD e para os SAA

TAKE
orA I HoFA

TAKE 1

223/2414
segunoa
90 mn

TAKE 2a
23/3/2O1O I

terqa
llurnoAl
135 min

PLANo DrARto

Inquer to aos aiunos i
"ANIMA
AcQAo I') (ao6nd ce 7)

SequCnc a de iotogralias
de acQdes usaativas de
''estar an rnado' para cada
a unol GLOCAL

An maqao, or gern
el molog ca
Introduqao a an maqeo:

Dup o sentido
(sentrmento, arte de cnar
movimento)
Movmento I Tempo l

Mudanqa
Represedaqao do
movrmento ao ongo oa
Hrstoria
Fotografia lcinema
Arte crn6lica
Movrmento implicilo I

Forrnas de sLrger r o

OBJECTIVOS

connecer o que os
alunos pensarn a cerca
da anrrna€ol
expressao/comunrcaCdo
oos go$os e me@ss6s
ind v duas;

- expnm r uma acQao
uslratva de "estar

animado i

- compreender a re aqao
entre espaQo e ternpol

- corirpreenoer olpro
sent do de de an rnaQaoi

, contextua zar o
movrmento ao ongo da

- compreenoer a Inler-
rebQao do movrento

tecnoldgico;
- integrar @nhecrmenlos

de 6reas diversas numa

abordagem
multidisciplina(

, conhecef rcrmas v|sua|s
de rduzir o movmefio
mPlicrto:

, dominar a linguagem
v6ual e integrar esse

contexto do mullimaliai

- ter uma v|sao do
rnovrmento no contexlo
arlisl co actua I

aplcar dos prncipios de
movinentq rnplic to

compreender o qu€ e a
pers $encLa €t n ana;

- conhecer a hrstona da
an maCaoi

, exporar os segreoos oas
rmagens em movrmenlo
com brinquedos oploosi

compreerder como os
brinquedos dpticos

- apl car dos principios de
animaqao

- criar brinquedos 6pticos

- ap car dos princlo os de
animaqeo

ESTRATEGTAS

- nquento escito {sem
ntervenqao das
prolessoras)l

- capiura de uma
sequ6nc a de fotografias
de uma acQao lustralNa
de 'esiar an mado'
GLOCAL

- apresentaQao rru t malta
sobre a an rnaqao/
movrmentoi

- andlse e esludo de
casosl

- debat€/discussao/
queslonamenlo;

- apresentaqao do fi me
"Kin6t ca Ar( Farr'

- concep9ao de pequena
anrnraQao

- apresenbSao muttmed a
sobre a hLst6na da
animaQeoi

- analise e esludo de
casos:

- debate/discussao/
queslionamenlol

- observaqao e
exp€r menta€o de
diferentes tipos de
brinqu€dos oPlicos;

- construgao de
bnnquedos opttcos.

- constru9ao de
br nquedos 6plicos
dgtaE

ACTIVIDADES - SAD

d6tribuir e reco ha das
fo has do inqueito

ACTIVIDADES . SAA

prcenchimento do
nqudrto ndvdua

se ecqao d€ Lrrna acaac
rlstral va de estar
anrmado
reprcsentaQeo dessa
acqao

part c paQeo no debale,
na andlse e na reflexao

part c paqao no debate,
na ana ise e na rsllexao

desenho de um lrame
para uma peqr.rena

arimaqao

parlic pa9ao no debate,
na ana ise e na reflexao
construgao de br nquec
oprcosi

- observaqao e
expenmenta€o dife.en
tipos de bnnquedos
opr cos;

realiza€o ndividual de
bnnquedos optrcos

apo ar a concret zaqao e
rea[zaqao de sequcnc a
de fotograf as de acq6es
ustral vas de "estar

anrmado

promover a ntegraQao da
Inguagem vrsua no
contexlo da aftmaQao e
do multim6diar
promover a cornpreensao
das dilerenles abonlagens

promover a compreenseo
e a reflexaoi

apoiar a concepQAo de
uma pequena an maqao
prornover a pan na e a
colaboraqao

promover a compreensao
do contexlo h6t6r co da
an maqao
apo o na concepQao de
brinquedos 6pl cos

funcionam os dferentes
tipos de bnnquedos

apoiar na concepQeo e
realizacao dos binquedos
6ptrcos

Kinet ca Art Fa r, 2009
New Media Art

Jogo I FLIPBOOK
BENNETONPLAY

AnimaQao
Persistencia €l nrana
l[rseo do movrmento
Mudarqas ao longo do
ternpo
H st6ria breve da
AnimaQeo
BfinqLredos 6pticos e
outras inven9aes

V sionamenlo de alguns
brinquedos 6ptcos

Construqao de
brinquedos opt cos
(apCndice I e 9)

Jo(Jo AN MAiFCPE aporar na corcepQao e realzaQeo ndivdua de
'eal zaqao oos o'rqLedos b| nouedos oplcos
dplicos dqtas



TAKE
Dl,A I HORA

TAKE 3
25/s/241O I

90 mn

PLANO OIARTO

Tdcn cas d€ An maQao:

, pintura sobre acetato,
- arerai

- $op-rnorcni
, pixilizaCSoi

Visionamento de varras
anima9des com dif erent€s

osJEcTrvos

- conhecef difereoles
t6cncas da anLmaCao

caracteristoas €
potencialidades d€ cada
tdcnca;

, rdenldic€r ag t€cnEas
usadasi

- ler e analisar anima9des;
- analrsar as

poteocialidades da
anma€oi

- expeflft€nlar e aplicar
dil€rentes tacnicas de
anmaQeoi

- d€sen\olver fonnas (b
colaboraqao €rn eqjpa

- conhecd a histoaia da
almacaoi

- explofar os segreclos da6
mag€ns dn moumento
com bnnqt€dos 6plcosi

- aplicar dos p.incipios d€
aninacao

- cnar brinqJedos @lrcos

- aplicar dos pdncipios de
anim4io

ESTNATEGIAS

-vsonamento da
animaqao "Animando" de
lvlarcos Magalhaesi

- visonsmenlo da
anima€o ' An mator',
Claude Levet et al.

- apeseotaQao mllUrnddra
@fn varras clrtas d€
anirna€o;

- andlis€ 6 esluclo de

- debater'disc6s60/
qJe$onamefloi

- rcaliza9ao d0 p€queria
anrn€cao e|T stop-
nrotioni

- apres€ntagao nxrnim6d6
sobre a anrnaqeoy'

- ana se e edtudo cb
casosi

- &bat€r'discus€ad
queslkxlamedtol

- construgdo ft
bnnqu6&6 opticos.

- coatstrugto d6
bdnqu€&6 opticos
diEtais

ACTIVIDADES . SAD

apresentar as pnncpa s
t6cnicas da animaqdoi
promover a anai|s€ em
grupo-turna das
principais dlf eren9€sl

pronEve. a integra9ao da
linguag€an visual no
contexto da anirmgdo e
clo multim6diai
profiEv€f o !€ntido cntico
€ a .efexao

apoio na conc€p9ao e
realizaqao de animacdes
em srop-mononi

pomover a coftpre€osao
cb conlexo hist6r€o da
animaqeo

ACTIVIDADES . SAA

pafloipaQao no debate,
na andl|se e na reflexeo

partcipaQeo no debate,
na andlis€ a na reflexao

fA(E2b Hrst6ria brev€ da
26r'3l2010 | Anma9ao
sexta Bnnquedos oplicos e
ltumo Bl culras nv€nqdes
135 mn VEooamenlo cle alguns

bnnquedos opticos

Concepgdo d€ pequerE
anirm€o em slop Motion

corrcepgeo de anima€o
em sloFmo(m, em
p€qumo grupo;

particapageo no debate,
na andlis€ e na @n€xao
coostru96o de bdnqredos
6pticosi

lealizaQeo individual de
bfinque(b6 opticos

realizaqio hdvidual do
bfinquedo6 opticos
digdais

C,onstvcao de
bnnque(bs opticos

Jogo ANIiTATFOPE

NTEFRJPQiOLECIVA I

PAScoA

apoio na corrcepca) e
realizagao dos bnnque&s
@licos

apobf m concepqao e
realizagao dos bnnqu€dos
6plicos



TAKE PLANO DIARIO
orA I HoFA

TAKE 4 'Hisior a lrag ca com finai
12/4/2010 le\iz" Regrna Pessoa
segunda Fcha de analse
g0 min (apendice 10)

OBJECTIVOS

- ana isar uma anrmaqao
sob dferentes
perspectMas e as
suas nleracQ6esi

signilicado de 'ser
dif€.ente" e as suas
irnplicac6e6;

comunrca€o, a
paniha e a discus$o
de dif€rentes pontos

ESTRATEGIAS

- Msonamento da
animaqao (1'vez)

- anelise e estudo de
casoi

- d€bate/discussaor'
que$onamenroi

ACTIVIDADES - SAD

distrlbrJ qao da iicha de

questimamenlo, deDale e
a reflexao;

registar no quactro e
concep9eo de mapa
organizadof das ideias
comunicadas pelos alunos
promovefodebateea
reiexeo

promover a compreensao
do processo e conleKo
da anrma9ao

mostrar e reilectir com os

dislribur€o de ficha com
s nopse + texrto mrratNo e
noticias de pmars com

ACTIVIOAOES . SAA

ver o lilme
prceflcher uma licha com
os aspectos que
indivduahenle lhe
chamam ma6 aten€oi
escr€ver um pequeno
iexto int€gredor clessas
|deras

panilha. discussao e
€fiexao 6m grande gnipo
&ts dferentes pontos de

In{lriluc ccriunoace
Drlerenqa r i]entCade'

Apresentageo da auiora - conhecer o processo de . apreseniagao mu tim6dia
la sua an maQao uma anmaQao e o sobre o processo oe

DesFn-o< .r- oc€s o€) seu conteKo una anma9aoi
Pre-storyboardlsiorybard - refl€ct I sobre a

Narratva e consiruqao rmporiancla do
Sinopse lTeKo processo na
Estudos das personagens an maQao
6 oas lecn cas
Tdcnrcal Maier ais
Layout Composl€o
Tesles de anmaeao
Intervalos

Entrevr$a a autora I Clip-
RTP 2

Ft€mios
Festrvabl Cinenirna
Coardicionalismos do
mundo da anima€o
(apCndice 1 1 )

'H stofla tdg|ca com linal - clescotfir as diferengas - vrsionanrenlo da
feE", Regrna Pessoa ertre o prmeiro animaqeo (4 vez)

Fjcha de anerse vBionamenlo e o
segundo clepois de
conhecer os dibrentes
cofiexos

participagao no debate
na analise e na ref exao

promoverodebateea
reiexeo
propor o pre€nchimento
de icia

preench€r urna ficha com
os aspectos que
ndividualmente he
chamam mais atenqao
oepors connecer o
contexto e o Proc,esso da
animaqao

comparaQao dos dois
€sulados e refexao
sobr€ o que foi alt€rado
no s€u 'o har" depois d€
conhecer o conlexlo €
process0

.F,



'AKEDrA | ]|oRA

TAKE 5a
13/4nO1Ol
tef9a
lturno 4
135 min

PLANO DIARIO

Adob€ Flash cs3:

OBJECTIVOS

potenoalidade cll
p.og.arna Adob€ Flash
csi

funoonalidades clo
prcgrarna Adob€ Fhsh
c$i

ESTFATEGIAS

- visrooamento cle vallas
animac6es €m Adob€
Flasfri

- andli6€ € eGtudo de
ca50sl

. de.nonstra9ao das
funconalidacbs 6
potencialidad€s do
Progr6rna Abob€ Flash
CS3i

- oe€rinEntaqao das
funciyElidacbs do
p.ograma Abob€ Flash
CS3i

- construir uma biblioteca
p€66oal illislrativos de
rYbmentos animados

ACTIVIDADES - SAI)

paomoverocbbale€a
reflexeo

ap.e6€nGr e exemdficar
as firEionalklades do
Abobe Flash

apdar na concePgdo o
realizaCSo das anima96bs
em Adobe Flash
e6clarecim€nlo de dtvrdas

propo. a constru96o ds
bibliot€ca p€ssoal

ACTMOADES - SAA

pMicipacAo no d€bate,
na an6lis€ s na €tlexdo

erp€nmeniaQiio das
f unconardad€s,jto adoc€

realza93o de peqLenos
exercioos de artma9ao
€m Adob€ Flash aplcanclo
animacdo "fi_ame by-
fiarne_ e a anrma4eo
"lw€en' t"lwe€n-rnoion",
"lw€€n-.JhapeJ,

Abloteca peesoal {€rn
casa)

14/4/2010 | Visrta de Estudo a Lsboa
qr.Eda

-C€ ro OJlturai d6
Ber6mlCCB

- Museu do Design e da
lvlodalMUDE

tsrryzOlOl ores I Oosa.,acao oo
quinta tajeclo dos Esludant€s
90 min no Ensho S€c(rdto,

GEPE, ME I Inqr6nto
Nacillal

Sottwar€ de autor
Tipos (b fcl|eirog
Aniti€fie d€ tlabalho I
F€rrarn€rtas I Pari6is
Palco
Tim€lin€
C€na
Simbolo6 (gr6nco; bo€oi
rnov€ clip)
Ablioteca
lmagsn veclonal I
lmag€.n bitmap

Fonms simplifrcadas e
oeednas d€ animaqao
para multim6dh:
Frame-by-frame
Tl /€€n Motion; Tu/€€n
Shape
Movb Guide

Fre€ririenlacao I
GalizaQ6o animaq6€s €.n
Adob€ Flash

Ledu6 da visita d€
Estudo

- expenm€ntar as
funconalidad€s do
prcgrama Abob€ Fhsh
GS3i

comwlcaqaoi a
panilha e a drscusseo
de d erenies pontos

- d€bal€r'discusseor'
+€stionarnonto;

promov€r o debat€ e a participacao no d€bate,
r€n€x5o naandlis€6mrei€xfo



TAKE
DIA I HORA

TAKE 5b
r 6/4/20r O

llurno Bl
135 mn

PLANO D|AR|o

Adobe F ash CS3:

OBJECTIVOS

proqrama Adobe Flash
CS3l

funconaidad-os do
programa Adobe F ash
cs3

ESTFATEGIAS

- vsronamenlo oe vat as
anrmaq6es em Adotle

- ana se e estudo oe

- demonstra9eo das

porenc a|dades d0
prcgrama Abobe F ash
CS3i

- exp€nmenlaqeo das
funcionalidades do
Prograrna Abobe Flash
CS3i

- construi uma bbholeca
pessoal ilustrativos cb
nomenlos anrrnados

- apresenla€o mutim€dia
sobre o processo de
uma anmacao;

, analse e esludo de
casos;

- debater'discussao/
q(€slionamentoi

ACTIVIDADES . SAD

promo\€fooeoaleea

apresenlar e exemp r|car
as luncional dades do

apoiar na corcepQeo e
rcalzaqdo clas anrmaQ6es

escbrec mento de duvdas

propor a conswQao de
brbl oteca pessoal

Promotr€r a Compreensao
dos aspecios basrcos na
craQ,o e construQdo de

promovero@bateea
reiexeo

ACTIVIDADES . SAA

parlicipaQao no debate.
na ana lse e na refexao

1-:iir!f.1 laae5 rc :(loc.E

-rx-crc,c cs le .rf, rr,alao
em Adcbe F asfiactcen,lc
3ii rnalac rrne lr'/-
fralr e e a.rnfrEQao
'':aeen i:!!een lTrci cn

TAKE 6
19/4/201Al
segunda
90 mn

TAKE 7a
20/4/2010
ler9a
lturno Al
135 min

Software de aulor

Amb|e|lte de lrabalho
Fenamentas Pan6 s

Cena
Simbo os (graficoi botao

Blbloteca
lmagem vectona I

lrnagem btrnap

Formas smplifcadas €
expeditas de an maqao
para mutim6d a:

Tween Moton Tween
Shape
MoMe Gurde

Expeamefiaqao e
realiaQao an rnacoes em

Biblioteca pessoal (em

casa)

Perf I psico 6gico/perlil

EsrMura, popor€o,

Corpo (canor€s)
Cabeqa

Erxos
Linhas de Fldua€o
Lrnhas de acAao
Eslereotlpo Tipo ogias

L nguagem corporal
(corpo, expressao, o hos,
maos)

ConcepQao de lJma
personagem:
-estudos I modelo

piastcrna lo ha-modelo
(apendice 1 2)

Socedade de nfonnaQao/
comunicagao
Inf€raf a
D agramas mapas I

grdlicos nformatvos

prografi\a Abobe Flash
CS3l

- expressar, o(tanEat e
sintetizar inlormaqd€s
@essoars)

- conh€cer aspeclos
basicos m cnaqao e
consn4ao de uma
p€rsonagem:

esteredtpoi
- domnar a rnguagem

v6ual e megral esse

contexlo do multimedial
inlegrar conheomeolos
de ereas diversas numa

aboroagem
mulldrscplnar

- promover o espinto de
grupo;

comunEaQao, a part hae
a discussao de diferentes
ponlos oe v|sla.

- ana rsar dragramas,
mapas e graf cos

- retlectir sobre a
socedade de nfomaqao
actua;

parlicipaQeo no debaie,
na anatse e na reilexao

- cr aqao e construQao de
personagem em grupo '
tidimensDna e fo h6-

d st buir as folhas do
nquerrto TAKE I e io has

apo o na cnaqao e
consiruQao de
personagem

promover a compreensao
dos asp€clos oa9cos na
concepgeo de d agramas,
mapaseoagramasea
sua mpo(anoa
pronovefooeoaleea
retexao

apoiar na concepqao de
mapa indivdual

;elecqao Clras respost:ls
do nq!6rac TAKE I

cfiaQao e co siruQao de
personagean ern qrlpo

trd mefs onaLe tolha-
moclelo com oase em

pan cpaqao no debate,
na ar6lise e na rcfl€xao

Concepqdo cle Mapa
individual

- apresentagao mu lim6dia
com ver os exemp 05 de
dlagramas, mapas e
graficos informat vos em
dierenles me@s de
comunEa9ao;

- analse e estudo de
casosi

- debate/discrJssdo/
queslonamenlo;

- concepQao c,e mapa
ndividual

ccnc€pQec ile um rnrp3
ndriJuai luslr;r ro e

mcmenios cu accces ,+ie
p.oporcronar:l an nEcac
l€ndc pcr t€se -b h cle.a
pesscai- [r'AKt 5l



TAKE
DrA I HORA

TAKE 8
21/4/2410
quana

IDESENHOI
90 mrn

TAKE 7b

ltumo Bl
224/2010 |

qu|nla
90 mrn

PLANO DI,ARIO

Cornposgao do p ano
(frame)
Regra dos ter9osi
Enquadramenlo Tpos de

P anosi
AngLJlos dos p anos
Movmenlos de carnara
Truca
Transi96€s
Storyboard

Do cl€s€nho a animaQao

Conc€pqao de storyboard

Soci€dade de inlorma9do/
comunicageo
Infografia
Dagramas I mapas I

grafcos inirrmalivos

Concepgeo de lvlapa
individual

OBJECTIVOS

- coftlecer fomas d€
compor um plarb (frarne)i
- conhecer os irpos de
planos, diferenres angulos
e mov mentos do camarai

impodanc a do desenho

desen,volvimento da
an rnaqao. I

- domnar a linguagern
visual e ntegrar €sse

conlexto do multrn6dia;

- analisar diagrarnas,
rnapas e gr6icos

- reflectir sobrc a
sociedade de infomaqeo
actuali

- expressar, organEar e
sinteiizar informaqdes
pessoas)

- aplicar os mntdiclo€
apreerdidos sobG a
anirna€o;
- expressar, ofgEnizar e

sntetizar nformatoes cle
vtio6 nterv€nr€ntesi

- promovef o espifrto de
grupo;

comunica€o, a partilha
e a discugsao do
diferentes Pontos de
v|sta.

capacdades de
organizaqao, p an ficaqao
e prossecuqdo de
projectos multimedial

ESTNATEGIAS

- apres€ntaCao mult media

ACIMDADES - SAT)

promover a compreensao
dos aspectos bascos na
concepgao de storyboard;

promoverodebateea
reflexao

apoio na concepfao ft

profirov€r a comprcensao
dos aspectos b6gco6 na
conc€pqao (b dragramas,
mapaseoBgramasea
sua imponancia
promover a andllse, o
debaie e a reflexao

aporar na concepEao d6
mapa indN dual

distnbur as folhas da
activdade com objectivos
o elapas de

apoiar na concepQao cle
mapa colectilo

ACII OADES - SAA

part clpageo no debale,
na aniilis€ € na r€fexao

conc€pQao de storltoard
para urT|El pequena
animaqeo.

pancpa€o no debate,
naandlise€mreiexao

TAKE 9a
lturno A]

Concepgao de Mapa

Conc€p9ao de Sto.!6o€td
(apendice 13)

concepcao de sioryboard
para peqJ€na animagao

- apresedagao multimalia
corn v&ios €xemplos tb
diagramas, mapas e
graftcos nfomatr\o6i
- anels€ e estudo de

casosi
- debate/discussdo/
quesronamenroi

- cr agao e construQeo de
mapa ndivdual

concepqao 0e urn Inapa
ndrvrdual r ustratrvo o
organ zaoof cos
mofneritos ou acqoes qLre

p.oporconam anma9ao
tendo por base bb oteca
pessoaf ITAKE 6l

Apres€nta€o do mapa
pessoal, de€fi,oMtlo m
auh ant6no., aos col€gas
o€ grupo.
Enconlrar inter-rclaQd€G
€ntre os trabalhos
(foma|si expr€sgvasi
crometicas; tacnrcasi
concepfuas; etc)
A part r clos mapas € da
perconagom det€nvolvida
estudar ulna forma de
lnlerligar egle6 olemenlos,
Fazs um egquema
rlustratvo da idela
encontrada.
E aborar um sloryboard
com base no eoquema
anteriof.

- concepceo d€ mapa
colecti!o



TAKE
DIA I HORA

TAKE 9b
23/4/2014

lturno 8l
135 mrr

PLANO DIARTO

Motomich Nakamura
'we share olr momer
healih Knife lAnima9ao
F ash

- esiudo dos simbolosi

- sloryboadl

animaQao (id€o clipl

Trabalho mullilacelado do
autor (ilust aQao, design,
'characters"i instala9oes,

interaclivos: vid€o jocker)

aplicagdo da anima€o

OBJECTIVOS

- aralisar as diferentes
€rapas de uma anrma9do

- anaEar os aspecros

Processuals de um filma

conhecer o trabalfo

Motomichi Nakam{,ral
- conhecer r]ovos de

aplicaq6es da anima9ao

- Inlegrar conhecimenlos
0e areas oNersas numa
p€rspecliva e
abordagem
multidsciplnar:

- aplicar os conteldos

animaQao
expressar, organEal e

sinteiizar jrf ormaqdes de
verios ints!€nieFtesl

promov€f o espir'to de
qrupo;

comunica9ao, a p8nilha

dfer€rtes pofilos cle
vista.

organizaQao, planifica€o

prol€clos mlltinr€dia;

procraslinaqaol
- relleclir sobre eslrat€ as

ProcrastinaQaol

fazer ponto de situa9ao
do desenvoivm€nto 0o
proieclo de animaQao e

necessario, eslrat€ias d€
supera€oi
- gQressar, organizar e
dntetizar inlorma@es:
, aplicar os conteudos

apreerdidos sobre a
animaqao;

-desenvolver lomas 0e
colaboraqao em equipa
qle permrtam levar a cabo
os objectivos taqados na

prcjectoi
, promover o espinto de

grupo estmuEnoo a
comlnica86o e a Paniha

o€anizaqao, planiiicaQao

p{ojectos multmejial

ESTRATEGIAS

- apresenta9ao mult medra
sobre o processo da
animaQao em Adobe
Flash 'we share olr
moiher health Knife, d€
Motom chi Nakamura
malise e esludo de

animaqaol

' apresenlaQao mlllimadia
com v6nos gxemplos do
vabalho d6 Motomichl

ACTIVIDADES . SAD

promover a compreensao
do prmesso de uma

mosirar e reiecrir com os

dar a conhecer o irabalho

Motomichi Nakamura e

ACTIVIDAOES. SAA

participagdo no oellate
na andise e na rellexeo

oulras c!ftas metragens - conhecer outras - apreseniaqao muiiimaja estmulat o pariicipaQeo no debate,

em Adobe Flash " inguagens visuals e com vdros exemplos ds quesionamenlo, debale e na ana ise e na reflexao

oulras lormas de animaQdes em pdobe a reflexeo

con$ruQao das nanalivasi Flashl

Concepgao de Mapa

Concepg6o de Storyboard
(apendice 1 3)

- concepQao de mapa

- concepQdo de
stoly'ooao com Dase no

personagem desenvolvida

parracjpa9ao no debale.
na anelise e na reiiexao

preencrrmento !ie lrcl:a

3clividiries, J]ir.rlilcs crr

distrlbuiras folhas da /\prese oQar) do l,rlapil

actlvidade corn objectivos pessoal. dcserrvovclo rr.
e elapas de aula ar{eror ros cr-rleci)s

desenlolvmento de gr,Po

apciar na concepQao de

esnmular o pa.rcrpaQao .o debate,
quesroramenlo deoale . ra aralise e ra reflexeo

E.conlrar Inter-rel.rQaes

ilormars: exprcssrvrsi
crornaiGrs: lecTicas:

A parnr.cs mapas e 
'Ja

persolragem desef lolvrda
esiucaY Lma lorma de
.1erligar estes el€rrienlcs.

Elaborar Lrm sl,r y-Doar c
corn riase no escuema

TAKE 10
26/4/2010
segLrnoa
90 min

anirna9ao
'Procrastination'de
Johnny K€lly

- preenchimenio de uma
iicha ponto d6 situaqao
(tabela e|lr branco com
varjos esF9os) onde
cada aluno Paeench€ da
loama que acha. mais
conveniem€: o que ia
estd leito; o qre 6
precbo melhorari o que
6 p@oso lazeri defnhFo
de estratogias para
slp€far o que lalta lazer;

- andise, reffexeo s
discussao srn grupoi

- realizagao das
activrdades/trabalhos em
lallai

Ponto da silua9ao
(apendice l4 e 15)

distribuir folhas ponlo do
situaQao

Tulodal pdobe Flash
(apCndice 171

Prcposta de trabalho
'AnimaFo da AnimaFo"
(apendices 18, 19,20)

apoiar na €flexao do que
cada grupo necess@ oe
melhorar e slrgestao de
sstrategias para colmalar
o que falia e as suas

distribuir da propo$a de
lrabalho "Anirna9ao da
anima€o'



TAKE PLANO OIARIO
DIA I HOFA

TAKE I 1 a Motornichi Nakariura - analisar as dilerentcs - aprcscnlaQeo rnultirredia prornover a compreensiio parlicipa9do no debate.

27, 4/2Ol Ol !r€ share ou moth€r etapas de uma anir.aQdo sobre o processo da clo processo de uma na andlise e na rcflexao

terca health', Knife lAnimaqeo em Adobe Flashi anir.aCao cm Adob€ animacao

Iturno Al Flash ' analisar os aspeclos Flash "W€ share our mostrar e relleclr com os

i35 rnin - esludo das lormas, lecnicos, molher healh', Knile, de alunos os asp€clos
personag€nsr conccpluais, Motornichi Nakarnura lonnals, tecnicos

- estudo dos simbolos; processuais de um lilme - analisc e cstudo de processuaF
- pre-sloryboard; de animaQao casoi
- storyboard: - rever os conleudos - visionarnenlo cla

Visionarnento da aprendidos num animagao;
animacaohrdeo-clip) contexlodil€renlei

Trabatho muliilacetado do - conhocer o trabalho apresenlaQao mufiimddia c,ar a conhecer o trabalho parlicipaqeo no debale,

autor (ilustragao, design, desenvolvido por com vanos exo(nplos do desenvolvido por na analise e na reflexao

'characters'; instalaQ6es, Motomichi Nakamura; trabalho de Molomichi Molomichi Nakarnura e

pedormancesi siles - conh6{er novos de Nakamura novos supo.ies e as

interaclvosi Mdeojocker) aplicaCacs ch animaQao polencialidades cla

Nolos suporles de e as suas anrmqao na

aplicaeao da animacdo potencialidade$ contcmporaneda.le
- integrar @nhecimenlos

de areas dive€as numa

OBJECTIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES. SAD ACTIVIDADES - SAA

Oulras curlas rnetragens

aDoroagem
mL'ltidisciplinari

linguagens visuars c

constn lao das

- aoresentacao multim6dia eslimular o participaQao no debale
com vdrios ex€molos de qu€stionamento, debate e na aniliss 6 na reflexao

animaqoes em Adobe a reiexeo;

Desenvdvimento da - aplicar os _ concepcdo de animaqdo _ apoaar no llcs'rnvj'rm'nlc 
'13proposta | "AninraQao da conh€cifirentos lratadosi em dobe Flash e d€ clesenvolvimenlo da prcposta Anifaaa. Ja

Animaeao" - desenvolver lormas de cbcumento rell€ctindo as propostia 'MmaQao da nnimaQaicr

cotabora€o em equipa dilerentes elapas do seu AnimaqSo"
qu6 pefmitam lwar a pfocesso
cabo os obiectivos
tra9ados na
orossecucao de un
oroiecloi

TAKE i2 Mapa Rnocional
29/ 4/2o1o I la&ndice 20)
quinta Desenvolvimentoda
90 min p{oposta I "Anima9eo da

Animaqao"

- aplicar os conteudos

- expres$4 organizar e
sintetizar inlormacoes de
verios intef venient€s;
- estimular a

comunicacio, a partilha

diler€ntes pontos de

capacidacl€s de
organizaqao, planificacao

propctos mullimddiai
- desenvolver lormas cle

cdaboraQao em equipa
que permitarn levar a

uacacbs na
prossecuCdo cb um
proiectoi

cmh€cimentos tratados;

capacidades cre

proiectos multmediai
desenvovor fomas de
colaboraQao erh equipa
que permitam levaa a

prossecucao de um

rvqectoi

- apresenlar pdblica,
divulgar os lrabalhos

comunidado escoE i
- anmar o espaQo gscoEri

experiCncia, sobrc
processo e sobre os
resultaclos obtidos

- concepqao de animaqdo
em Adobe Flash e d€
documenlo refl€ctindo
as diferentes etapas cto

- distribun giiao da

proposta "Animaqao da
Anima€o'

proposla "Anima€o cla
animaqao"

TAKE 11b
30/4/m1O I

[tumo A]
135 .nin

Bibliografia esp€cializada

D€s€nvollimento da
p{oposla | "Anima9do cla
AnimaQao'

- consulta de biblixralia
espectalizada

- co&epCao de anima€o
em Adob€ Flash e de
clocumento refl ectindo as
dilerentes etapas clo seu

proposta "Anima95o da
Anima9ao'

exposi€oi
- estimular a
comunica9ao, a paitilha e
a rellexdoi

, consulta de bibliografia
especializada

proposla 'Anima9do da
animacao"

organizar/montar a
exposi€oi
apres€ntagao publica do
trabalho;
participaqao no debale,
na andlis€ e na reflordo

organi:agSo,planalicaqSo processo

TAKE13
3AB/2O1O 

1

Expodgao do projecto
'anima.acQao : )'

- exposiceo e
apresehlaQao a
comunidad€ do trabalho



2. METODOLOGIA, ESTRATEGIAS, TECNICAS E INSTRUMENTOS
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Diagrama 11 J Metodologias, estratdgias adoptadas

A/R/'ri 0oEafla
a U!r,ag. 2oo8t

a artista/invtstigadoy'prof c5!o.

a be5.ado cm difarcntes fo.mas da Artc

a rslitica/invtstiqa9,o/aprcndizaqcm Ialacional

l9-..9tr..,i!4, 19961

a r.,tl.aliCn-alid-a.dc l.2..qn,liqa iptlqllr . Slrlir-r, 200?)

2. 1 investigagao-acgAo

Tendo oor base os obiectivos definidos para este estudo, a metodologia de investigaqao utilizada 6 de caracter

quantitativo e qualitativa com o intuito de compreender a natureza complexa da realidade em questao Havendo

uma maior t6nica no processo do que propriamente nos resultados.

A metodologia utilizada 6 a da investigagao-acaao dado que 6 coerente com a problematica, as perspectivas

defendidas neste estudo e o contexto em que e desenvolvida (PES). Esta metodologia 6 utilizada quando se

procura a melhoria das preticas educativas, exactamente porque aproxima as pades envolvidas na investigaqeo,

colocando-as no mesmo eixo horizontal; favorece e implica o dialogo, a partilha, o espirito de colaboragao e a

comunicaQao enriquecendo o processoi valoriza a subjectividade, ao ter em conta as idiossincrasias dos sujeitos

envolvidos, mas, por outro lado, propicia o alcance da objectividade e a capacidade de distanciamento ao

estimular a reflexeo critica (PoNrES, 1994; FERNANDES,2001). Esta metodologia 6 sustentada pelo paradigma

s6cio-critico, que surge como resposta a solucionar o reduccionismo e o objectivismo das teorias modernistas

que encaram a realidade como dnica, fragment6vel, atingivel e simplificada e o subjectivismo do paradigrna

interpretativo, onde a realidade 6 vista como m0ltipla, inatingivel e holistica. Desta forma a realidade 6 observada

de uma forma dinamica, evolutiva e interactiva.

REALIDADE
COMPLEXA

carictcr qualitativo
c quantitativo



O obiect vo desta metodologia 6 analisar situaqoes do quotidiano e resolver problemas encontrados, "conhecer e

compreender a realidade como pretica; unir teoria e pratica: conhecimento, acQao e valores; orientar o

conhecimento e emancipar e liberar o Homem; implicar o professor a part r da autoreflexao" (PoPKEWlrz, 19881

4g). Ass m, sendo o investigador age como um actor/criador pois neo so est,l presente corno panicipa e dinamiza

todo o processo (PouRTos E DESlvlET, 1999).

A partir de um projecto de intervengao elaborado em funQao das caracteristicas do meio formularam-se qrrestoes

e reflectiu-se de forma colect va as situaqdes reals, com o intuito de melhorar as pr6ticas e melhor compreende-

las (HopK NS, 1 985). Atraves da inter-relagao da pra xis e da refbxeo sobre essa praxls isA-cHAVES' 2000), o

professor teve a oportuniclade de "aprofundar a sua consclencia ntroduzindo-lhe o elemento critico, tao

necesserio ao conhecimento objectivo daquilo que fez e de si pr6prio contribuindo para o seu desenvolvimento

profissional e pessoal" (LEW N, segundo ESTEVES, 1986: 36).

por outro lado, a investigagSo-acaao reconhece a necessidade de utilizar as categorias interpretativas dos

profissionais da Educaqao; ajuda a identificar as interpretaqoes ideol6gicas distorcidas abrindo caminho para a

sua clarificaeao e, consequentemenle, para uma pedagogia independente e livrei aborda as problematicas sociais

no sent/do de identiticar os seus problemas, oferecendo aos professores explicaqoes teoricas que os tornem mais

criticamente conscientes e capazes de remediar essas situaQdes. Estas competencias sao competoncias

tundamentais para o professor, em especial num professor em formagao inicial, uma vez que promove a formaqao

reflexiva, o seu posicionamento investigativo face a pratica e ar emanCipaqao (MOREIRA, 2001). Tem um poder

emancipat6rio, pois permite superar a limitaqao do facto de ser subjectivo passando a permitir uma comunicaqeo

e uma acQao social, atraves de processos reflexivos.

A investigaqao-acgao, nao 6 uma metodologia de investigaqao sobre a Educaqao, mas sim uma forma de

investigar para a Educageo. A investiga9ao-acaeo, para al6m da sua forte vertente pedagogica, tem tamb6m

uma vertente politica, na medida em que se centra na perspectiva dOS problemas Sociais, incita a acqao e

proclama a mudanqa e a inovaqao, aspectos basilares neste estudo. Mais do que uma metodologia, a

investigagao-acaao, tende a afirmar-se como um modus operandi intrinseco d actividade docenle e ao

quotidiano das escolas que pretendem acompanhar os sinais dos tempos, comungando com as naturais

vicissitudes da realidade do mundo em vez de se colocarem na comoda posigao de entidades detentoras de um

saber que se vai revelando artificial e desadequado ao deixarem-se ultrapassar por outros saberes mars

mundanos mas, quem sabe, mais reflectidos, mais concretos, mais significativos

Com a realizagao da investigagao-acgeo, dados os constrangimentos p16prios do comportamento humano,

nao houve a preocupagao de obter um conjunto de conhecimentos te6ricos generalizeveis, mas antes um

coniunto de conhecimentos pr6ticos, apoiados por uma base te6rica e por um quadro metodol6gico

NUma dinamica ciclica, que envolveu quatro passos, planeamento, acQao, observagao e reflexao (ZUBERT.

SKERR1TT, 1996), o processo metodol6gico deste estudo estruturou-se seguinte modo:

- leitura do contextoi

- JormulaQao da problematica de investigagaol

- reviseo da bibliografia;

- selecgao da metodologia de investigaQao e dos seus procedimentos;

- concepgao do projecto de intervengeo/acAao;

- implementaQao do prolecto;



- recolha e tratamento de dados;

- andlise e discussao dos resultados;

- revisao e conclusao do estudo.

Estas fases ao longo do processo foram reajustadas/redefinidas face aos condicionalismos que se depararam a

investigaqeo.



2.2 estudo de caso

A concretizagao da hip6tese em estudo materializou-se no projecto "anima.acgao: )" desenvolvido pela autora

desta investigagao, aplicado no ambito da erea curricular de OFIVIB num grupo restrito de alunos, uma turma do

12. ano (apendice 5). Face a estas circunstancias e por se tratar de uma investigaqao intensiva, limitado no tempo

e estar limitado ao processo de aplicaqao deste projecto a estrat6gia de pesquisa (PUNoH, 1998) utilizada foi o

estudo de caso. Deste modo, este visou a investigagao de um caso especlfico, bem delimitado, contextualizado

no espago e no tempo para que se pudesse realizar uma busca circunstanciada de informagoes

O estudo de caso tem como obiectivo, tal como relere Lessard-Hebert (1990), o estudo de situagdes dialecticas

ou organizativas que podem ser objecto de analise e reflex6o e que conduzem a descoberta de relaqoes

significativas entre diversos factos, permitindo uma interpretagao contextualizada do investigador. Por seu turno'

Shulman (1989), delende que o estudo de caso ajuda o investigador a interpretar a realidade estudada,

proporcionando-lhe oportunidade para uma reflexao sobre as experiCncias dos outros e constltuindo uma

poderosa ferramenta de investigaqao.

Assim, ao recorrer-se a esta estrategia de pesquisa procurou-se descrever, analisar, compreender (YlN, 2003) e

avaliar (poNTE, 1994) uma intervengao num determinado contexto real contemporaneo. Esta abordagem

metodol6gica abrangente baseou-se essencialmenle no trabalho de campo e usou uma grande variedade de

tecnicas e instrumentos de recolha de dados (ponto 2.3) que possibilitou a anelise aprofundada do processo da

intervengao do projecto (ytN, 2OO3). Sublinhando esta 0ltima ideia, Poisson (1990) salienta que este tipo de estudo

permite percepcionar os processos mais que os resultados, bem como o modo como os participantes

interoretam as suas exoeriencias e como lhes dao sent/do.



2.3 a/r/tografia,"

A alr/logratia 6 uma investigaqao dinemica que articula a teoria e a pretica (lRWNG, 2008), baseada nas Aftes

(MULLEN e D|AMOND,2004), que recorre a distintas formas artisticas, com a intenqao de ampliar a percepQao e a

compreensao reflexiva atrav6s da conceptualizagao e da relacionaiidade rizometica (DELEUZE E GUArrARr, 2007)

,,Quando adoptamos a a,/r/tografia COmo mestiQagem, estarnos adotando uma imagem modernista e p6s-

modernista. Nao se trata de pensamento dicot6mico mas dial6gico, relacionando e percebendo. Trata-se de viver

nas fronteiras, nos espaQos entre e dentre os artistas, pesquisadores e professores"(lFW|NG, 2008: 93)

Esta tern por base a est6tica, a investigagao e a aprendizagem relacional (BouRRlAUD, 1996) num processo que

privilegia a inleractividade social e a produgao de conexoes/questdes/criticas colectivas num determinado

contexto/situaqao/ugar.

A a./r/tografa estimula a participagao de todos os envolvidos no poecto, a serem artogralos (artistas,

investigadores, professores) e tem intengao de produzir Arte e documentar para visualizar e dar a conhecer,

constituindo uma forma de recuperar o sujeito como protagonista da Educaqao e promover uma formaqao dos

suieitos atrav6s da produqeo artistica.

18 NFyTagrafl = atlist/rcsearcher,4aacher (lR!\lNc, 2OO8)



2.4 tecnicas e instrumentos de recolha de dados

Tendo por base a prob emat ca e o contexto da investigagao empirica lez-se a selecQdo das tecnicas e

Instrumentos que se consroerou ma s aoequaoos.

Com o ntu to de executar a triangulaQao, de se estabelecer a valdade do constructo e a fiabiiidade do estudo, a

investigaqao comportou fontes d versas de evidoncias organizados segundo tres grupos de t6cnlcas (Y N, 2003),

nomeadamentel

e anrma.acqdo : )

reflexivo

mapa emocronalI

notas reflexivas

grelha analitica
ANALISE
DOCUIVENTAL

a artefactos artisticos produzidos

a docu mentos produzidos

o registo fotogrifico

Diagrama 12 iTecnicas e instrumentos de recolha de dados

2.4.1 inqu6rito

Esta t6cnica de observagao fot utilizada sob tres formas com objectivos especificos, constituindo tambdm

estrat6gias de ensino-aprendizagem:

I inqu6rito "anima-ac96o"l IAKE 1 (apendice 7) cujo objectivo foi recolher as orientaqdes que os SAA

tinham acerca do conceito "animaQeo" e averiguar os interesses dos alunos a partir das suas vivencias ao

associar a oalavra "animacao" a uma m[sica, a um sentirnento, etc. Este instrumento de recolha de dados foi

aplicado no inicio do projecto antes de qualquer abordagem ao conceito, para que permitisse a anelise da

evoluQao dos conhecimentos.

ji.."i inqu6rito reflexivo (ap6ndice 22) cujo obtectivo foi identificar a tomada de consciencia da aprend zagem

ocorrida durante o projecto "anima.acAao: )". Este suporte permitiu que os SAA fizessem uma reflexao critica

diaria, e ao SAD, compreender o sent/do que os alunos atribuiam aos seus percursos/resultados e analisar a

aprendizagem e as mudangas ocorrldas. O endereqo virtual deste questionario estava disponivel no endereqo

electr6nico dos SAA no final de cada take atrav6s da aplicaqao onrne "Google Docs" com questoes abertas e



fechadas relativas es dimens6es em estudo, Este inqu6rito foi desenvolvido pela SAD tendo por base as

dimensdes detinidas a pnbrl (2.5),

F"iffif$ inqrerito mapa emocional (ap6ndice 2o) cujo objectivo foi recolher as representagdes dos SM relativos

ao espago escolar. Assim, foi distribul,Co aos alunos uma planta da escola com varios espaqos asslnalados e lhes

foi proposto que atribuissem a cada um deles uma Cotagao, de um a cinco, consoante o grau de anima9ao que

considerassem. De seguida, escolhiam cinco espagos para escrever comentarios relativos e seleccionavam um

para fazer um desenho ilustrativo de uma acgao/animaqao pr6pria desse lugar'

2.4.2 observaqao participante I
Esta t6cnica de investigagao permitiu a melhor compreensao do interior do contexto em estudo, possibilitou a

melhor integragao do observador no sistema dinamico, partilhando a "condigao humana dos indiv(Cuos" que

observou (LESSABD-H€BERr, 1 994).

Dado o nivel de envolvimento do observador relativamente aos acontecimentos, os dados recolhidos foram

registados ap6s o periodo de observagao atraves de notas rcflexivas. Estas notas escritas diariamente

descreveram os Conte0dos desenvolMdos bem como a peroepqao pessoal do SAD, suas expectativas, SUas

satisfaEoes e emogoes face as suas experiancias, bem como, das experiencias vividas pelos alunos. Esta t6cnica

teve como objectivo uma anelise reflexiva de todo o processo, em especial, no que se refere a importancia dos

contextos situacionais no processo ensino/aprendizagem.

H ,"r" 
""0" 

,rke o SAD preencheu numa grelha analftica (apgndice 27) a sua apreciaqao relativa a cada

aluno para as categoria delinidas a pnoli (ponto 2.5).

2.4.3 anAlise documentall

Esta t6cnica teve uma fungeo de complementaridade na investigagao e foi utilizada para "triangular" os dados

recolhidos com as t6cnicas mencionadas anteriormente. Dentro deste grupo foram usados os seguintes

instrumentos:

I 
"rt"t""to" 

artisticos criados pelos SAA (apdndice 321 produtos)- estes instrumentos tiveram como

objectivo recolher as orientagoes dos alunos ao longo do processo e constatar a evolugao das aprendizagens

sobre os conceitos-chave em esludo como tambom da sua qualidade est6tica e formal.

I do"u."n,os produzidos pelos SM (apandice 321 produtos), dentro desta categoria encontramos os de

expressao escrila.

L"gi"to totogrefico (apCndice 321 produtos) do desenvolvimento do projecto e dos adefactos artisticos

criados pelos alunos, de modo a possibilitar a sua analise posterior'

r



2.5 distribuigdo dos instrumentos de recolha

O pr6ximo quadro apresenta a sequencializagao do projecto de investigagao com a distribuiQao dos instrumentos

de recolha de dados pelas diferentes ocasioes de observaqao:

TAKE INSTRUMENTOS DE OBSERVAQAO

TAKE 'I

Inqlerito aos alunos | 'ANIMA-ACQAO : f

S€qu6ncia defologafas de acQdes ilustratlvas de "estar mlmado para

cada alunoi GLOCAL

Arimagao, origem etimol6gica
IntroduQao a animaQao:
DLrplo sentido (sentimento, arte de criar movmento)
Movmenio lTempo Mudanqa
Representagao do movimento ao longo da Histdria
Fotografa lcinema

Movimerto imdicito Fomas de sugerir o movimento

Kinetica Art Fair, 20Og I New Media Art

Jogo I FUPBOOK I BENNETONPLAY

TAKE2

Persistencia retiniana
lkrsdo clo movimento
Mudan9as e longo do ternpo
Historia brs/e da Anam@o
&inquedas optico€ e oulras inven€es

Vrsiofiaanerto de alguns brinquedos opltcos

constru€o cle brinquedos 6prcos

Jogo muttjrnedia ANIMATFOPE

TAKE 3

T6cnicas de Animaqao:

- pintura sobr€ acelalo,

- ptxilizaqtol

Visionamenlo de vbrias animagdes corn dite€ntes t€cnoas

Concepgdo de pequena animaQdo em Stop l\'4otion

TAKE 4

"Hist6na ritgica com frnal feliz", Regina Pessoa
Flcha de analse

ft,lapa organizador
lndividlc,/comunidade
DiferenQa I idenudade I indusao

Apr€sentaqao da altora da sua anirnaqao
Desenhos antecessores
P€-storyboa.d Slorybad
Narrativa e constru€o
Sinopse I Texto
Estldos das pssonagens e das tecnlcas
T6cnica Materiais
Lryod I Cornposi9eo
Testos de anima€o
Iniervalos

Enlrevista e autora I Clip- RTP 2

Feslivaisl Clnenirna
Cff diciooalisrnoB/difi culdades do mundo da anim€Cao

"Hinoria ti&ica com final Hiz', R€gina Pessoa
Ficha de andJise

EIIil
WA

III

inqu6ito"anima'acQao )'A

fotografia com palavra

cornpos 9ao de sequencia de iotografras de uma acaao anirnadal

inqierto reilexivo SAA|

notas €flexivas> grelha analitica SAD

brinquedos opticos (prain6scopro; tenaqlitoscopioi

taumatdpio; ffip-book)

regislos tot€rdfcosi

inq!6riio reff€xivo SqAi

! no* r"n"riu"> gr€tha anal rca sAD

! -ir"cor" rtoo-.otion'

! ino.anto ,"1""i* sner

J not"" ,"n",,iu"s> grclha anatitica sAD

flcha de andlise (antes de conhecer os cmiextos)l

ict a o€ a.alise roepo s de co^f€cer os corlextos)

rogisto itlogr6ficoi

inqudrilo rctlexivo S,4q;

nolas r€ff€xivas> gfelha analitica SAD

IIIIm



TAKE

TAKE 5

Adobs F ash CS3:

Sotlware de aulor
T pos de f che ros
Arnbionte de tabalho Ferramenlas I Paindis

Timeline
Cena
Simbolos (grdiicoi boEo movie clp)
Blblioteca
lmagem vectoial lmag€m b map

Fomas simplficadas e exp€dilas da ahrma€o para multimedia:

Tr,i,een Molron; Tween Shape
Move Guide

F:xp€rimenta€o e r€aliza€o anrrnaQ6es em Adob€ Flash

TAKE 6

Personagemi
Perfi | pscol6gicor'pertil lisico
E$rutura, propo.cao, movimenlo
Corpo (canones)

Cab€Aa

Exos
Linhas de FtutuaQao
Linhas de acqao
Estereotipo I Tipologias das Personagens
Lrnguagem co.poral (carpo, expressao, olhos, maos)

Concepeao de urna personagerni
-estudos I modelo tridirnenoooal ern plasttcna I folha_nrc(blo

TAKET

Sociedade cb informa€or'comunicaqio
Infografa
D|agrarnas I mapas I grafcos nfotmal os

Corcepgeo de Mapa indivdual

TAKE 8

C,omposiQao do plano (fratne)

Regra dos terqosi
Enquadrarnento I Tipos de danosi
ArEulos cL's planos
I\4ovrnsltos d€ camara lTruca
Trans46es
s.|oryboard

Do des€nho e anma9ao

Concepgeo de sto.yboard

TAKE 9

Concepgao de MaPa colectNo
Slory-board

INSTRUIIIENTOS DE OASERVACAO

ffil 'nouerno 
renex vo s,+r

registo fotogreficoi

inqu€fl lo ren€xivo S6vqi

IIIIIIr
IIII

II

II!f,M

I 
*-*- "a rn'm"..6r !^^na ;''cn

ffi not"a ot"riu""> greha analitica sAD

s€lecqdo clas palavras;

esboCos;

nrcdelo lridimensionall

lolha-modeloi

regGlo fotogdfcoi

inqu6nlo €flexvo $qAl

nolas refl€xivae grelm analitica SAD

mapas indMduaisi

registo folografco;

inqudfto rcllexivo SAA;

notas €floxjva> grelha analitica SAD

I no,u" -i"r'u""> grena ana[ca sAD

mapag colectivosi

story-boards;

nqudito reiexivo SAAi

notss reflex va$ grelha analli ca SAD



TAKE

TAKE 'I O

ProcfastrnaQao
Ponto da situa9ao
Proposla de rraba ho I "Anr'naQao da Arr'na9ao

pontos de s tua9eo

des€nvolvim€nto do proj€cto "An maqao da an maeao

nq!6rio reflexvo SAA|

noias reflex vas> gr€ ha analit ca SAD

INSTRUMENTOS DE OBSERVAgAO

IIillT

TAKE 11

Motom chr Nak€mura
'we sharc our mother h€alth', Knile I Animageo Flash

- esluoo das pefsonagens;
estudo dos simbolosi

, pr#slorltoard:
- storyboaro:
Visionamerio da animagao Video-clip)

Trabalho multrfacetado do aLJtor tlustracao, design, 'chatacters';
instalagaes, perfomances: sites inleractvos; vidgoiocker)
Nolos sr4odes de aplica€o da antmaqeo

outras curtas rnelragens em Adob€ Flash

Oesenvolvmslo cla p@posla I "Animacao da Anma€o"

TAKE12

Desenvolvimento da prcposla | "Anima€o da Anima€o"

TRABALHO FINAL

! {o"""nuo,u'r"nto do proiecto "Animaceo (h anirmgao)i

inqudrio retlexvo SAq;

notas rollexiva9 Eelha analitica SAD

fI

TAKE 13

Exposi€o do proiecto 'anirna.acaao :)"

! i"o,*ta tr*oa e.nooonal ch €6cda lrelagto €spaaot fiirna4ao):

! noue,ito ,ene*iuo snl;

! nor""."n"t'u""> greha anaflrca sAD

I *:lgg;gmfl?ofl$ffto' I enmucao *n rr""r' *

I ino,ra,to ,"n""iuo sla,

I not"" r"n"ru* grettu anatitica sAD

registo fotogrefico;

notas reiexivas do paofessor

II



2.6 dimens6es e categorias de an6lise

A partir instrumentos seleccionados (ponto 2.3)foram recolhidos dados de acordo com as dimensoes

estabelecidas a pnbn e respectivas categorias. Para cada categoria considerou-se um conjunlo de componentes

que deo sentdo e explicitam as respectivas categorias, que se passam a enunciar:

DIMENSOES DE AMLIS€ CATEGORI,AS COMPONEMTES

|. Oim€nseo Arlbtica Aprcpria€o chs linguagens _ aquisiqdo 6 idefltificac/6o cle conceitosi

e E3t6tica - aplic€€o dos conhecirn€mos em no!s6 snua96€si

- descodilicaqAo de dif€.ent€s linguaoens g c6d0os das arlesr

- idedificaQao de tecnicas e instrumentosi

- capacidado de aplicacao das t6cnicas com conec€o e oportunidadei

- ulilizar adequadarnent€ os malerisis, as tEcnicas os slpones e os in$rumentos

necessaiog a construgao de objecto artbtico;

- comp€ender o l€n6meno fftrstico numa perspectiva cientific€:

- aplicat adequadm€nte vocabul&io especifco

- intff€ss€ de e)@loaat autonomamenle nor'os crnt\ecirn€nlos atblicos €

t€cnologic06.

Capacidds de Bgess6o - aplicar de modo expressivo as linguagens e cddoos do comunaaqaoi

- s€r capaz de interagk com os oulros s€m peder a individualidade e

autalicidad€ €xpondo os seos poolos cl€ vista;

- rBlaoonar-s€ edblivdnente com obi€clos arlislicos, matifeslando p.d€.6ncias

para d6m dos aspeclos locnicos e concopluaisl

- utilizat de modo €xpressivo as tecnologias da informacSo e da comunica9aoi

- particip€r activdnonte no ac.lo de prcdrqao drbtcai
- conp.e€nder 06 €staeolipog corno dernsrtos facilitador€s' mas t6nt€ln como

d€anenlos efipob€cedotes ch comunica€o e cla expGssao;

Coanorc€n66o da Atte no - rccorihc€a dilsentes formos de €xpr€sseo dtblica:
- valo.izar a ade nas suas clif€rsl€s dmens6€6i

- d€c€Nolver prciectos de pesquisa 6m dtes;

- p€rc€b€r a evolwao das rnanfestaQ6€s anisticas €m cons€quencia do avan9o

t€cnol69boi

- p€iceber o wlor da ane na sooedade 6 no dia-64i4 chs pessoasi

- conh€cer proc€ssoy'ffnbernes de trabdho artisti:os e suas prcbl€rna{bas e

espeo'fiddad€si

Manife6ragd€s artinica e €sdtica - qualidacle lonnd, @nc€ptual e est6tic€ nos produtos ao longo do ptocesso:

lhamonia, b€b) - rEposta ad€quada A plopo.sta fodnrlodai

2. Di.n€oseo Criariva S€ntido crilbo; _ p€nsar de itma dlalitica e slstern&icai

- aplcar pdncipios dr conc€itos de aftilise de p@blsnas a ftn de cl€screver um

conidto6 d€ cmh€ornedlosi
- caDacldac,e de l€itura s an6ls€ de acontocim€anosi

- intervir critban€me;
- tonrular ot/€616€s Dqtin€an€s;

- cap€cldad€ d€ dadond os conhecimentos adquddos 6 d€ os utilazat €tn novas

sit'rae6€s,

Flexibitdad€: - c€pacidade de ad4taqao 6 do mudanqa;

- exp€dfilsta9ao e 9b€nura a novos d€5afio€ e idsa6:

- r€6p€itat e apt€cit rnodoe d€ €xF[€6sao dihr€dt€6;

- r€r €rn cofia a opiriib dos outros, quanclo juslificEda, nurna alitudg ch

@n$ru9ao cb @ns€nsos cofi tollm d6 aprcndiza€sn sn co.numi



lnicialivai
- capacldade de realizaqaoi

- valo zaqao da expressao esponiensal

- panicipag6o em momenlos de improvsaqao no processo de cdaqao arlistico

- roalizagao de acQ6es div€rsificadas ultrapassando obsl6cLrlos que se interpdem

e consecuqao dos objectivoa;

ALno-avaliageol - aulo'conscCncia;

- auto-confran9a;

- capacidade de analise critica;

- caDacidade de se pronunciar crilicam€nle em relagao a sua participaqac/

ProdLcaoeddosol.nrcs.

origanaldade - proclra d6 solirgdes o.iginas, imaginalNas, gQresslvas, div€rsificadas,

allemativ6s oata os orcblsnasl
- c€pactdade d6 translomar as ideias em imagens Msualsi

- d€6€awolver rnodo6 propdls de exg€ssao € cormt{caqao-

3. Dimensao lnteracaao Inl€r_aiudai _ apoio rociproco

Cornunicacional - dispontxhdade 6 ab€rtura em apdar e ser aildado

partithai - envofuimento e capacrdade de ht€graqeo no trabaiho indtvidualrnente e ern

grupoi

- compartilha expeajCncias, itl6kls, 6rno9aes com os tutfos
- c€pacrdacle cl€ anab€ e comuni{:ac5o /panicipaQdo:

Colaboracaoi _ apoio no d€G€nvofumento do t6balho dos oitrosi
- pcoorpaAio pelos outos, polag Suas n€cessidades e bean-os1ari

- ralacimar-se .€6ponsav€lrnste d€(ltto de grupos de trabalho adoptando atilude

conslrutva. solddrias, lolerant€s, v€ncondo idiossncrasias e posQdes

discdninalo.rasi

- cumfrimento das rcgras d€rnocdicad€dte estiabdocidas

Eipr€ssao ComunicaQao - findamentaQb do trabalho desenvolvdo e sua conlextualzag€o

Dentro das categorias definiram-se varias componentes, umas observadas pelos SAA e outras pelo SAD.
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2.7 procedimentos de registo, tratamento e an6lise de dados

Diagrama 13 | Procedimentos de registo, tratamento e anAlise de dados

para a analise dos dados recolhidos relativos as trCs dimensdes delinidas e respectMas categorias (ponto 2.5),

estabeleceram-se dois grupos de dados, de acordo, com os sujeitos-alvo observadores: alunos e docente.

O primeiro grupo, refere-se as respostas dos alunos ao inqu6rito r€tlexivo (apendice 22) preenchido no final de

cadatake. Deste modo, os dados foram automaticamente tratados na aplicagao, atraves de tabelas e de

graftcos.

O segundo corresponde a apreciagao de todos os alunos feita pelo SAD a qual foi registada numa grelha

analitica (apCndice 27) considerando as dimensoes em anelise (ponto 2.5). Esta grelha foi preenchida ap6s cada

take atribuindo a cada categoria uma cota9ao, numa escala ordinal de 1 a 5 segundo a seguinte codmcaqeo:

H 1. nao de.on"tror:

L. nao o"rnonrtrou ctaramente;

L. O"ron.uou de forma delicitaria e inconslstente;

I o, o"ron.uou,

I 5. demostrou com toda a certeza.

para o tratamento das respostas dos alunos as questoes abertas utilizou-se a andlise de conte0do (BARDIN, 2002)

baseando-se na desconstruqao do texto em unidades, identificando os diferentes n0cleos de sentldo que

constituiiam a comunicagao e posteriormente reagrupando em categorias.



Numa fase posterior, os dados quantitatlvos recolhidos foram tratados estalisticamente nos programas lvlicrosoft

Excel: Mac 2OO8 e no SPSS 17.0. Foram determinados resultados reforentes a gstatfstica descritiva. Para isso,

fez-se uma sistematizagao dos dados calculando-se a m6dia de cada categori a po( take , a m6dla total por take e

a m6dia totial por categoria com o respectivo desvio-padraole sendo estes representados em quadros e graticos.

Tal permitiu sistemalizar os registos realizados anteriormente e servir de ponte para a interpretaqao dos dados

recolhidos.

A infografia permitiu uma visualizageo gbbal da avalia€o ao longo do projecto possibilitando verficar de uma

forma esquematica o processo de construgao da mudanga e, assim, identiflcar a exislCncia ou nao de evolu9ao

nas diferentes categorias.

Trata-se de um estudo longitudinal, qr.le sucedeu no ano lectivo de 2009-2010. A aplicaqao do proiecto deconeu

entre 22 de Margo e 31 de Maio de 2010.

Para salvaguardar a privacidade dos SAA atribuiu-s€ a cada um uma lotra maiuscula de A a U.

19 tbtcr qp q-ranffica a dbperreo dos dadoq sob dbtntuidd nornal, o! r€ir, a n*dh (bs d brql9ss dltrg o valor (b cada d6to € E m6dla cntrel Em

OJe: @.r]$;, X - t/ator de cadg ot/€nto hdMtual frl,,.. Xd lX = dr6dla afiUn€tha &6 vslo.s X. Ouanto malo. o d€tiop6(f& fiEior s disponao

doq €tor€6 sn Gbc& a m6dla. Egta parflotl€rldadE lorta €s dlsffhri96€s rrcdnab pr€visn€lo, ou 8sia, €o l6'/atta. o €an d€8vb-pdreo pod€'!6 ibzd

swil$s lobr€ 6 evstto€ rwsudo dant|o das p.obabill&dF ddrildas (MARO@' 2mn.



3. RESULTADOS, ANALISE E DISCUSSAO

3.1,1 grupo de dados dos sujeito-alvo alunos I resultados qualitativos

Os resultados obtidos das respostas dos alunos ds questoes abertas (apendice 23) reflectem o impacto positvo

do projecto "anima.acAao: )" que facilmente se pode constatar nos seguintes express6es, "as aulas com

actividades como estas sao mais chamativas fazem-nos ficar interessados, faz com que todos se entreguem ao

trabalho com mais curiosidade, empenho e os resultados sejam melhores"(G, take 1); "penso que a actividade da

palavra e dos gestos foi boa, pois 6 algo apelativo, que faz com que as aulas se tornem muito menos monotonas

e aiuda e incentiva tamb6m a aprendizagem mais feliz" (J' takel )l "todos se divefiiram com as acqoes dos

mesmos e dos colegas" (A, take 1). Este tipo de observagdes apareceram contrnuamente por pade de quase

todos os alunos, "Gostei realmente de tudo, foi das melhores aulas do anol" (R, take 2), .Como 
la 6 h6bito gostei

de tudo" {Catarina. take 7) "Gostei de tudo. Estas aulas tem sido espectaculares!" (lvl' take 8)

lvluitas vezes estes pareceres aparecem associados as estratdgias inovadoras seleccionadas e as actividades

desenvolvidas, "lapreciei] basicamente tudo porque foi diferente de todas as aulas que temos e de certa maneira

interagiu connosco de uma maneira posiliva" (E, takel), "proporcionou uma dinamica diferente" (J, take 1), "gostei

da aula pois tornou-se uma aula diterente" (Q, take 3), "foi a primeira vez que fiz algo do g6nero e foi divertido para

mim e para todos" (8, take 3) inclusive houve alunos que em todos os inqu6ritos faziam votos que as aulas

continuassem do mesmo modo: "Que continuem assim! ;-P".

A interaccao tamb6m serviu para iustificar o 6xito do projecto "anima.acaao : )" "gostei da forma como a aula foi

dada, foi muito interactiva e isso motiva-nos e melhora o aproveitamento" (D, takel), "actividades de interac9eo

lanto dos professores com os alunos como da mat6ria com os alunos, penso que ludo isto junto...tornam as

aulas mais interessantes e apelativas" (J, take 1), "penso que este tipo de aulas deveria ser dado, nao s6 a esta

disciplina mas tamb6m ao resto, pois desenvolve a criatividade dos alunos e consequentemente o estado da Arte

no nosso pais, tao discreto a meu ver. Portanto, concluo que esta aula foi a mais envolvente nao s6 na relaQao

aluno-pro{essor mas tambem na relagao intra-alunos pois o trabalho de grupo foi altamente valorizado e os

resullados bastantes bons, a nlvel pessoal e a nivel global" (Q, take 6)

Ao analisar os aspectos que mais apreciaram podemos concluir que os que se referem as actividades preticas

referenles d etapa de produqeo, tiveram mais destaque, nomeadamente, a sequencia de imagens ilustrativas de

uma acaao animada, os brinquedos 6pticos, o storyboard, as expericncias e o trabalho no Adobeo Flash@, a

concepQao da personagem, o mapa individual, o mapa colectivo, o inqu6rito do mapa emocional, etc. Assim,

pode inJerir-se que o recurso a estrat6gias activas proporcionaram uma aprendizagem mais significativa.

Outro aspecto que referiram com bastante frequencia relativamente ao que mais apreciaram diz respeito aos

recursos pedagogicos utilizados, em especial, as apresentagoes multim6dia exibidas, juntamente com as

animaqoes, as imagens, os diagramas, as produg6es artisticas analisadas e reflectidas, justificando a sua

importancia e o seu impacto na explicitaqao e exemplificagao dos conte0dos abordados como tambem a sua

influencia no relacionamento entre os professores e os alunos, "as imagens ajudam imenso na percepqao da

mat6ria,, (u,take 4), ,,ver videos 6 uma boa forma de se relacionar com os alunos" (J, take 3). Assim, os elementos

visuais apresentados consti'tuiram um agente motivador e facilitador de aprendizagem



Ainda nesta questao - o que mais apreciaste? - o trabalho de grupo tamb6m teve em evidancia, com mais

intensidade a partir da take 6, respondendo o "espirito de grupo" (E, fake 6), "foi bom trabalhar em grupo, gostei

de criar um trabalho a partir de varias ideias provenientes de todos os membros" (u, "Folgas"), "o trabalho de

grupo foi muito produtivo" (R, "Folgas"),

No extremo oposto, relativo aos aspectos que menos apreciaram geralmente respondiam "nada" ou "gostei de

tudo". Conludo, com menor incidCncia referiram essencialmente dois aspectos, o primeiro diz respeito e gestao

do tempo, "falta de tempo", "pouco tempo", "nao conseguir fazer tudo o que pretendia" lE, take 10). O segundo

diz respeito a limitaeoes t6cnicas que condicionaram a performance na sala de aula, tal como a falta de tomadas

el6ctricas "tentar seguir o que a professora estava a ensinar mas nao conseguir por causa da bateria" (H, fake 5),

"a talta de tomadas para carregarmos os pc's" (E, take 5) ou as restrigoes e incompatibilidades da versao do

Adob@ Flash@ que os alunos dispunham, bem como, a aprendizagem deste software, com maior incidCncia nos

0ftimos takes e no trabalho escrito, "o grupo teve imensas dificuldades em realizar a animaqao pois a versao do

programa nao deixava fazer certas fung6es. Mas nao desistimos!" ("Flainbowland"), "A utilizaqeo do sottware

revelou-se um pouco complicada por causa da falta de experiCncia" ("Folgas"), "Tivemos bastantes dmculdades

em trabalhar no Flash" ("Encontro amoroso"), "encontramos problemas no software como toda a

gente" ("Photofriends"), "o maior obstaculo que o grupo encontrou foi a utilizaqao do software Flash CS3, para

al6m de termos uma versao com varias "manhas", o grupo nao dispunha de muita experiencia com o

programa" ("Rotina do lvlundo").

Ha que relerir que he algumas respostas dos alunos que nao estao adequadas aos takes, e que por vezes a

demora em responder ao inqu6rito condicionou a sua fiabilidade bem como justilicam alguns destes comentarios

"Bem...nao me lembro" (U, fake 6).

Outro aspecto a evidenciar 6 o tacto de que por vezes nas aulas Onde nao houve qualquer exposiQao de

conte0dos, os alunos respondiam do seguinte modo "nao aprendemos nada", "nao aprendemos nada de

especial", "nao aprendemos nada de novo", 'nao aprendi propriamente alguma Coisa". Destes Comentarios pode-

se depreender a concepgao do processo ensino-aprendizagem que os alunos possuiam se aproximar mais do

paradigma tradicional(do professor transmissor). Estes comentarios serviram para reflectir com os alunos como 6

que eles aprendiam e qual a responsabilidades deles na construgao do seu conhecimento, em especial nos dlas

de hoje, chamando atengao para a importancia da sua auto-formaqao ao longo da vida.



3.1.2 grupo de dados dos sujeitos-alvo-alunos [SAA] | resultados quantitativos

No quadro I apresentam-se os resultados das medias por takelcategoria obtidas dos inqu6ritos dos SAA as

ouestoes fechadas:

Take2 Take 3 Take 4 Take 5 Take6 TakeT Take a Tak€ I Take10Take11
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euadro 1 | M6dias por Take/Cat€oria, a m€dia total/categoria com o respectivo desvio-padreo e a m6dia totaytake

Em primeiro luga( ha que destacar que o n0mero de padicipantes no preenchimento do inquerito variou entre 12

(take 12) a 20 parlicipantes (take 7) e que a m6dia do numero de alunos partjcipantes rondou os 16 (76 Vo).

podemos concluir que a participagao foi muito satisfat6ria, especialmente tendo em conla os problemas tecnicos

associados ao hardware que surgiram nos lltimos takes e as limitaq6es da internet na escola.

A partir da leitura geral do grefico pode-se dizer que a categoria com m6dia total superior foi o interesse pelas

actividades (4,28), e a que apresentou Uma m6dia total menor foi o grau de satisfaqao com os trabalhos

produzidos (3,75). Estes dados podem sugerir que os alunos valorjzaram mais o processo do que os resultados

dos seus produtos. E de salientar que se trata de uma diferenga reduzida e que a m6dia total das categorias 6

muito elevada (4,02).

A categoria cumprimento das tarefas solicitadas foi aquela que apresentou um desvio-padrao maior (0,39) Tal

significa que houve uma oscilaQao acentuada nos resultados apresentados para esta categoria nos verios takes

A categoria qUe apresentou um desvio-padrao menor foi a criatividade e originalidade nas solug6es

apresentadas com um desvio-padrao de 0,25.

A ocasiao onde ha maior concentragao de extremos positivos situam-se no trabalho final (4 extremos positivos).

por oposigao a ocasiao onde he menor concentragao de extremos negativos situa-se equitativamente no take I e

no take 12. O orimeiro pode ter a ver com tacto do take ter decorrido na aula Desenho e os alunos nao terem tido

oportunidade de desenvolver uma actividade directamente ligada a OFMB. O segundo pode ter sido reflexo dos

problemas t6cnicos associados ao manuseamento do programa Adobeo Flash@ como tamb6m ar versao do

programa que dispunham.

3.a0 4 o0 4,17 0,20

lroo!o.oo
J60 I3.7! 0,80

380



O gralico 1 representa a evolugao da m6dia total das categorias por fake com a sua respectiva linha de

tendoncido durante a implementaQAo do projecto:
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Grafico 1 | EvoluCao da m5dia total das cat€orias por take

Constata-se que a linha de tendCncia apresenta um declive quase nulo embora com perspectiva de melhoria.

Tendo em conta a gradual complexidade das actividades propostas pode inferir-se que se revela satisfat6ria a

evolugao pelo aumento da sua cultura visual e promogao do seu pensamento reflexivo, questionador e critico

desencadeado pelo SAD pode revelar o maior sentido critico do SAA como tamb6m auto-critico o que leva a uma

quebra de satisfaqao com o seu desempenho.

H6 que salientar que no take 1 1 e 12 registou-se uma descida da m6dia total por take. Como justificaqao para

isso podere ser o grau de complexidade superior das actividades propostas exigindo um maior empenho, as

incompatibilidades e limitagoes do software, interesses divergentes aos escolares bem como o seu impacto nas

aulas.

A seguir, exp6e-se uma apreciagao individualizada de cada uma das categorias em analise a partir dos grAficos

da evolugao da m6dia por take e das frequCncias relativas do n[mero de alunos nas diferentes niveis por take

20 Rumo predofiinant€ de uma cota9ao ao longo dE um det€minado periodo de tempo, conatituindo uma utilidade graf ca que consisto em traqar uma

linha qu6 marca lend€nc a prodominante num d€t€rminado pedodo temporal (MAROCO, 2m4.



A categoria iniciativa e participaqao nas actividades, obteve o Seu extremo superior nos takes 2 e 6, se-

extremo inferior no take 8 e o seu desvio-padrao toi de 0,33, Da analise do respectivo graflco pode inferir-se que a

avaliaqao dos alunos a sua participaqao foi irregular ao longo do tempo. As razoes que justificam esta auto-

avaliagao podem dizer respeito as raz6es ja anteriormente apresentadas.
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Grafico 2 ] Evolu9ao da m6dia por take na categoria

iniciativa/participaQao
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Grdico 4 | Evobeao da m6dia por take na catogofia

rnterosse

Grdfico 3 | Fr€qucncia relativa do nUmero de alunos pelos niveis na

categoria iniciativa,/participaqeo

Grafico 5 | Frequancia relaliva do nlmero de alunos pelos niveis

na cat€goria intenrsse
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Do mesmo modo a categoria interesse pelas actividades apresenta a mesma tendoncia, apresentando o seu

extremo superjor no take 5 e seu extremo inferior no take 8. O seu desvio-padrao foi de 0,33. Da analise do

respectivo grafico pode inferir-se que o seu interesse pelas actividades foi variavel embora he que ressalvar que

esta categoria foi a que evidenciou media total superior'
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Em contraponto a categoria grau de satisfagao pelos trabalhos produzidos foi a que revelou uma m6dia total

mais baixa e um desvio Oadrao de 0,30. O seu gitremo superior regista-se no trabalho final e o seu extremo

inlerior no take 4. Da an6lise do respectivo grafico pode inferir-se que os alunos ao longo do tempo melhoraram a

sua satisfaqao em relagao aos trabalhos produzidos.

GrAfico 6 | Evolueeo da media por tak6 na categoria

grau d€ satisfagao pelos trabalhos produzidos

Grefico 7 | Freouencia relativa do n0mero de alunos pelos niveis na

categoria grau d€ satisfagao pelos trabalhos produzidos

Grdfico I I FroquCncia relativa do numero d€ alunos pelos niv€is na

categoria gEsteo do tompo
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Grdtico 8 | Evolugao da m6dia por take na categoria

gesteo do tempo

O declive da linha de tendencia da categoria gestao de tempo ligeiramente positivo. Esta categoria manitesta o

seu extremo superior no trabalho linal e o seu extremo inferior no take 12 com um desvio-padrao de 0,36. Da

andlise do respectivo greflco pode inferir-se que os alunos tiveram mais dificuldade nesta categoria a medida que

o grau de complexidade das propostas cresceu, contudo, na 0ltima ocasiao, esta condicionante foi largamente

superada.
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Grdfico 10 I Evoluqao da m6dia por tak€ na categoria

cumprimento das tarefas

Grafico 11 | Freauencia relativa do nom€ro de alunos pelos niveis na

cat€goria cumprimento das tarefas
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A categoria cumprimento das tarefas solicitadas foi aquela que apresentou um maior desvio-padrao (0,39). O

seu extremo superior revelou-se no take 2 e o menor no take 12. Estes resultados podem ser um rellexo da

natureza das propostas que os alunos estavam a desenvolver'

0
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crafico I 2 | Evotuqeo da m6dia por take na categoda Grdfico 1 3 | Fr€quancia relativa do nomelo de alunos p€los niveis na

ffoxibilidade cat€oria ffexibilidade

A categoria flexibilidade revela o seu valor meximo no trabalho final (4,70) e o valor minimo no take 12. O seu

desvio-padrao 6 de 0,28 e a sua linha de tendCncia tem um declive ligeiramente positivo.



A categoria criatividade apresenta tamb6m uma linha de tendCncia com declive positivo e 6 a categoria que

apresenta o menor desvio-padrao (0,25). o seu extremo superior (4,60) encontra-se no trabalho final e o seu

oposto no take I (3,6). Este 0ltimo odremo pode justificar-se pelo facto de este ter deconido na aula de Desenho

e nao ter havido actividades de produqao direclamente relacionadas com OFMB.
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Grafico '1 4 | Evohqao da m6dia por take na cat€goia

criatividade
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Grefico 16 | Evolugeo da m6dia por take na categoria

apoio aos col€gats

Gr6fico 15 | FrequCncia €lativa do nlmelo de alunos pelos niveis na

calegoria criatividade

Grafico 17 | Fr€quencia telativa do nim€lD de alunos pelos nlveis na

categoria apoio aos colegas
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O valor m6ximo revelado na categoria apoio aos colegas foi de 4,80 e o seu valor inferior de 3,80 no take 8. Tal

pode tamb6m justificar-se pela razao apresentada na categoria anterior.
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A categoria apoio recebido dos colegas revela uma grande osdbgao encontrando-se o seu exlremo maxmo

nos takes 1 e 2 (4, 40) e o seu extremo minimo no take 5 (3,20). Este Ultimo extremo pode deconer do tipo de

actividade desenvolvida, que consistiu na exploragao individual dos alunos do sottware Adobe@ Flash@ nos seus

comoutadores Oessoais.
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Grefico 1 8 | Evobqao da m6dia por take na categoria

apoio recebido dos colegas
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Grdfico 20 | EvoLQao da m6dia por tak€ na categoia

comunicagao/exprssseo

Grafico 19 | Frequdncia €lativa do numero de alunos pelos niveis na

catogoria apoio rscebido dos colegas

Grdfico 21 | Fr€quancia €lativa do ndmelo de alunos p6los niveis na

cat€goria comunicagAo/exprosseo
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por fim, a categoria comunicagao e expressao manifesta o seu extremo superior no take 3 (4,60) e minima no

take 7 e 8 (3,6). O seu desvio-padrao foi de 0,35,
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3 2 qrlpo de dados dos sujeto.arro docente ISADI resutados qualnltaivos

No quadro 2 apresentam-se as m6dias por takelcategoria obtidas da grelha analltica (apendice2S) do SAD:

CAYEGORTaS/T,IKE Take 1 Take 2 Take 3 Take 4 TalG 5 Tak€ 6
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Ouadro 2 | M€dias por Take/Categoria, a m€dia totaucat€goria com o €spectivo d€svio-padrao 6 a m6dia totautake.

Observa-se que em todas as categorias o valor extremo superior ocorreu no trabalho final o que pode demonstrar

um aperfeigoamento em todas as dimensoes.

Registou-se que a categoria com m6dia total superior foi a partilha sendo tamb6m aquela que apresentou um

desvio-padrao menor. Tal significa que houve uma homogeneidade nos resultados apresentados para esta

categoria nos verios takes.

A categoria compreensao da Arte no contexto foi aquela que apresentou media total mais baixa e o desvio-

padrao maior. Pode-se interir que esta 6 a area em que a turma apresenta maiores dificuldades, justilicando um

investimento futuro no aperfeiqoamento desta competCncia. Contudo, analisando a diferenqa entre as m6dias

obtidas por categoria entre o trabalho final e o fake 1 verifica-se que compreensao da Arte no contexto teve o

valor suoerior podendo-se inferir entao que esta loi a categoria que revelou uma progressao mds significativa.

O grtfico 22 representa a evolugao da m6dia total das categorias por take com a linha de tendencia durante a

implementagao do projecto.
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Grafico 22 | Evolu9ao da mddia total das categorias por tako

Constata-se que a linha de tendencia apresenta um declive positivo o que 6 concordante com o aperfeigoamento

nas diferentes dimensdes. ASSim, no que dZ respeito aS Orientag6es que os SAA demonstraram em todas as

dimensoes registou-se uma tendancia global crescente. No entanto, ha que salientar que no take 11 e 12

registou-se uma descida da media total pot tal<e. Como justmcagao para isso podere ser o grau de complexidade

superior das actiMdades propostas exigindo um maior empenho, as incompatibilidades e limitagoes do sonr'{r'are,

interesses divergentes aos escolares bem como o seu impacto nas aulas.

De seguida, apresenta-se uma apreciageo individualizada de cada uma das categorias em anelise a partir dos

greficos da evoluqao da m6dia por take e das frequoncias relativas dos alunos por take.
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Para a dimensao artlstica e est6tica, estipularam-se quatro categorias, definidas no ponto 2.5, que aqui se

relembram: apropriagao das linguagens, capacidade de exprcssao, comprcensao da Arte no contexto e

manifestag6€s artlsticas e est6ticas.
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A categoria apropriagao das linguagens, obteve o seu extremo inferior no fake 1 (2, 95) e o seu desvio-padrao

toi de 0,26. Da anelise do respectivo grafico pode inferir-se que os alunos ao longo do tempo adquiriram

conceitos e foram capazes de os identilicar e aplicar em novas situagoes, descoditicando diferentes linguagens e

c6digos das artes e aplicando de forma adequada vocabu6rio especifico. Do mesmo modo, nao s6 melhoraram

a sua capacidade em identificar tecnicas e instrumentos como aprenderam a utilizar de forma mais adequada as

t6cnicas, suportes e inslrumentos necessarios a construgao de objectos artisticos. E de salientar, no entanlo que

relativamente a este 0llimo aspecto no ambito informetico os resultados foram influenciados negativamente pela

versao do Adobep Flash@ que os alunos dispunham, uma vez que algumas funcionalidades estavam limitadas, o

que pode justificar a pequena descida da media no take 1 1 e 12.
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Grefico 23 | EvoluQao da m6dia por take na calegoria

apropriagao das linguagens
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Grefico 25 | Evolu€o da media por take na catogoria

c€pacidadg dg expressao

Grafioo 24 | Froqugncia relativa do nlmero de alunos pelos nlveis na

categoria apropria9So das linguagens

Grafico 26 | Fr€qugncia l€lativa do num€ro de alunos p€los niveis na

cat€oda capacidade d€ expratssao
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A categoria capacidade de expressao obteve o seu extremo inferior no take 2 (3,06) e um desvio padrao 0,25.

Dentro desta categoria os alunos revelaram mais progressos na participageo activa no acto de produqao artistica



e na exposiqao dos seus pontos de vista sobre o seu relacionamento emotivo com os objectos artisticos,

manifestando preferAncias como tambem analisando os aspectos l6cnicos e conceptuais. A evoluqao no uso

expressivo das linguagens e c6digos da comunicagao, em especial das tecnologias da informagao e

comunicagao, nao foram tao evidentes, je que por vezes, os alunos recorriam a formas estereotipadas e

continuaram a revelar dificuldades no registo graflco expressivo,
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A categoria compre€nsao da Arte no contexto obteve o seu extremo inferior no take 1 (2,05) e um desvic'-

pad6o de 0,38. Esta categoria foi a que obteve a m6dia mais baixa e uma menor homogeneidade ao longo do

tempo, no entanto, pode inferir-se com base nos greficos, que os alunos aprenderam a valorizar as Arte nas suas

diferentes dimensoes, tomando consciancia do impacto dos avangos tecnol6gicos na evoluqao das

manifestagdes artisticas, entendendo o valor da Arte e das tecnologias na sociedade, e conhecendo as

problematicas e esp€cilicidades do processo e contexto artistico
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Grefico 27 | EvoluQeo da m6dia por take na categoia

compEenseo da Arte no contexto

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TE T9 TIOT]1TJ2 TF,

cr6fico 29 | Evolu9eo da m6dia por take na categoria

manif€stageo artlstica e est6tica

GrAfico 28 | Frequ€ncia relativa do nimerc d€ alunos pelos nive6 na

cat€goria comp@ensao da Arte no contexto

Grdfico 30 | Frequgncia rolativa do nlmero de alunos p6los nlv€is na

cat€goria manif€sh9eo adlstica 6 est6tlca
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Ouanto a categoria manifestagao artistica e est6tica, deve referir-se que nao foi possivel avalie-la em lodos os

takes, nomeadamente, nos takes 4,5, 10e 11. O seu extremo inferior registou-se no take 1(3,0). Apesar da

oscilaqao de resultados (desvio-padrao de 0,32), a linha de tendoncia parece aludir que houve melhoria na

qualidade formal, est6tica e conceptual, embora a progressao nesta 0ltima seja mais deficitaria. A melhoria na

adequagao da resposta a proposta formulada pode dever-se e maior abertura dos alunos em exporem d0vidas,

em mostrarem o progresso do seu trabalho e na solicitagao de feedback a professora lanto na sala de aula como

atrav6s do mail ou messenger, como tambem na melhoria da interacqao com os colegas.

fr l,/lENl:)\ilr i-rPt^'l,A

para a dimensao criativa, estipularam-se cinco categorias, definidas em 2.5, sentido critico, flexibilidade,

iniciativa, auto-avaliagao e originalidade.
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Grefico 3t I Evolugao da media por take na categoria

sentido critico

Gr6fico 32 | Fr€augncia relativa do nimoro de alunos pelos nlvois na

cat€goda sentido critico

A categoria sentido critico obteve o seu extremo inferior no take 1 (2,42\ e um desvio-padrao de 0,26. A partir da

anelise deste grefico em especial ao declive positivo da linha de tendCncia pode deduzir-se que os alunos

revelaram progressos na sua capacidade de leitura, na intervengao critica como tamb6m na formulaqao de

quest6es peninentes aos conte0dos abordados. As componentes que obtiveram menos sucesso dizem respeito

as caoacidade de Densar de forma analitica e sistem6tica, e de relacionar os conhecimentos adquiridos e

utilizando-os em novas situagoes (embora revelassem melhorias). Este facto pode justificar-se pela maior

dificuldade de aquisigao destas componentes.
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Grafico 33 | EvoluQao da m6ilia por take na categona

flexibilidade

A categoria flexibilidade teve uma progressao homogenea (desvio-padrao 0,26) e manitestou o seu extremo

inlerior no take 7. No geral pode deduzir-se, a partir do gr6lico que os alunos melhoraram a sua capacidade de

adaptaeao, de mudanga e de experimentaqao, manifestaram melhor abertura a novos desafios e ideias e no

respeito e apreciagao de modos diferentes de expressao. A Componente que revelou menos progressos di
respeito a consideragao e a aceitagao de opinioes e criticas construtivas em especial as provenientes dos seus

Dares.

Grdfico 35 | Evoluqao da media portake na

categoria iniciativa

GrAfico 34 | FroquCncia Elativa do ntmero de alunos pelos niveis na

cat€goria fl exibilidado

Grefico 36 | Fr€quencia r€lativa do nlmero de alunos p6los niveis na

categoria iniciativa
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euanto a calegoria iniciativa apresenta o seu extremo inferior no take 9 e um desvio-padrao de 0,22. A partir da

analise dos graficos podemos constatar uma tendancia de evolugao positiva. Tal sugere que os alunos

desenvolveram jnteresse pelas actividades, pela sua capaoidade de realiza€O e autonomia, na participaqao em

momentos de improvisaqao e na realizagao de acaoes diversificadas, ultrapassando os obstacubs que se

interpuseram al consecugao dos objectivos.
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GrAlico 37 | Evobgeo da m6dia por tak€ na categoria G.afico 38 | Fr€quoncia relativa do nim€to de alunos pelos niv€b na

auto-avaliaqao cat€goria aulo-avahgeo

Relativamente a categoria de auto-avaliagao e com base na anelise do grenco pode-se inferir que os alunos

desenvolveram a sua auto-confanqa e autoconsciencia como tamb6m a sua capacidade de anelise critica em

rehgao d sua participa€o e produgao como a dos outros.
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Gr6fico 39 | Evolu9ao da m6dh ppr tako na oategona

originalidade

crafico 40 I Fr€quencia €lativa do nrlm€to de alunoc p6los niveis na

categoria odrginalllade

No que diz respeito a originalidad€, deve registarse que neo foi posslvel avalid-la em todos os fakes,

nomeadamente, nos takes 5, 8, 10 e 1 1 , Esta categoria obteve o seu extremo infeiot no take 2 (3'221 e um

desMo padrao 0,25. A sua linha de tendencia sugere que gradualmente os alunos foram procurando desenvolver

solug6es mais originais, diversificadas e alternativas, nao se limitando a trabalhar apenas a primeira ideia que

surgisse. A melhoria da capacidade de transformar as ideias em imagens tamb6m se registou. Contudo, o

desenvolvimento pelos alunos de modos pr6prios de expressao e comunicaqao manilestou menos progressao.

t:,_r3
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No que diz respeito, a 0ltima dimensao - interacaao comunicacional - foram definidas quatro categorias a pdorl:

inter-ajuda, partilha, colaboragao e expressao comunicacional. Esta 0ltima s6 foi obiecto de analise no

trabalho final.

Na categoria inter-aluda podemos constalar que apresentou o seu extremo inferior no take 1 e que relevou uma

oscila€o acentuada (com tendencia a diminuir) manifestando um desvio-padrao de 0,3'1. A partir do grafico pode

inlerir-se que os alunos manifestaram uma maior disponibilidade e abertura em apoiar e serem ajudados.

T1 T2 T3 T4 15 T6 T7 T8 T9 T1O T1I T12 TF

G.afico 41 | Evob9ao da m6dia por tako na calegoria

inter-aiuda
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Grafico 43 | Evolu€o da m6dia por take na catogoria

partilha

Gr6fco 42 | Frgqugncia Elaliva do nomero de alunos pelos nlveis na

cat6goria inter-ajuda

Grdfico 44 | Frequencia relativa do ndmero de alunos pelos niveis na

categoria partilha

T1

I2

T3

I4

T5

Tl0

T11

112

T1

T2

fl

T8

Tr0

T11

r12

euanto a categoria partilha o seu extremo inferior revela-se no take 5 este pode ter sido reflexo das estrategias

adoptadas para esse take, mds especmcamente, na experimentaqao individual de cada aluno do software

Adobe@ Flaslp no seu computador portat . Tal como je foi referido esta cat€oria foi a que demonstrou uma

mejia total por categoria superior e um desvio-padrao menor. Da analise do gr6fico pode-se inferir que os alunos

),1



logo no take 1 manifestaram grandes progressos na comunicaQao de experiCncias, ideias, emogoes com os

outros bem como na participagao e mantiveram sensivelmenle este nivel. O envolvimento e capacidade de

integragao no trabalho individual e em grupo tamb6m teve esta tendencia embora menos significativa. O

cumprimento das regras democraticamente estabelecidas nao sofreram grandes alteragoes.
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Gratico 45 | Evolu9ao da m6dia por take na catggoda

colabora9ao

GrAfico 46 | Frequencia €lativa do num€ro dg alunos pelos niv€is na

categoria colaboragao

Relativamente e categoria colaboragao obteve o seu extremo inferior no take 5 estas podem ter sido motivadas

Delas mesmas razoes apresentadas na categoria anterior. Da analise do grafico pode-se deduir que os alunos

foram manifestando uma maior preocupagao com os outros relacionando-se de forma responsavel dentro do

grupo de trabalho adoptando uma atitude mais responsevel, solideria e tolerante, como tamb6m demonstraram

melhorias no apoio ao desenvolvimento dos trabalhos dos outros.

l, Io Iu

Grefico 46 | Fr€quencia €lativa do ndmelo d€ alunos p€los nlveis na cat€goria expr€sseoy'comunicaqao

! wetro,ou Manrw€ f eio,ou

Gr#ico 47 | Frequgncia €lativa do nome.o d€ alunos segundo a sua evoluqao



A lltima categoria expressao e comunicagao foi avaliada numa onica ocasiao, no trabalho final, por isso so foi

possivel comparar com os resultados obtidos em situagoes anteriores a implementaqao do proiecto. No entanto,

pode-se nferr que os alunos melhoraram nao s6 a sua capacidade de fundamentaQeo do trabalho desenvolvido

como tarrbern a sua cortexlua tzaqeo.



4. LtMrrAgoES DO ESTUDO

Embora este estudo nao tenha o intuito de sar generalizevel, pode-se encontrar alguns limites que condicionaram

os seus resultados:

- amogtra pequena - a ausencia as aulas, ou de respostas ao inqu6rito de um ou dois alunos 6 relevante no

c6lculo da mediai

- vl6s de m6m6rla - na demora no preenchimento do inqu6dto-reflexivo por parte dos SAA;

- vi6s de tendgncla d€ Esposta - quando os SAA tem tendencia a rcsponder da mesma forma;

- vl& d€ t€sposta - quando os SAA tCm tendencia a responder segundo o que 6 socialmente aceite ou

desejavel.



5. conclus6o

Diagrama '14 
| Conclusao do estldo

os resultados obtidos demonstram a validade da hip6tese definida a prbn que se recorda: se um sAD

desenvolver estrat6gias inovadoras na utilizagao dos recursos da comunicagao multim6dia e da Ade, pode

promover nos SM o sentido critico /reflexivo, a participagao, a interacaao comunicacional e a criatividade, numa

oersoectiva de desenvolvimento humano.

Estes resultados vao ao encontro do que Elliot Eisner (2004) defende, quando retere que a aprendizagem artistica

n6o 6 consequoncia autometica do desenvolvimento evolutivo da pessoa, pelo contrario consiste num processo

complexo susceptvel de ser melhorado com o ensrno acertado

O envolvimento dos SM num processo artistico/investigaqao/aprendizagem favoreceu a sua flexibilidade na

compreensao da Arte conlemporanea, a descoberta individual e uma aprendizagem mais significativa, atraves da

integraqao da vida pessoal, expressao de sentimentos, experimentagao, interpretaqao, jmprovisaqao, discussao,

exposiQao e reflexao, num processo em que SM e SAD aprenderam lado a lado. Um projecto de exploraqao de

perspectivas, experiCncias de vida, de procura de conexoes - entre cada um e os oulros, entre o local e o global,

entre o anal6gico e o digital, entre tradicional e o contemporaneo.

Da analise realizada pode concluir-se que os Objectivos desenhados por este estudo foram atingidos,

demonstrando que as estrat6gias inovadoras diversiticadas, num processo caracterzado por um clima dinamico,

estimulante e desafiador foi favoravel ao desenvolvimento de competAncias pessoais, artisticavest6ticas e

sociais, levando a que os participantes Se mostrassem entusiasmados, empenhados. Um espago e um tempo

onde se viveu plenamente a "ANIMAQAO"!



Esta afirmaqao constatou-se quer nas deciarag6es dos SAA durante os fake, "Caramba, professora! Estas auias

sao mesmo animadas!" quer nas respostas ao inqudrito reflexivo

Podemos concluir, que o inqu6rito reflexivo do alUno foi uma estrategia inovadora importante, dado que

possibiltou uma avaliaQao formativa durante todo o processo, uma vez que permitiu averiguar os senlidos que os

alunos atribuiam as suas aprendizagens/experl6ncias, suas expectativas, seus interesses e necessidades. O seu

acompanhamento continuo tornou possivel reajustar estrateglas, a minimizar bloqueios e a criar condig6es

pedag6glcas que proporcionaram o sucesso educativo dos alunos, proporcionando uma orientaqao mais proxima

e actualizada da natureza, da qualidade e a progressao de cada aluno. Para oS SAA o inquerito digital

representou um incentivo d sua aprendizagem, um desenvolvimento das suas competenclas e da sua auto-

confianqa, nao s6 resultantes da satisfaqao dos oxitos obtidos, como tambdm, serviu para corrigir e superar

desempenhos menos positivos e aprender com os seus erros. Esta auto-avaliaqao continua sistematica,

possibilitou ao aluno a reflexao sobre os processos, metodos de trabalho e produtos desenvolvidos e impiicou-o

na seu proprio processo ensino-aprendizagem. o estimulo d reflexao e ao senrdo critico do aluno, foi

determinante da sua situaqao ao longo da sua aprendizagem como tamb6m serviu para regular o processo de

ensino-aprendizagem. O inqu6rito constituiu tambem uma lorma elicaz de regulaqao das aprendizagens, uma vez

que Oossibilitou ao aluno questionar, seleccionar e consciencializar-se do seu processo de significaqao e

construgao do conhecimento. Esta avaliagao esteve ao ServiQo do ensino-aprendizagem e proporcionou

condiQoes para que este processo fosse mais activo e produtivo, numa logica de autonomia e de co-

responsabilizagao do aluno e do docente.

Este trabalho veio tambem apontar para a ideia de que a comunicaQao mediada pelo multimedia e os novas

tecnotogias da comunicaQao e a participaQao em proiectos internacionais artisticos (GLOCAL, BENNETONPLAY)

impulsionou novos contextos de aprendizagem e reflexao, contribuando para o alargamento no espaqo e no

tempo do processo de aprendizagem significativo.

O reconhecimento de que o processo ensino/aprendizagem 6 um caso jnteractivo e que envolve pensamentos,

sentimentos e acQdes (NOVAK, 1998) quer do docente quer do aluno, tamb6m constituiu uma mais valia do

projecto, constituindo uma acqao partilhada que procurou trocar significados e senhmentos entre ambos.

A disponibilidade da docente incondicional tambem constituiu um elemento justificativo do sucesso do projecto

dentro e fora do espago e tempo da aula, no apoio, incentivo, estimulo e Orientaqao a cada um dos SAA e em

grupo.

A selecAao de produg6es artisticas de qualidade, o design dos recursos did6icticos disponibilizados promoveu o

aumento da estrutura de referoncia imag6tica (E sNER, 2004) dos SAA.

Como ponto de padida esteve a crenga interior do SAD nos valores, atitudes e compet6ncias que desejou formar

nos alunos. Esta autentica e vivida crenqa, contribuiu tamb6m para a eficAcia da sua actuaqao. Ao procurar

encarnar as atitudes, competoncias que lhes procurou transmitir. O proJessor empreendeu este processo

educativo iunto dos alunos com genuina confianqa nas suas capacidades e predisposigoes

Por Iim, pode-se destacar como pontos a evidenciar, a complexidade e coerCncia do proiecto deste a

tundamentaQao te6rica a apresentaqao formal, como tamb6m, e abordagem conceptual, artistica, metodol6gica e

pedag69ica.



Assim, salienta-se a necessidade de todos os professores se sintam impulsionados e motivados para a renovaqao

de praticas e adopgao de estratqlias inovadoras contextualizadas e contenualizantes que permitam atingir

resultados de qualidade.



consideraqOes finais

Com este trabalho oropds-se construir as linhas de um quadro interpretalivo capaz de perspectivar a base de

concepeao e desenvolvimento de projectos de Educagao na contemporaneidade, nos quais a EA nao pode ficar

alheia como meio de realizaeao pessoal e cultural. Desenvolveu-se procurando sentldos para a compreensao da

sociedade actual e das inter-relaqoes com a EducaQeo, N/ultim6dia e Artes, nurna tentativa de articular de lorma

integrada as abordagens cientificas, tecno169icas, filos6ficas, psico169icas e artisticas

o paradigma de Educaqao fundamentado em modelos positlvistas e economicistas, que ern nome da

prosperidade abdicam de cultivar as competOncias da democracia (NUSSBAUM, 2010F1 , precisa evoluir para

rnodelos centrados na pessoa, assegurando em cada cidadao o desenvolvimento de competenclas artisticas/

estericas, cr.ativas e corruntcacionais.

Actualrnente, percebe-se a presenga intensa de instrumentos tecnologicos que vem possibilitando uma nova

razao cognitiva, um novo pensar, novos caminhos para construir conhecimento de forma interactiva, divertlda,

l0dica e significativa. Tal constatageo provoca muitos reflexoes por parte de varios segmentos da sociedade, que

VOem, de Um laclo, essas teonOlogias COm Certa desoonfianQa e, de oUtrO, COm expectativas exageradas que

fogem a realidade, uma vez que acreditam que esses elementos tecnol6gicos, por si s6, possam resolver os

problemas do sistema educativo. Vive-se essa oscilagao constante entre estes p0los e pensa-se ser urgenle,

neste momento, construir uma postura de equilibrio, percebendo as possibilidades e limites dessas tecnologias. O

professor deve ver as lecnologias contemporaneas nao sO como ferramenta, mas tambdm, como potenciadoras

na criaEao de estrategias diferenciadas na EA e como propiciadora do desenvolvimento est6tico/artistico, criativo

e da interacgao comunicacional.

O projecto "anima.acaao: )" desenvolvido e validado neste contexto especlfico, nao sendo generalizavel para

outros contextos educativos, considera-se contudo que tem condigoes para ser desenvolvido e estudado em

contextos siluacionais que tenham a preocupagao de promover o desenvolvimento integral do aluno, partindo das

mesrnas linhas orientadoras que fundamentaram este poecto, tendo em conta, projectos complexos,

contextualizados e colaborativos em que:

- Arte 6 uma categoria que se redefine constantemente e em m0ltiplos sentidosl

- acompanhem a complexidade crescente da realidade cultural exterior da escolai

- docente partilha conhecimento como tamb6m cultiva o ambito atitudinal e afectivo, estimulando uma

aprendizagem sign ificativa/sentida pelo aluno e fazendo convergoncia de processos cognitivos com os vitais

estimulando a participaQao activa, questionadora, crltica e criatival

- promovam o olhar sobre diferentes sentidos/perspectivas e explorem os espaqos interm6dios opostos: local-

global, eu-outro, anal69ico-digital, tradicional-contemporaneo, passado-futuro;

- tentem atingir objectivos diversos simultaneamente, atrav6s de experiCncias estimulantes que envolvam os

alunos a varios niveis e os ajude a crescer ern varias dimensoes (artisticos, emocionais, tecnol6gicos,

comunicacionais, sociais)i

- promovam o conhecimento de diferentes contextos - historico, cultural, pessoal - em que a Ane 6 produzida,

analisem a pluralidade e faQam compreender que tudo varia segundo diferentes ponlos-de-vista./sentidos

(contextos, circunstancias) e conveftam o invisivel em visivel aos olhos dos alunos;

21 Nausbaum, M (m10). "Uma Cnse Planet6ria da Educa€o" Coumer Inlernadonal S€lembrc '



- onde os alunos trabaihem a padir do seu contexto, do seu eu, dos seus senlldos (preocupaqoes, sonhos,

acqoes) onde aprendam a partir da sua cultura, do seu conhecimento/compreensao, num processo de

construqao dialogico de subjectividade;

- integrem os alunos em processos artisticos reaisi

- fomentem o desenvolvimento de competencias, em especial, o sentdo artistico/estetico; a capacidade de

pensar criticamente, de aprender a aprender, de fazer conexdes e a recorrer a meteforas (ESNER, 2004);

- com base numa reflexao/avaliaQao formativa continua do processo pelo docente e pelo o aluno;

- proporcionem experioncias em que o aluno mantenha uma relaqao de prazer com a Arte, de forma a

proporcionar uma experiencia positiva, que ampliem formas de ver o mundo individual e social, formas de

compreensao, proponham desafios, estimulem a curiosidade e promovam o pleno prazer estetico (SEIDEL,

2009) - experi6ncias com sent/do, contextualizadas, que partem do sent/do que a Arte tem senlido quando

aiuda os suieitos a encontrar sentdo nas suas experiCncias, percepgoes, sentimentos.

- incluam as novas tecnologias, a partir de uma postura artistica, critica, social, pedagogica e humana

- explore as metodologias de investigaqeo baseadas na Arte (tvluLLEN e DIAMoND, 2004) num processo integrado

que adicule a ade-investigaqao-pedagogia (lRWlNG, 2008):

A partir desta abordagem, importou propor estrat6gias para dar d EA um lugar significativo e sustentavel,

resumidamente, pode-se referir os seguintes principios:

- valorizar a importancia da EA para o desenvolvimento social e pessoal;

- procurar garantir a igualdade de acesso a EA, alargando e diversificando as oportunidades educativas nas

comunidades, e ampliando os seus p0blicosi

- apoiar e qualificar a EA nas escolas e nas comunidades, promovendo o trabalho em rede e as parcerias;

- promover e desenvolver estudos de investigagao no dominio da EAi

- estimular a reJlexao colaborativa, com intuito de panilhar e analisar percursos/experiencias e reflectir sobre

novas oropostas;

- incentivar e apoiar projectos inovadores no ambito da EA.

As conclusoes resultante da analise apresentada neste trabalho levantam questoes que podem constituir, em

trabalhos luturos, pontos de charneira importantes para desenvolver uma versao mais completa e extensiva do

pOecto inicial e a partir dos quais se poderao colocar novas questoes investigativas. Este trabalho serviu para

ressaltat ainda, a falta de estudos sobre Ade/Educaqao, especialmente, dentro do ambito das Artes Visuais

(oATTEBAL, 20OO). Obserya-se assim a pertinCncia em prosseguir e aprofundar as temeticas abordadas no

concerne a investigagao, que nao tera problemas em debrugar-se em problemeticas inexploradas denlro desta

ambito.

por tudo o que foi reftectido facilmente se apercebe da complexidade dos problemas em analise, no entanto, este

trabalho constitui um processo que permite aperceber a pertinCncia de questdes relacionadas com a importancia

da EA, especialmente as Artes Visuais, na actualidade como estrat6gia de superagao dos problemas que a escola

est6 a enfrentar, para conhecer as efectivas potencialidades da Arte no desenvolvimento pleno do sujeito, como

tamb6m, na constituigao de um instrumento pedag6gico motivador e significativo no ensino/aprendizagem,

O desenvolvimento e a promoQao de uma EA de qualidade exige, de todos, Um continuo renovado empenho,

persistencia e resilOncia, Por isso, todos tem de se esforgar para colocar as Arteycultura no centro da Educaqao



Um paradigma que procura uma significativa, criativa e personalizada aprendizagem, tendo por base, a forma a

condruQao do conhecimento de cada um; as expericncias de vida, os interesses, ideias, preocupagoes dos

alunos e que procura o seu desenvolvimento e apoio. Uma Educagao que tem e atengao a comunicaqao, a

emoeao, a crialividade e a ludicidade, uma Educaqao que cria, questiona investiga e reflecte.

A verdade 6 que as Artes, transportam esse germen de auto-conscioncia, promove a questionamento,

desenvolve o inconformismo e o desejo de quebrar regras e barreiras, criam mundos alternativos ou novas ordens

do mundo. Dai que possa constituir uma via para enfrentar de forma inovadora as problematicas do "ensinar a

ver".

A Educagao, a Cultura e a Arte podem ter um papel mais activo na transformaQao da sociedade, no entanto, 6

necesserio, implementar/operacionalizar concepgoes da Educagao que se aproximam dos pressupostos pos-

modernidade (reflexao, contextualizagao, complexidade, interacaao) como praticas emancipadoras e

transformadoras para dar ao sujeito e ds comunidades os meios que permitem construirem as suas identidades

em tempos de mudanga. Partindo do principio de que existem muitas 6reas do conhecimento, muitas literacias,

muitas inteligCncias, muitos medlas, muitas culturas, muitas tecnologias, muitos sert/dos, todos eles importantes

oara a compreensao do mundo, das necessidades essenciais do sujeito e da sociedade.

Deseja-se que com todo o empenho em educat para a na Arte, para al6m de se conduzir a uma recentralizaqao

da exDeriCncia artistica na vida das sociedades, (nos torne) e ajude a criar cidadaos mais humanos e por isso

mais criativos, mais criticos, mais comprometidos, tornando(-nos) individuos mais completos, mais realizados,

mds senslveis a uma Arte capaz de transformar os grandes e pequenos mundos... Uma escola que taz sentido e

6 criadora de senrdo na vida de cidadaos que continuarao o projecto de uma sociedade mais solidaria, mais

inteligente, mais 6tica, mais criativa, mais feliz. : )
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O conce ho de Penafiel loca lza-se no norte de Portugal, no distr to do Pofto (a 32 km), no Douro I tora , encontrando-se

circundado a none, pe o rio Sousa, bem como os concelhos de Amarante e Lousada; a nascente, pelo rio Tamega e as

terras do N,4arco de Canavesesi a sul, pe o rio Douro e a rudeza das suas escarpas que nos conduzem ds Terras de

Gondomar,ParedeseapoenteafazerlronteracomasterrasdeParedes,denovooFoSousaafecharnumabraQo

fluvial em tons de verde mais escuro.

A maioria das terras que integram este concelho pertenciam no s6culo X a lamila dos Sousoes, da qual fazia parte Egas

Moniz. alo de D. Afonso Henriques, que se encontra sepultado no l,4osteiro de PaQo de Sousa. A antiga vila de Anifana

de Sousa foi elevada a cidade em 1770 por D. Jos6, passando a designar-se por Penafiell.

O municioio de Penafiel, um dos mais elevados do Vale do SoUSa, abrange uma 6rea aproximada de 212 km2, e e

constituido por 38 freguesias, com cerca de 71850 habitantes (Censos, 2001) em que a freguesia de Penafiel e a sede

de concelho. A altitude mAxima 6 de 556 metros na Serra da Lagoa e a min ma verifica-se na margem do Rio Douro em

Entre-os F os. O c ima temperado 6 favorevel em qualquer altura do ano. Trata-se de uma reglao plena de lum nos dade

As encostas suaves, revestem-se pernanentemente do verde da vegetagao, seja o verde dos pinhe rais e das vinhas ou

o verde do revest mento herbaceo e hortico a que cram uma policromia em continua alteraQao

pode-se deparar com um conjunto de paisagens muito d vers ficadas e produtivas, que estao associadas as suas

condlgdes cl mat6r cas, topogreficas, recursos hiCricos, diversidade da flora bem como a sua natureza geo ogica. Estes

aspectos motvaram a distribu Qao do povoamento de forma dispersa em pequenos aglomerados, geralmente. proxlmos

das vias de comunrcaQao e das tenas l6rteis (a baixa altitude e menos inclinados) em n0cleos de pequena dimensao. As

paisagens seo plenas de contrastes, de cores, texturas, linhas, e formas sejam elas mais rurais ou urbanas. Estas tAm

sofrido alteragdes ao longo dos tempos em especial pelos sectores da indlstria transformadora, comercio e servigos

em detrimento do sector pnmerio. Podemos considerar que a maioria das freguesias de Penafiel sao medianamente

urbanas. A fteguesia de Penafiel e as suas limitrofes sao areas predominantemente urbanas - Santa Marta, Milhundos,

Marecos, Guilhufe, SanUago, lrivo, Galegos, Novelas e Rans. Apenas duas freguesias se podem considerar dreas

predominantemente rurais - Capeia e Figueira (Carta Educatva de Penafiel, 2006).

' ( fl-Fi , l i ri 1l. fli.l''i i,

Penafiel apresenta uma popuiaQao de 71 .850 ind viduos, em que 33.774 estao considerados e contabilizados como

activos dos quals apenas 1.549 se encontram desempregados. As zonas com maior taxa de acUvidade encontram-se

no norte e centro do conceiho e as do sul apresentam uma taxa mais baixa, no entanto, a d ferenqa nao 6 muito

significativa. No que se relere d taxa de desemprego a regiao do Vale do Sousa apresenta uma taxa de desemprego

rcduzida (3,2%1, inferior a regiao do Tamega (4,1%) e regiao norte (57o). A maior taxa de desemprego encontra-se no

sul. He uma maior incidencia do desemprego no sexo feminino nos grupos etarios abaixo dos 45 anos. Na populaQao

com idade superior aos 45 anos esta tendencia inverte-se passando a estar no sexo oposto. Enquanto que no sexo

masculino as taxas de desemprego sao homogeneas em todos os grupos eterios. No sexo feminino he uma quebra

acentuada e progressiva a partir dos 34 anos. A maior predominancia de desemprego neste sexo pode reflectir a

realidade soclal-culturai, em que a mulher ocupa um lugar menor de lmplantaQao no mercado de trabalho, em virtude da

predominancia rural do concelho.

Em geral, o grupo etario onde hd maior de desemprego 6 dos 20 aos 24 anos o que pode ser um indic o de d ficuldades

para os.ovens que procuram o pr meiro emprego.

Dados reolhict s do Ceisos 2orcl r Inslitino Nacimd de Estalrsticai Carla Educalva ds Pe.af€l 2QO6



Existe uma forte correlaQao entre o grau de nstruqao e a taxa de desemprego, a med da que as haililitaQoes lLterarlas

aumentam o numero de desempregados d minui. A maior taxa de desemprego verifica-se no 1" cic o do ensino bas co

(38 9/o), seguindo-se os do 2'c cio do ensino bds co (25 %).

Quanto :l d sklbuiqao por sectores de actvidade economica, a maior percentagem esta empregada no sector

secunddno (56%), segu ndo-se o sector terc erio (40olo) e os restantes no sector pr mano'

Nos Ultrmos anos tem-se assistido a um grande cresclmento industrial e comercial, em especial as unidades

empresarais ligadas d industria de extracQao e FansformaQao de granito; indistria de textil/contecQao; construqeo civrl:

comercro (em tempos dispunha do titulo de "Capital Comercial do Vaie do Sousa") e serviQos. Apesar do sector primario

nao possuir grande representatividade na economia. continua a ter alguma impodancia, dado que a agricuitura

representa uma fonte de rendimento importante para muitas familias.

Nos riltimos anos a densidade populacional do concelho sofreu um llgeiro aumento. A freguesia de Penaflel, bem como

aS freguesias contiguas Sao aS mais popu osas. A fregues a da F gueira 6 a freguesia que apresenta menor densidade

populacional.

Belativamente aos ndicadores demogreficos, constatamos que a taxa de mortaldade 6 inferior em comparaqao com o

resto do pais, enquanto a taxa de natalidade 6 superlor em Penafie embora pouco slgnficativa'

O ind ce de enveihecimento 6 superior em Penaflel quando comparado com o Tamega, mas 6 nferior ao das restantes

regi0es.

De uma forma geral, o conce ho de Pena{ie assiste a um envelhecimento da populaqao. Os grupos etarios dos 0 aos 14

e dos 15 aos 24 anos t6m solrido um decrescimo nas duas 0ltimas ddcadas. As freguesias que apresentam uma

populaQao mais envelhecida (+ 65 anos) sao: Eja, Luzim, Vila Cova, Penafiel, Milhundos e Novelas'

As freguesias com uma popuhqao mais iovem (O-14 anos) sao Valpedre, Luzim e Duas lgreias

O grupo etario que det6m maior expressividade 6 o dos 25 aos 29 anos.

A taxa de natalidade situa-se nos 14,140/. em 2OO0 eno mesmo periodo a taxa de mortalidade apresentou um valor de

7,93%. Embora se verifique uma ligeira tenddncia para a diminuiQeo da natalidade e aumento da mortalidade, estes

valores sao melhores que os da media nacional.

O concelho de PenaJiel apresenta uma rede vierja bem estruturada. A auto-estrada 44 atravessa a reg ao Norte do

concelho, fazendo a igaQao entre o Podo e Amarante e V la Real

O transporte ferrovier o registou francas melhorlas nos ilt mos anos com a duplicagao da via at6 ao Porto e com a

construQao de nova estaQao. A melhoria da qualidade dos transportes ferrovi6rios traduziu-se no aumento do ntrmero

de pessoas que diariamente usam o combolo.

penafiel e as freguesias contiguas constituem o ponto de atracaao da populaqao do concelho dado que se localiza o

Hospital distrital Padre Am6nco, zonas ndustriais, camara municipal, tribunais, conservat6rias, escolas, centro de

saode. comercio, biblioteca municipal e museu municlpal

. l -r.- h. - .. l: .. -:.-

A maior parte dos equipamentos de cultura e lazer - sala de especteculos, galerias de arte, cinema, biblioteca plblica.

museu municipal e arquivo municipal - encontram-se na freguesia de Penafiel.

o concelho apresenta v6rios testemunhos e marcas culturais que igam a regiao a um passado longinquo,

nomeadamente monumentos megaliticos (D6lmen de Sta. l\,4arta, lvlenir de Luz m, o castro do Monte Mozinho, o

balneerio romano de S. Vicente, mosteiros e casas senhoriais, a lgrela N/atrlz do s6culo XVl, a igreja da Miseric6rdia do

seculo yvlll e os paQos do concelho).



Do patrimonio culturaltambem fazem parte as suas festas e romarias, como a Festa do Corpo de Deus, o Carneirinho,

a Festa de S. Bartoomeu, a Senhora da Saide, a rornaria de Sao Simdo, as EndoenQas, a Feira de S.l\,4artinho e mais

recentemente a Agnva .

A Feira de S. lvlartinho 6 uma feira anual que remonta a ldade t\,46dia em honra do padroeiro, rea izando-se entre os dlas

1Oe20 de Novembro. O diamals imoortante 6o da 11 de Novembro, leriado mun cipal dedicado ao S. N,4art nho. A

feira estende-se a todas as ruas da c dade e compreende o comdrcio de todo o gdnero de artigos, com destaque para

os produtos agro-pecudr os em especial o gado bovino. Em simu taneo decorre uma fe ra de artesanato onde os varios

aTtesaos executam ao vivo as peQas. Conta tambdm com nUmeras d versoes popu ares, havendo a opodun dade de

provar as castanhas assadas e o vinho novo.

De entre as festas e romarias de Penafie o "Corpo de Deus" 6 ainda celebrado segundo as antigas tradiqoes, com a

presenca nas ruas da Carvalhada, da Serpe e dos Ba les dos Oficios que com o EstAtua de S. Jorge e o Boi Bento

tomam parte na solene proclssao. Desde finais do s6culo XIX que tamb6m na vespera percore a cidade o Corteio do

Carne rinho. Trata-se de um desfie de animais enfeitados, um por cada grupo de aiunos do 1o c clo que oferece

festivamente ao professor ce ebrando o final do ano lectivo, memoria do pagamento feito pelos pais de outros tempos

antes do ensino se tornar p[blico.

A Agrival decone em Agosto e 6 a maior manifestaqao p0blica e popular das actlvidades de caracter agricola, agro-

ndustrial e de artesanato da reg ao. Este certame orgulha-se de ser uma das maiores feiras do pais, com mais de uma

centena de milhar de visitantes.

As actividades anesanais tipicas do concelho sao o linho, a cestaria, a tanoaria, a senalharia e os tamancos.

O Museu l/un]cipal de Penaliel reabriu ao poblico nas novas instalaQdes em Margo de 2009, em pleno centro historico

da cidade no palecio setecentista dos Pereira do Lago (antigo Liceu de Penafiel). O prolecto deste novo espago

museot6gico 6 da autoria do arquitecto Femando TAvora e de seu tilho Jos6 Bemardo Tevora. O design da exposiQao e

da autoria de Francjsco ProvidCncia e a producao multim6dia esteve sob a responsabilidade da Universidade de Aveiro.

O acervo do museu 6 constituido por tr6s n0cleos: hist6ria do concelho, arqueologia e etnografia. Ao longo das cinco

6reas que constituem a exposjgao pennanente, designadas: Da ldentidade, Do Tenit6rio, Da Arqueologia, Dos Olicios e,

iinalmente,DaTenaedaAgua,op0blicoeconvidadoadescobrir,aparticipar,aimaginar,asentireinteragir,

transponando-se atravds do som e da imagem para outros tempos e outras paragens. Toda a exposiQao se caracteriza

pela inovaqao dos suportes, mas sobretudo pelos recursos multim6dia utilizados, pelos elementos tecnologicos

interactivos. Delo

meteforas e do design original do espago, tornando o espaqo mais acessivel, explicito e estimulante aos diferentes

p0blicos.

Al6m do espaqo da exposiQeo permanente, o museu disp6e ainda de area de exposigdes tempor6rlas, sala multimedia

e um anfiteatro ao ar livre.

Este ano o museu estA nomeado para Euro pean Museum of the Year Awards 2010

llaf.IEda E:rl,i. )",'f l

Penafiel (c6digo '1311) pertence d DirecQao Regional de Educagao Norte (DREN) eaoQuadro de Zona Pedag6gico

(QZP) do Tamega (c6d go 22). Deste faz parte os concelhos de Amarante, Balao, Felgueiras' Lousada' lvarco

Canaveses e PaQos de Ferreira.

Oados reothidos do nslitlno Nac o.at do Esratist @ ch Ca4a Educat va de P€nafi€l 2OO€ 6 do ftojecto Educal vo da Esco a S€cunddna d6 Psafel



Tal como o resto do pais, hd em Penafie uma melhoria s gn licativa dos niveis de escolar dade. A grande fatia da

populaQao sem escolaridade situa-se no grupo etar o dos 65 anos. Nos 0ltimos dez anos registou-se uma descida

gradua da taxa de analfabetismo. No entanto, esta d minuiQao 6 nferior d descida do valor nacional. Quanto as

habilitaqoes acad6micas, 26,8% da populaqdo det6m o primeiro ciclo e apenas 4,1% compietou ou esta a ftequentar o

ensino superior (esta percentagem 6 inlerior a metade do registado na regiao Norte - B,9olo)

Em 2OOO a taxa de abandono escolar em Penafiel era de 5,7olo, valor muito superior a m6dia nacional (2,7olo) mas inferlor

a m6dia da regiao do Tamega que regista destacada do resto do pais a taxa de maior abandono escolar (6,2%). As

taxas de transiQao registadas no ensino basico sao de 85o,/o (semelhante as do Tamega), um valor muito Inferior ao da

m6dia nacional.

No ensino secunderio a taxa de transiQao reg stada na regieo do Tamega anda proxlma da media naciona, contudo, em

penaiie apresentam vaiores inlerjores e m6dia onde em cada cem alunos quarenta reprovam. Fe izmente estes va ores

tem dim nuido drasticamente.

As escolas besicas do segundo e do terceiro c clo sao frequentadas na sua grande maioria por a unos provenlentes de

freguesias incluidas no agrupamento da qua a respectiva escola 6 sede

Em relaQao ds esco as secunderlas com 3" ciclo do ensino besico, pe o facto de nao pertencerem a qualquer

agrupamento nao he uma l6gica na proven cncia dos alunos que ai frequentam o terceiro cic o do enslno bas cc

Em relaqao ao transporte, nas esco as secund6ras os alunos gastam em m6d a 21 m nutos no traiecto escola- casa. No

entanto, daoo que as escotas secunderias se encontram na freguesia de Penafie, os alunos das freguesias periiericas

do concelho tem de reaizar grandes viagens e demoram, em m6dia, 60 minutos a chegar a escola.

A semelhanga do que acontece a nlvel nacional, no concelho de Penaliel tem-se registado um aumento do nomero de

crlanQas a frequentar a educagao pr6-escolar, um decrescimo de alunos matriculados no primeiro e segundo ciclos e

um aumento signilicativo de alunos do terceiro ciclo e do ensino secundario.

O aumento de alunos no pre-escolar deve-se a um conjunto de iniciativas de relorQo da rede piblica e de sensibiliza€o

da populaQao para a imponancia do pre-escolar no desenvolvimento da autonomia e socializaqao e no melhor sucesso

da escolaridade. Contudo, em especial em meios mais rurais, a taxa de frequoncia dos iardins-de-infencia 6 lnlerior ?l

oferta existente. A diminuiQao de alunos no primeiro ciclo 6 um problema nacional. Este 6 uma das razoes pelo qual o

Min sterio da EducaQao quer fechar cerca de 600/0 das escolas do primeiro ciclo do ensino b6sico. Pondo em pratica

esta poli|ca, o Minist6rio da EducaQao vai encerrar sete escolas em Penafiel as quais eram frequentadas por um total de

1 12 alunos. NUma decada e meia as escolas dO primeiro clclo perderam quase Um terqo da populaQao escolar, nO

entanto, 6 de ressalvar que nos i t mos anos este decr6scimo tem s do mais suave. No entanto, em algumas freguesias,

esta tendCncia nao se verificou como 6 o caso de Penafiel, F gue ra e Valpedre que aumentaram o n0mero de alunos.

O n0mero de alunos do segundo c cio tambdm sofreu um decr6scimo, sendo uma repercussao do panorama do

pr me ro c clo.

O tercelro cic o do ensino besico foi o nive que registou um maior aumento em 15 anos - quase duplicou o n0mero de

a unos. Este 6 reflexo da consciencializaQao de que a obtenqao de niveis de escolaridade superiores 6 promissor da

methoria das condiQ6es de vida, como tambem, e especialmente do alargamento da escolarjdade obrigat6ria, e de

in ciativas como o Programa de Novas Oportunidades.

O nimero de alunos a frequentar o ensino secundano 6 metade do n mero de alunos do terceiro ciclo (metade dos

alunos do terceiro cjclo sai do sistema de ensrno).

At6 1997 a Escola Secundaria de Penafiel era a inica escola do concelho que dispunha do ensino secundario

O aumento do nimero de alunos registado nos Ultimos anos no terceiro ciclo, o alargamento de oferta de cursos

profissionais, a eventual alteragao da escolaridade obrigat6ria at6 ao 12" ano podereo traduzir-se numa conjuga9ao de

factores em que a capacidade das instalagoes 6 insuficiente



Os cursos mais procurados sao os cursos cientifico- humanisticos de ciCncias e tecnologias (450) e de ciCncias sociais

e humanas (147). No ambito dos cursos tecnol6gicos o que tem maior n0mero de alunos lnscritos 6 o de AdministraQao

(200).

Pode constatar-se que Penafiel tem uma oferta Jormativa pouco alargada em comparaqao com os municipios imitrofes

[/as, apesar de haver pouca oferta, sao raros os alunos que procuram estes cursos fora do concelho. Para d6m da

distancia, este tacto pode revelar que a oterta que existe e pouco atractiva ou inadequada as caracteristicas socio

econ6micas do concelho.

No que se refere aos apoios socio-educativos, 42,5% da populagao do segundo, terceiro ciclos e secunderio beneficiou

de uma comparticipageo financeira. Os alunos dentro do perii.netro urlcano de Penafiel sao aqueles em que a

percentagem 6 menor. No ensino secunderio o nomero de alunos com escalao A e B baixa para 19,9%. Este dado

indica que muitos dos a unos carenciados economicamente abandonam o sistema de ensino

Aos alunos do ensino superior a Camara atnbui quatro bolsas de estudo, renoveveis at6 tina do curso aos alunos

residentes no municipio.

Nao existem instituiQ6es universitarias em Penafiel por isso os alunos tem de reconer a institujg6es fora do concelho

nomeadamente, Escola Superior de Ge$ao e Tecnologia, Instituto Superior de CiCncias e Tecnologias Educativas

(Felgueiras) e Ensino Superior Polit6cnico e universitario de Gandra.

Relativamente as categorias de professores de Penafiel, 177o dos professores sao contratados. Esta situaQao de

instabilidade dos professores condiciona o desenvolvimento de projectos educativos loca s, tendo repercusseo nos

resultados obUdos pelos a unos.

As escolas do segundo ciclo e terceiro e as do secundario e do terceiro ciclo sao as que apresentam maiores taxas de

ocupa€o. Em quase todas elas ha uma insuficiancia de capacidade instaladora face d frequCncia registada.

o atargamento da escolaridade obrigat6ria para o 12o ano, as medidas para baixar o abandono escolar, a

implemenhqao de cursos prolissionais nas escolas secundarias poderao traduzir-se num acr6scimo do numero de

alunos e num aumento da taxa de ocupaqao ia de si elevada.

Pena{iel registou em 2OOe o valor maximo (17,2) em Portugal, da m6dia de alunos por computador, a seguir a Arruda

dos Vinhos (18,1),
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A Escota Secund6ria de Penaliel situa-se na freguesia de Penafiel a este da cidade, num dos pontos mais elevados'

gozando de uma bela panoramica proximo do parque da Nossa Senhora da Piedade, mais conhecido por Sameiro, seu

"ex-libris".

He quase meio sdculo, no actual espago ocupado pela Escola Secunddria de Penatiel surge a escola conhecida por

Escola T6cnica, com o intuito de proporcionar um ensino que assegurasse os estudos irqueles que nao queriam

ingressar na Escola Industrial. Em 1963, esta escola passa a designar-se por Escola Comercial e Industrial de Penafiel.

poucos anos mais tarde, comega a funcionar no centro da cidade, no Palacet€ Pereira do Lago (actual edi{icio do

[,4useu lvlunicipal de PenafieD uma secqao do Liceu Alexandre Herculano do Porto, No ano de 1972, esta secAao

adquirlu o estatuto de Liceu Nacional de Penatiel. At6 1978 mantem-se as duas seca6es e em Outubro desse mesmo

ano estas duas instituig6es iundem-se e dao origem a Escola Secund6ria de Penafiel.

Hoje em dia, esta escola destina-se essencialmente a fornecer uma resposta €ducativa ao nivel do secundario

predominantemente as freguesias a norte do concelho e em simuitanoo, dar resposta ao nivel do e ciclo do ensino

besico.

A populaqao escolar em 2OO7 (Poecto Educativo, 2OO7-2010) era composta cento e cinquenta e quatro professores,

trinta e dois elementos do pessoal auxiliar, dez elem€ntos do pessoal da administraqao escolar e cinco elementos do

pessoal oper6rio. Nesse mesmo ano estavam inscritos 1.808 alunos, resp€ctivamente: 5Og no e Ciclo do ensino

b6sico: 1 191 no secundario e 1 15 no ensino reconente (segundo informaqao dos assessores do Director estes valores

mantcm-se sensivelmente os mesmos este ano lectivo).

O projecto Educativo da Escola 2OO7-2O1 'l , tendo por base uma sondagem aos diferentes elernentos da comunidade

educativa. define como prioridades a necessidade de:

- haver um maior estreitarnento e melhoria nas relaQoes interpessoais entre todos os agentes educativos;



- oromover nos aiunos va ores de tolerancia, responsabilidade, solidariedade, respeito, ou seja, contribu r para uma

formaEao integral equi lbradal

- fomentar a integragao das novas tecnolog as, atravds da generalizaQao do acesso aos me os de nformaQao e

comunicaQao, na melhoria das compet6ncias neste ambito, no apetrechamento lnformetrco, e na aquisiqao de

produtos educat vos mult media.

- promover a formaQao adequada para o pessoal docente e nao docente;

- desenvolver e reforQar a fungao do Director de Turma;

- promover a part cipaQdo e o ma or envolv mento dos Encarregados de EducaQao e dos Pais, consciencia izanclo-os

da sua mpoftancia e co-responsab izando-os no sucesso do seu educando

- oferecer um ensino profisslonal coerente com as necess dades da comunidade e o meio envolvente, tendo em vrsta a

promoqao do aumento do nivel de esco arzaqao;

- promover Jra educaqao para o amb ente e para a saude.

De acordo com estas linhas orientadoras descritas, o Proiecto Educativo estipula como finaldades:

- criar condiQ6es pedag6glcas, socia s e afectivas promotoras e facjlitadoras do saber, saber-tazer e saber-estar e saber-

sentir:

- criar condiqdes que possibilitem aos alunos a obtenQao de resultados de exceianc a, promotores de uma boa nserqao

na vida activa e prosseguimento de estudos;

, criar meios e situaQdes para que os Pais e Encarregados de EducaQAo partilhem experiencias, se sintam envolvidos e

responseveis por todo o processo educativo dos seus filhos/educandos;

- dotar a escola de meios materiais e humanos, para que esta seja sentida e vivida como nossa e se transforne numa

ESCOTA dE EXCELENCIA.

Este ano, os alunos estao distribui,Cos em sessenta e seis turmas, cinco no 70 ano, seis no 8" ano, seis no 9o ano,

dezanove no lOp ano, quinze no 11o ano e quinze no 12", Duas das turmas do 3o ciclo s5o de Cursos de EducaEao e

Formagao, uma do curso de empregado/assistente comercial e outra do curso de arte floral. Relativamenle ao ensino

secundario, existem trinta e sete turmas do Curso Cientifico-Humanistico: vinte e uma do Curso de Ciencia e

Tecnologia, quatro do Curso Socio-Econ6micas, sete do Curso de Linguas e Humanidades e cinco de Artes Visuais. No

que respeita aos restantes alunos, frequentam os Cursos Profissionais de Contabilidade, de T6cnico de Energias

Benovavels, de T6cnico Seguranga e Salvamento em Meio AquAtico, de Tdcnico Gestao e Programa9ao de Sistemas

Informaticos, de Tecn co do Com6rcio e de Tecnico Animador Socio-cultural. Neste momento, a escola nao tem

nenhum Curso Tecnol69ico dlsponivel.

Actualmente, atravds do Programa de Moderniza9ao do Parque Escolar (Decreto-Lei n.o 4112007) a escola estal em

processo de reabilitagao e reestruturagao das suas nstaiaqdes escolares, de forma a dar resposta aos novos desatios

que actualmente se colocam at escola - uma escola a tempo nteiro, inclusiva e abeda a comunidade. Deste modo, o

novo projecto que est6 a ser imp ementado, tove em consideraqeo neo so melhorar a qualidade dos espaqos fisicos e

equipamento, como tamb6m, a melhoria da qualidade das preticas de ensino aprendizagem. Asslm, procurou alustar o

espaQo escolar a organizagao e aos cuniculos do ensino secunderio, nomeadamente, flexibilidade na oferta curricular,

variedade de praticas pedag6gicas, acesso a centro de recursos, reforgo do ensino experimenta e a utillzaQao de novas

tecnologias de informagao e comunicaqao. O projecto preve ainda a abetlura da escola 2i comunidade, e condiQdes de

acessibilidade e nciusivas para pessoas com necessidades especlais.

No momento em que decorreu a mplementagao do projecto "anima.accao: )", encontravam-se em tuncionamento dois

pavilhdes, je reabilitados - pavilhao central - e o antigo pavilheo C, onde se encontram as salas do grupo de Artes

ViSUais. Todas aS Salas estao equipadas com qUadrOS interactivos, projectores multim6dia e pelo menos um

comDutador. A escola dlspde de nternet sem fios, no entanto o seu acesso nem sempre este disponfvel. O pavilhao

central dispOe de um conjunto de espagos de trabalho e de estudo multiluncionais, espaSos de socializaqao e de

abertura ar comunidade e estao disponiveis os servlgos da escola -o gabinete do Directo( o gabinete dos seus



assessores, os servigos administrativos, a cantina, a reprografia/papelaria, o bar dos alunos e professores, o SASE,

servigo de psicologia, a biblioteca, a sala dos professores a sala dos Dlrectores de Turma - alguns deles encontram-se

em espagos provis6rios,

O pavilhao das'prramides" (espago das oflcinas) e a erea projectada para a entrada, secretaria, executivo e polivalente

encontram-se em processo de remode ageo. O audit6rio e as ereas de jardim adjacentes ar escola tambom se

encontram em fase de acabamento.

Apesar das salas estarem em 6ptimas cond q6es apresentam algumas condicionantes para o desenvolvimento de

algumas actividades pedagdgicas no ambito das 6reas currculares do grupo disciplinar das Anes Visuais. Estes

aspectos prendem-se por exemplo, com a falta de espagos para guardar mater ais e trabalhos de a unos, de paineis ou

outra forma de fixar/expor, de fichas el6ctncas sufic entes para carregar as bateras dos computadores e

ind sponibilidade de equipamento sonoro. Todavia, esses condicionalismos seo na maioria das vezes, ultrapassados

com onginalidade e pertinCncia qu€r pelos prolessores quer pelos aiunos

O oavilhao desoortivo da escola encontra-se tambem em recuperaqao obrigando os alunos, sempre que tem educaQao

{isica a se deslocar de camioneta, cedida p6la camara, at6 ao Pavilhao Municipal de Penafiel. Os campos de jogos

e)iteriores estao a servir de estaleiro para os diferentes materiais e a infra-estruturas provisorias deconentes das obras

de reconstruqao. Este facto, restringe o espago disponivel para os alunos gozarem o seu tempo livre e a pratica de

actividades desportivas dentro do parque escolar. Neste momento, a talta de um polivalente contribui tamb6m para que,

sobretudo em condiEdes atmosf6ricas adversas, os alunos se mantenham na cantina ou rn exiguo espago exterior,

onde, apesar de haver algumas coberturas, estao sujeitos as intemp6ries. O facto da taxa de ocupagao das instalaQoes

ser muito elevada dificulta a disponibilizaqao de espaqos pal€l o desenvolvimento de poectos e experiCncias

pedag6gicas, bem como actividades de complemento e enriquecimento cumcular'

O grupo de Artes Visuais 6 constituido por oito professores: um titulat dois do quadro efectivo da escola, qualro

contratados prollssionalizados e um nao profissionalizado. Todos os professores contratados profissionalizados exercem

pela primeira vez, este ano, fung6es nest€ estabelecimento escolar.
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A unidade de analise 6 uma turma do 12o ano do Curso Cientifico Humanistico de Artes Visuais. Esta e constituida

por vinte e um alunos, onze do sexo feminino e dez do sexo masculino, apresentando uma m6dia de idades de

dezassete anos. As suas idades oscilam entre os dezasseis e os dezoito anos. He dois alunos com dezasseis

anos, doze alunos com dezassete anos e seis alunos com dezoito anos. Por isso, podemos concluir que sete

alunos tem uma idade superior a m6dia esperada para o 12o ano

Quase todos os alunos faz iam parte da mesma turma no 1 1o ano, a excepqao de dois alunos, um que

frequentava outra turma do 11o desta escola e outro aluno que o ano passado frequentou a Escola Secundziria de

Paredes, embora, este irllimo tivesse sido colega dos restantes alunos no 10o ano

Todos tem nacionalidade poftuguesa e vivem no concelho de Penaflei a excepqao de um aluno que vive no

concelho limitrofe de Lousada. Nove dos alunos vivem na freguesia de Penafiel, tres em Paqos de Sousa, trCs em

Duas lgrejas e os outros seis em Canelas, Bustelo, Lagares, Sao Vlamede de Recezinhos, N/ilhundos e Guilhufe

Relativamente ar profissao das maes, cinco seo professoras, cinco seo dom6sticas, duas cabeleireiras, duas

empregadas de escrit6rio, uma enfermeira, uma industrial, uma empregada de balcao, uma vendedora

ambulante, uma operadora de maquina de corte e uma ajudante do lar. Ass m, pode-se concluir que a maioria

pedence ao sector terciario, havendo apenas duas no sector secundario

euanto as actividades profissionais dos pais sao bastante diversificadas: quatro proJessores, tros construtores

civis, um seguranQa, um motorista, um mecanico, um maquinista, um abastecedor de combustiveis, um gerenle e

um guarda nacional republicana. Deste modo, a taxa incidencia de actividade econ6mica esta centrada no sector

terciario. Existem ainda, na turma dois pais reformados

Em relaQao a escolaridade dos Encarregados de Educaqao, verifica-se um leque muito variado: desde o 1 .o ciclo

do ensino basico at6 ao lvlestrado, sendo que o 3.o ciclo do ensino basico 6 aquele que abarca o maior n0mero

de Encanegados de Educaqao. Os agregados familiares sao geralmente constiluidos por tres a cinco elementos,

podendo estes ser monoparentaB.

O nivel socio-econdmico geral da turma 6 m6dio-baixo existindo tres alunos a usufruir dos Serviqo de Acgao

Social Escolar (SASD, dois no escaEo B e um no A.

Todos oS alunos tem como Encarregado de Educaqao as maes, 56 um aluno, foge d regra, sendo o seu pai a

exercer essa funQao. Apesar de alguns alunos poderem ser Encarregados de Educaqao de si pr6prios, dado que

ie tem a maioridade, nenhum quis assumir essa responsabilidade.

OS Encarregados de Educagao sao pouco participativos, apenas uma pequena percentagem panlcrpa nas

reunioes de fim de periodo. Durante o percurso escolar, apenas pontualmente participam na vida escolar dos

seus educandos e raramente aparecem voluntariamente na hora de atendimento, Inclusive, he alguns casos em

que os Encarregados de Educaqao nao dao qualquer feedback as tentativas de contacto do Director de Turma.

euase todos os alunos pretendem ingressar no ensino superior, apenas um respondeu que ainda nao sabia e

dois alunos referem que nao tem intengoes de prosseguir os estudos. Quando questionados sobre o curso que

gostariam de ingressar, nove responderam que tinham preferCncia por Design, seis por Arquitectura, dois por

Belas Artes, um por Som/imagem e outro por Fotografia. Os outros dois mencionam cursos que estao fora do

ambito do das Artes Visuais, como o de Engenharia Civil e de Linguas Eslrangeiras

OS motivos que justiflcam as suas aspiragoes dizem respeito ao gosto por desenhar, criar e imaginar ou

directamente associado a actividade profissional do curso pretendido



Quase todos os alunos creem que o professor pode favorecer positivamente na concretizaqao dos seus

objectivos academicos e de vida.

A partir das respostas ao inqu6rito aplicado no inicio do ano lectivo (ver apondice 3), relatlvo aos conhecimentos

de N/ultlm6dia, pode-se infer r que os alunos possuiam uma concepgeo t6nue e algo errdnea do que 6 o

mult m6dia. Quanto aos conhecimentos que possuem sobre o tema apenas indicam conhecimentos basicos.

Relativamente, aos programas que conhecem os alunos referern essencialmente programas d€ tratarnento e

imagem (Adobe Photoshop, Picasa, Paint, Picture l\4anager Maker) ass m corno programas do l\licrosoft Ofiice.

Quanto aos programas informeticos preferidos a inc dencia recai sobre os programas de tratamento de imagem

Os trabalhos com o recurso inform6tico mais mencionados centram-se no vi'Ceo (1 1) seguindo de apresentaqoes

ern Power Point (9) e imagem (8). O booklet foi uma proposta desenvolvida na ano anterior foi referido por nove

alunos, no entanto, foi comum a todos. Os alunos recorrem ao computador no contexto escolar e pessoal. Nas

diliculdades dentro do ambito inlormdtico, os alunos salientam os programas desconhecidos e dificuldades na

compreenseo da lingua estrangeira inglesa. Quanto ao sistema operativo que os alunos possuem, metade nao

respondeu e que se pode deduzir que desconhecem a designagao. Das respostas obtidas verifica-se que todos

tem Windows XP ou Vista em partes sensiveimente iguais. Relativamente as expectativas sobre a disciplina quase

todos os alunos a encaram com optimismo e esperam melhorar os seus conhecirnentos

O Conselho de Turma considera que relativamente a assiduidade a turma no geral 6 boa, no entanto, ha alunos

oue oor motivos de saude sao menos assiduos.

Relativamente ao comportamento, o Conselho de Turma considerou-o satisfat6rio, exceptuando tres alunos que

sao, por vezes, perturbadores em algumas ereas curriculares, criando um ambiente desestabilizador e pouco

propicio a aprendizagem o que se reflecte no seu aproveitamento.

A turma revela problemas de sociabilizaqao e de relagao interpessoal que se alastram e reflectem no desempenho

de cada aluno e no rendimento global da turma. Estas atitudes traduzem-se no trabalho pratico dentro da sala de

aula, ou seia, as potencialidades das aulas sao minimizadas devido ao ambiente de tensao provocado pelos

conflitos interpessoais. Estes conflitos por vezes tamb6m dificultam a formaqao de grupos de trabalho a

acrescentar aos grandes desniveis de sentido de responsabilidade e de conhecimentos.

por isso, com o intuito de promover as potencialidades dos alunos e o seu sucesso, desde o inicio do ano o

Concelho de Turma considerou essencial trabalhar as atitudes e o relacionamento entre pares no Projecto de

Curricular de Turma.

No geral, o Conselho de Turma, considerou que a turma 6 pouco empenhada, revela-se apAtica e tem dificuldade

em se concentrar e estar atenta, Revela ausCncia de m6todos e hdbitos de trabalho como tamb6m ausoncia de

pr6-requisitos para a compreensao de conte0dos leccionados nas 6reas curriculares. Pode-se acrescentar a

imaturidade, a falta de responsabilidade, de iniciativa e autonomia,

Em Oficina l\,4ultim6dia B, como tamb6m, a Desenho, o tempo da aula nao 6 rentabilizado por uma boa parte dos

alunos, o que n6o permite que o trabalho seja devidamente acompanhado pelos professores. Esta situagao deve-

se a questoes de organizagao, responsabilidade individual do aluno e pelo receio de esclarecer d[vidas e mostrar

o seu trabalho. Por vezes, mostram-se bastante reticentes em aceitar as indicaq6es/sugest6es de melhoramento

que lhes sao dadas e por isso, em alguns casos, os trabalhos finais poderiam apresentar melhor qualidade se

estas sugestoes tivessem sido levadas em conta ou se o trabaiho tivesse sido acompanhado durante o processo

A importancia do processo tem sido um aspecto que foi valorizado pelo grupo de professores de Artes Visuais,

nomeadamenle atrav6s do diario visual comum ds 6reas curriculares de Desenho, Oficina NIultim6dia, Oficina de

Artes e Area de Projecto.



Em alguns alunos, verifica-se um desfasamento entre os objectivos explicitos das propostas e o trabalho

realizado, este facto pode ter sido desencadeado pelos motivos atres mencionados como tambem, pelos seus

problemas de atenqao e concentraQao ou pela dlficuldade que os alunos revelarn na interpretaqao de ldeias e

enunciados escntos.

Geralmente, os alunos revelaram desinteresse pelas activldades e isso traduz'se muitas vezes pela falta de

empenho e esforQo e pela execuqao de tarefas desaiustadas aos conte[dos leccionados ou ars actividades

propostas, nomeadamente, jogar no computadar, fazer download de iogos, convidar os colegas para visfiar o seu

hi-five, aclualizar as suas paginas pessoais, consultar sitios electronicos desadequados ou distraidos na conversa.

Apesar de estarem constantemente a serem advertidos pelos professores pedem desculpa mas contlnuam a

manter de alguma torma esses componamentos

No que diz respeito ao material did6ctico, os alunos nem sempre se faziam acompanhar pelo mesmo e nao o

utilizavam de forma mais correcta o que revelavam habitos e metodos de trabalho/estudo ineficazes ou ate

inexistentes, A reduzida auto,coniianQa e autonomia tamb6m se fazia notar tal como a nao apresentaqao dos

trabalhos nos prazos propostos ou a nao realizagao dos rnesmos. Esta falta de elementos condicionava

extremamente os seus resultados, e por conseguinte' a sua avaliaqao.

Especia mente, nas auias mals expositlvas, de analise de imagens/proiectos e discussao dos trabalhos os alunos

revelaram no geral uma atitude apetica, pouco participatlva e extrema dificuldade em aceitar critrcas construtlvas'

em articular conte0dos Lecclonados noutras areas curriculares e inflexibiiidade em aceitar pontos de vistas

diferentes e obras de Arte mais conlemporaneos e experimentais.

Nos proiectos de integraQao mais directa do desenho pode-se constatar dificuldades no dominio de conceitos e

vocabulario especifico desta area bem como na sua articulagao e aplicagao ao contexto do multimddia; pouca

capacidade de leitura e interpretaqao crilica e autonoma de imagens/projectos (no que se refere, aos aspectos

simbolicos, est6ticos, tormais); pouco dominio na aplicagao de materiais diferenciados e nas suas

Ootencialidades; pouco dominio de principios de composigao e estruturagao formal, cromatica e espacial;

diflculdades na analise e representaQao dos objectos do mundo visivel em especial, no captar das proporQdes,

escalas, distancias, eixos; dificuldade na adequaQeo da formula9ao grefica a funQao, ao p[]blico e a tecnologia;

pouca eficacia t6cnica no uso de recursos greficos, expressivos e construtivos; revelarn pouco espirrto de

observaqao e poucos habitos de registo met6dicoi dificuldades de definir, conduzir e avaliar o trabalho segundo

os objectivos, meios, processos e resultadost na aplicaQao de metodologias do poecto; pouca capacidade

criativa e uso recorrente a estere6tipos visuais, gr6ficos, opinativos

Estas dificuldades constituiram motivo de preocupagao, desde o inicio do ano lectivo tendo em conta que no final

do ano iam fazer o Exame de Desenho e os niveis de avaliagao que tinham dos anos lectivos anteriores estavam

sobrevalorizados. Esta questao parece a partida um paradoxo mas se pensar que os alunos ja manifestavam

essas dificuldades e atitudes e obtinham bons resultados, pode-se colocar a questeo, de que forma poderaam ter

consciencia que teriam de mudar de comportamento se eram no final recompensados com notas que neo

correspondiam ao seu nivel de aptidoes?... Por isso, 6 necessdrio ressalvar, no entanto, que algumas atitudes e

problemas manitestadas pelos alunos podem ser reJlexo das metodologias e estrat6gias adoptadas pelos

professores nos anos anteriores. As atitudes intransigentes especialmente evidentes no inicio do ano lectivo

podem ter sido um indicio de inseguranqa e um processo natural de reacado d mudan9a em especial em relaqao

aos professores novos, as suas metodologias e graus de exigencia.

Os alunos revelaram ao longo do tempo alguma melhoria em relaQao as dificuldades diagnosticadas,

demonstrando-se mais participativos, envolvidos nas actividades. Esta evoluqao positiva deveu-se ao facto do



esJorgo coniunto das professoras na valorizagao da participagao mais activa e adequada dos alunos; a apllca€o

de propostas mais €stimulantevcriativas tendo por base os s€us interesses, suas expsriencias e suEls

caracterlsticas; ao reforgo positlvo das suas iniciativas e descobertas; ao salientar a importancia do conhecimento

em gsral e da cultura visual na sociedade contemporanea; ao exercicio constiante de expfessao escrita e do

desenho; na utilizagao de metodologias de proiecto e na \/alorizagao do processo (nomeadamente atrav6s do

diedo visual); ao Gcurso de m6todos activos (o estudo de casos pr6ticos, a obs€rvaqeo, a descFberta, o logo e a

partilha de expedencias); ao expllcitar os objectivos das propostas e ao dar exemplos de possfueis 'solu96es"; ao

articular a teoria c,om a pr6tica; ao diferenchr as actividades no tempo e no 6spa9o e ao estimular o envolvimento

€ acompanham€nto (bs Encanegados de Educa€o.
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ANIMA.ACEAO:)TAKE1

N ome: N"

Email: Facebook:

0 que € para ti animaqeo?

5e a ANIMAqAO fosse... Oual era?

,..uma muslca.,.

...uma pe5504....

...uma palavra...

...uma hora do daa...

,..uma cor...

...um artista...

...um sentimento...

...uma personagem...

...uma aceeo...

...um oolecro...

...um momento...

...uma obra de arte...

...um filme...

...um me5...

...um pro9rama...

...um espago...

...uma comida...

...uma frase...

...um Jogo...

...um anrmal...

...um proJecro...

UM DESENH0 [utiliza o verso para rcsponderes a este aspecto e se achares convenicnte pinta com as cores que consideras

mais apropriadas)l
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AN|V|A-ACqAO:)TAKE4

N ome: N"
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cr€ditos I HlsToRlA TRAGICA COM FINAL FELIZ

Filme de Regina Pessoa

Ano:2005

Durasio: 7' 46"

Animadores: Regina Pessoa;Sylvie leonard e Laurent Repiton

Intervalos: Andre Marques, Daniela Duarte, Jorge Ribeiro e Tiago Lourengo

Vozes: Manucla Azevedo e Alina Lowerson

Mdsica e Som: Normand Roger em colaboraceo com Denis Chartrand

Sinoose

Hj oessoas que s,o diferentes, contra a sua vontade. Costumam ser rotulados com vdrios nomes, uns de origem patol69ica,

outros nem por i5so. Tudo o que desejam € serem iguais aos outros, misturam-se deliciosamente entre a multideo Hi quem

passe o resto da sua vida lutando para conseguir isso negando ou tentando abafar a sua diferenea.

Outros assumem-se e dessa forma elevam-se, conseguindo assim o seu tao ambicionado lugarjunto dos outros...no corafio.

Texto Original

Era urra vez uma mcnina cujo corag.o batia mais 16pido que o das outras pessoas. lsso provocava-lhe uma grande angUstia i
qual n6o sabia como escapar pois alem do seu sofrimento o coraqSo fazia muito barulho e incomodava as pessoas.'E que na

verdade eu sou um pissaro tentava ela explicar'... sd que estou no corpo errado. Daio coraeeo bater muito rdpido , d um

coraeeo de p6ssaro...'

AS pessoas abanavam a cab€ga e murmuravarn:'E tolinha','vai morref, COmentavam, i..naO dUra muito tempo'

Enteo ela deixava-os e fugia, para que as suas ligrimas se confundiss€m com as gotas da chuva. E tambem para que as

pessoas nao sentissem mais raiva. se descobrissem que a origem da chuva era a sua tristeza. Mas, como ela insistia em

continuar a viver, as pessoas foram-se habituando ao barulho que o coragao fazia acabando primeiro por desprezi-la e depois

oor esquece-la.

por isso, ningu€m se apercebeu das transformagdes que o seu corpo sofria com o passar do tempo. Encoberta pelo barulho

que o coragao fazia no seu silencio. ele cuidava do seu corpo e ninguem reparou como sorria de olhos postos no ceu

Ate que um dia pa.a espanto de todot a menina despia o vestido que trazia e foi possivel ver duas assas grandes e brilhantes

oue haviam crescido na5 suas costas. abriu-as bateu-as tres vezes e voou. A menina foi desaparecendo no cCu, ate que se

tornou sd num ponto brilhante e depois nem isso, flcando apenas o mesmo ceu azul, enquanto que o barulho do seu corageo

foi esmorecendo no ar at€ deixar de se ouvir

E as pessoasjd neo tinham a certeza s€ era algu€m que morrja ou algu€m que finalmente nascia. Mas uma coisa era certa

morrer assim ningu€m 5e importaria.
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Aperdce t 2 | TAC 6 | Concep€o de Fersoregenn

ANIMA-ACEAo:)TAKE6

ouEcTtv0S:

- - Conhecer e aplicar os aspectos b65ims na criacio e construgSo de uma peEonagem:

- - Reflecti. sobre €stere6tipo;

- - Promowr o €spirito de grupo;

- - Estimular a comunicaqao, a partilha c a discusgo de diferentes pontos de vista.

lolvtome I corcepgAo D€ PERSoNA€EM

l. Escolher duas rcspostas inquirito '0 que € animag6o? - TAKE 1.

2. Em grupo c$r€ver as palavras/respostas todas numa lista.

3. A partir dessa lista frzer verios gtudos/esbogos de forma a integrar as idcias de todos numa personagem.

4. Com base nos €studos construir em plasticina o modelo tridimencional corrcspondente'

5. Elaborar a folha-modclo da personagcrn

Bom trabalho, boa animaclo :)



A@rdice 1 3 | T,A€ I 1 ConcepQ&o de Storyboard para AnimaQao

ANIMA-ACQAO:)TAKE9

OBIECIIVOS:

- Aplicar os conteudos aprcendidos sobre a animagao;

- Exprcssar, organizar e sintetizal informaCoes de vdrios intervenientes;

- Promover o €spirito de grupo:

- Estimular a comunicaceo, a partilha e a discussao dc diftrent6 pontos de vista.

ACNVIDADE I CINCEPCAO DE SIORYBOAND PARA ANIMASO EM Fl.AsH

1. Apres€ntaqao do mapa p€ssoal, descnvolvido na 0ltima aula, aos colegas de grupo.

2. Encontrar inter-rclacocs entrc os trabalhos (formais; exprcssivas: crometicas; tecnicas; conceptuais; etc)

3. A partir dos mapas e da personagem descnvolvida studar uma forma de intcrligar cstes elementoa

4. Fazer um esouema ilustntivo da ideia encontrada,

5, Elaborar um storyboad com basc no Gquema anterior.

Bom trabalhq boa animagSo :)



Aperdce 14 | TAI€ 10 | Ponto de Stu4ao

ANIMA-AO$AO:)TAKE10

0uEcn\os:

- Fazer ponto de situacao do des€nvolvimento do projcrto de animaceo c desenvolver, sc necessdrio, estrategias de supcracao;

- ADlicar os conteudos apreendidos sobrc a animagio;

- Expressar, organizar e sintetizar informalocs de vdrios intervenientes;

- Promover o €splrito de grupo;

- Estimular a comunicaceo e a paitilha de trabalho.

ACflUDAD€ | PONrO DE STIUASO

l. An6lise individual do ponto de situa$eo do, projecto de anirnaCto - peEonagens 3D; folha modelo de personagem; mapas

individuais; mapa colectivo e storyboard.

2. Registo dos aspectos quc prccisam de scr finalizados, aprofundados, alterados, etc.

3. Definifto de estrategias para melhorar. o

,+. Fazer um esouema ilustrativo da ideia encontrada.

5. Elaborar um storyboard com bas€ no Gqucma anteriot

8om trabalho, boa animacao :)
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PR0P05TA DE TRABATHO ANIMAEAO DA ANIMACAO I Animageo em Flash

Na sequ€ncia do trabalho desenvolvido nas aulas de 0ficina l\4ultimedia -"anima.accio : )" os alunos devem

entregar um documento que, tendo por base os modelos apresentados e analisados na aula, compreenda:

- capa:: titulo do trabalho;elementos do grupo;disciplina;

- apresenta!ao do trabalho/introduqeo;

- mapas/diagramas individuais dos elementos do grupo com sintese explicativa;

- fotografias da personagem e folhas-modelo da personagem com sintese explicativa;

- mapa/diagrama colectivo da conjugaqao de ideias de todos os elementos do grupo com sintese explicativa;

- pre-storyboard e storyboard (imagem+descriqao de imagem+som(facultativo);

- simbolos (symbolsl desenvolvidos para a animaCeo;

- animaq6o [em CD em formato fla e swf);

tr mem6ria descritiva.

0bjectivos:

- Aplicar os conte0dos apreendidos sobre a animageo;

- Expressar, organizar e sintetizar ideias, informagdes e imagens;

- Promover o espirito de grupo estimulando a comunicagdo e a partilha de trabalho;

- Analisar e reflectir sobre o trabalho desenvolvido.

Prazo: 30 de Abril

Bom trabalho, boa anima!6o :)'
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IVEM0RIA DESCRITIVA I GuiSo

Introdugeo

- apresentaCeo breve do projecto de animaeao;

- enquadramento do prolecto;

- objectivos.

- Desenvolvimento

- sinopse/argumento do projecto de animaESo;

- descriqSo do projecto de animasao - formal, estitica;tecnica, criativa, conceptual do projecto;

- justificaEeo de cada um desses aspectos;

- fundamentalao das opqdes tomadas.

- descriEio das experi€ncias por que se passou ao longo da realizaEeo do prolecto;

- identiflca!io dos saberes e dos saberes-fazer aplicados para a realizaqeo do projecto;

- passos/etapas relevantes;

- descobertas;

- sentimentos durante o desenvolvimento do projecto;

- didlogos/discuss6es surgidas no grupo;

- identiflcaqeo dos problemas ou dificuldades sentidos no desenvolvimento do projecto;

- formas de superar as dificuldades adoptadas;

- avaliageo do projecto tendo em conta os objectivos deflnidos (grau de satisfagSo;aspectos positivos e menos

positivos)

- reflex6es criticas;

- auto-avaliagio de cada elemento (responsabilidade, empenho, iniciativa, colaboraCao; partilha; inter-aiuda;

flexibilidade;capacidade de expresseo; apropriagSo das linguagens artisticas;criatividade)

- hetero-avaliagao;

ConclusSo

Bom trabalho, boa animag6o :l '
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cHEcK LlsT I ANIMAcAo DA ANIMAgAo I Animagso em Flash

! capa:: titulo do trabalho; elementos do grupo; disciplina;

! apresentacao do trabalho/introdugao;

! mapas/diagramas individuais dos elementos do grupo com sintese explicativa;

! fotografias da personagem e folhas-modelo da personagem com sintese explicativa;

! mapa/diagrama colectivo da conjugagao de ideias de todos os elementos do grupo com sintese explicativa:

! pr€-storyboard e storyboard [imagem+descriqSo de imagem+som(facultativo);

! simbolos [symbols) desenvolvidos para a animagSo;

! animaeao (em CD em formato fla e swfl;

! mem6ria descritiva.
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MAPA E[/OCIONAL

l. Observar o mapa e atribuir a cada espago uma apreciagio do nivel de animagio, sabendo que 1 € nada animado

e 5 muito animado assinalar com um circunferencia a sua opinieo:

espalol-l2345-

espaCo2-1 2345 -

espaeo3-l 2345 -

espaco4-1 2345 -

espaEos-1 2345 -

espago6- 1 2345 -

espaqoT-1 2345 -

espaqoS- 1 2345 -

espaqog- 1 2345 -

espaeolo-12345

espaqoll-12345

espaeol2-12345

espaeol3-12345

espacol4-12345

espaqols-12345

espagolo-12345

espasolT-12345

espaeolS-12345

espagolg-12345

espaqo2o-12345

2. Escrever, em pelo rnenos 5 espaeos, uma relativa ao lugar.



t;
Ir
I\,,!APA EMOCIONAL

3. Escolher um espaqo e ilustrar uma acceo a ele associada.

@
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MAPA EMOCIONAL
Relaq5o Espaqo lAnimaqso
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anima-acgdo:-)
tAra6

t!/,lur'o'

rEuxlo lETaLDAAUh

&rrtta o5 &iuifu qn qta 

'o.ttbip.str. 
B

p&rt!!qll,a.l,dtl,inllo'vm'

,e. @lo o qE ''e'it 4,ttdea2a hi:'

etrh&!- r..Co& r.!b r@.t.Lt

a tud tr&itriE.tdrtbiF@ w@dttutu
.l@nfrtu?'

oE,,tturt,'€ldototrfhtldad.!?'
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o grs'l.te 
'{t/!&4Ao 

@m 06l'abahod Ptdrtut?

att/d gar{dJo .ro

o hr cvrryinlf,to.lB tatv.!6'olhi'Ed.ot?'

ofu@al!f;'u.qft'?tu&parr,.t.&
Eaboll|d't?'

o crioddlff'dt. d,.bbuli.h.h rbt !Eh!#
opr.'r'rt?ddt?'

oog.noqli/d d!!/'do'Mtdqdn'

o@qu.rtr'.&tuaB&@?'

o om .',pt!,!,r,/ @re/f,,i.rfu dt l&i$ @m 6 
'r,Lt@aqot? |

&*fit4@a, dtgetdet @! osrtot cottta dt'doal
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i&ndnd o qu. !!€nd.n. d.<r4 .5 .ctlvldt.r .n qu.
p.nldt.tt. . 6 p.odlior q!.

ob4n t66, sut erdcou

-.:I.tr-i'er-',1,j r,i.r:, r::'i:[,Or::.]li .lc,i:n.::; ,n) f l)t,afti. fefl(i'r ','i-, -it.l,'i::,ivt

Apr..di qu€.nim.aro Dod€ 5er

teita com lotqr.fE, vrdeo, pintura.
que r pahvr. .nimado eni
div'd'd.em 2 p.i.s: tn'ma e
:.9:o. Faler um..nrm!9to'nplict
rea iF. uma a.Cto, como o

er..cicio da.!lr de hoj..

Panrcipe, na re.lirag,o d. una
lich. tobreo que achav. que

ri8nifi..v. Anim.aao. E na

Eari:a(aode un.r€rci.io, e qurl
tir. d. rcalirar um..cqto e

lorogr.lar. ot Eultados loram,
qu€.pr.ndi um pou.o do qu.

O.r€Rico d. realilar uma a.9eo.

Fo' divedado, e todr ! Sent€
gostou.Chanou muno. atendo de

flad., poitsoncr da a{la. Comoii
dlese,.rul. de hore.h.mo! mu'to

. .r€nt5o de todor e rodo3 s.

..c66 do5 m$mo3.dos colqn5.

Acho que a5 !!lar com.cnvrdad€t
como.stas 3,o6a6chamanvas.
Fa.em-nos ric.r m.B anrer.ri.do3,
t : @n qle todos *.nlr!!!.nio
trab.lho @6 mait curio5idad.,
entqiiasno.emp.nho,.or
r4uhados s.'am melhorer.

^6ra 
.ul. .pr.^di que h: dorj

ripos de .nrmacio: . anio.qio €m

r€m6"humanor"{animo), e.

mdih€nto adioo^.do : im.g€ns,

p.nic'p.' nun "quenionl.o" con
p.rauntasdo 8anerc d€: *
AN|MACIof65. uda acaro, qu.l

.n.e ert.s, tj@ d. d€*nh.r .lgo
qu. me l.frb.ase ese 9.lavra,
deste que3tionino, . meu v.r,
r.surr.r.n pal.v.8 em conr€rb3
..,r.tad6, incluindo o d.*nno
(qu.liz do r.ro nickey, porque

.cho que loidos prineno!
d*enh6 a *r ..in.dol, li@!
timpr$ m.5 com 

'nt 
r.t5..

d. 5.,u'd., u.inos um 5ottta..
no ponanl que capturav. . nossa

acqeo {qu. a.te.iorn.nF
tinh.n6 esriro num p.F"l €u

screvi '.c.n.a) .m dirca3
iiam.i. .cho qu. ri.ou un.
.onpsitto inr€Eis.nte-

siner.n€nre, loi o questionario
p.lo tactode n€ t€r p6ro a

r.lacion{ concald. a inprd6.t

.cho qle.5o houve nad. q!. n,o a n€u !€r, i6 . tinid€: d. rlSunt
nlun6aqu€ limnoo uh ptuco a

a!la, d€ .Bto foi inte.es€nte, dai a

nao rer n.nhuma tugettlo cfr

"An'm.g5o , cono esta pode 5.
d.nil6t r.h vario3 tiPo d. coiras

e siuacde5j e Embam, alaun.3

p.drcipei n. .criv'dad. d.
pr..ncherum que3tionino em que

p.Bunt.va o que..a.!nin.t,o e

o qu. podcria r.. vt.F npo d.
coier eo ros.n.,.. *gui., p.r. o

'Anin.'.caao J.rrke 2", en qu.
ee capt.v. vari6 lia6.s de !n
hdih.nto feito por cada .luno,
tiv. d. p€N.rnun e€slhr o rt.
'!eenr". No nm, ap.*€nt dm-me
o.onc€itod. "Anim.glo ..060
€1. ii foiutili:.da ao lo.go de

o qu. rp..nd' dirs a qu.
.ni@q,o pod. *r t,antmitid. de

vlriae 6.neira. eque podianos

.ri.r hdih.ntos a Pann de
in.a.n.6tatica3, . t.mban nq!.i
: s.b.r .o quao impon..t. .1. loi
p.r. .s .rt6 . qu. f era 6|!d.d.

b.sicam.nre tudo, porque toi

dif...nte d. rodar .s ouva3 .ular
qle r.mo3,. d. @rt. m:n.n.
inter:gru connGco d. uma

.crilidad8 iniereseanter n.sno
qu. .o p.ncipio nto p.r@s*m
pbdltivas, no lim d€rcob.iu *que

d. n€n rodos rereh a vont d. d.
p.^i.ipar.ar *tividades.rribuid.3

. o qu. sianilG ..ima - a.Po e

.quilo com qu. ,. pode rel..ton..j

. qu. movim€nto 9od.5er cti.do a

!:nr d. di!€re, ih:8.ne9:r.da5,
nun. r.pid. e@.se deEs

. r.tpondi a un. li(h. sobre o que

€r. para mm .nm.'.cq.o e

id.ntiti..-1. com v..i:3.oi5.r. -

@ns.goi.n.r r.l.toes ente (oisr3

q@ a pnn.ara vBl. n.o 3.

. a our: .ciivid.d. .6 cad. .luno
ft.r una s!c.re.o .t. rolos co6
um curlo int.P.lo p.t. d.poE
.rl.r om. ills.od. Bovin.nro, no

entanto eu n.o pa^icip€i...

sid.iat d6 n.6.ole,as na tuat d. n.p€dl.m c.ra |n.Fh€
..pE3.nGqa.t fotos...

'aprendi o qle a..nitu9to eda!
du.r m.mn.r cono podem 3..

- Aprendl qu. .njh.9.o pod..3t t
lig.do ao con.eito . idei. de sroP.

-,\l"iE:i

R€alir.i una ncha d. trab.lho.
p€rBuntar o q!..nt.ndr. pot

rnin.do de5ccver.nin4ao.m
va.i@ c.npo3 . t.nb.n r.ze. sm

da.nho{o meu cotuinb en

iespo.der:o q u.etion,.io .ela li6
l.nim.,ao, ligar r pal.vr..o
cd..ito r todos .qu.l.r c.mpo5,
fot .l8o div.nido . Dor h.nvel que

prr... n& a.tiim tlo 3hpl.e;

Acho que foi. apc3.nt.C,o.o flaot.nho $gest6es o!
lin.ld:.ul. poi5.rt.v. nuiro obt.tu 94.5.
b.dlho. nao h.vi. qu.lquer
con.enr.t o ou.tenq& nos

dirp6itto3.P,.{.l.ds Pois



ld.. fi.. o qu. .e.e.d6i. d6.rev. s! adlvid.dc en qu. n.,i. .ut. o qu. m.B nEL .uls o qu. i.n6 obsewafoes, s!36t6.! o!
n.!ra .ul. r.di.ip:tie . 6 trodulot qu. .98.i81. lol: .cr..i-t. loi: oltE .onemdriot:

d.i6!n Em

aprendi6uira.oisa, a hisi6aa da padic'peiem todas is aclNrd.desr ta.€r.que a3.n'na9oe5 toda., n.dd ed concreto

an,na(to,v.nd to,md! de ta?e, firum ro@ o l.n.qudoscopo e 03

.nimac.o:F.n.quito5.opio, l.n.quitoscopio,haumar6prolma ourroe

:o€t'oD., fliohool eoutros .sped. de r@trop€ €nouto

n.rr..!t. aprendia dterenF enre padiot€r €m iodas atactMdades 3$tei.e.lh.nte d€ !udo, aoidas s6 o fa.to de t€rm6 de rer o video ap€narffc.m.quiuns'thumbsup"
proposra5, como a d.q5o de vlirios melhorei aulas do .no, d6de o5 robre.'f.na xtNEncAmuito porque aaula foi mlito

induldo, vi como toran .iados ot iosos @mo taumat6ptos videos na.pres.nl.9:o. atd aot raprd.m€nte

ogor cnador Pot 
^o's

apEndiqu€ na an dac5o tambdm Fi.una i€quanci.para uh as.quan.iadoFrarinorcopo t€rde salrpara irvero podra terleito melho. Ma5ale

seur'ti.rm leramenras etacni..s pra{noecopoeom thalmatr6pro rooprax5c6Bo Sosleida erpenanciaeata fledeu

Na aula de hoieap.endemos oque Asa.tvdad€sque partclpamosfoi Goet€ide exp€rim€ntar .5 vdrias Goneid€ tud6

qlerdi.ero.onceito"anima criar virios fotogramaenuma fod: :.ida96eeda Prof. Sotia Ef.d
a.9ao ,a evolugao da5animac6e5, porexemplo, equando rodavahoi !uper inler€$.ii.e
j, d4dealant€rna mdlca. vimos dava orisem a uma svr.r€. d.
film$ que como anl gamente e.am rnaSensqu. des.rcviam algo Eu

feir.s as an1da96€tvd.os com por exemplo ii: uma casa a s€r

rairde 100 anod, e derde semp.e conslfuida, colocando em.ad6
seutilrara Forosr.mas (vii.ios totogram. ma5uma pad€d. ca$

d€senhos de5cr4endo lna actto
q!. qua.do sao groduzrdos. uma

Srande v. didade dao. no9odo
hovimenro). Ata que depoissurSiu

o cineo., qu€ s€apoEb:st.nt€ na

torosraria {.m movine.to, € vimo!
o prinero nlm. qu€ surgiu Eracas

.6 trmrot Ludiar., nom cala em

P.rirj a s.ida do3 op€drio5 de

iLsta rut, aprendih.is.ce(ada Participei na visuahagao d. v.nos Aprend.r m.k.c€.e d. histona o de!.rer€se de .l8uht alunc

hErori. da animacto€.lsun3 objdor, ^bnnquedG de da anina9ao.

"brinquedos" .nados .p..tn do animacto p.epar:dospela proa

pa..ipod. umi le' hgada. r€nn. Sof'd f".' o< m€us prooriot

do olho h!m..o 'bri.quedos" ecri€i um. anim.qeo
numa a9li.alao de compubdo.
oue a orotessora f..ultou

misconceitossobreanimacao... soiei de fa2er a an fr59ao com ot F rer as a.tivid.d.e otempoqledenoreiaterideias.

Sosterd. aula, poisrornou-!uma bonecos€n ponqo€s difer€ntes, e

aul. dlf€r€nle, eajudou a p.rceb"r depokve.o resultado d'
6elhior. dovimento no €spelho

N$t..utas apfendlo inicio da hotefi.emos tfasb.inquedos .u sdoreie.uai ap€sarde om dos Tal.omona.!la antefior,Sostei estava tudo dphmo,asaulas qle

animacao, como apa.e.eu eq!.m dpticos, que coBieriam em criar ex€rclciornao 6e ter.oddo bem. muito de tudo coilinuen aslm rp

comegou alaze-la €.omo dese.hosquede*em para iazera
ilu5ao de 6Ptica e resultassem em

movrm.nto firem$ um

tr.umat.'tp o, um zootop'o e!m
fenaouitosc6oio

.pr.ndi d anrma. vari:s ih.gens em padicipei em tod.s at activad.des, .s.clividades

5.q!en.. @m aquelB nomas squeshot e

@.seguifa.e. anima96e5

Tipor diL,.nr€r . engr.g.dos de varios objetos ond. re5olt v. am V.n6 tipo5 de anin.ge 5.!undo A lalt. d. id€i8 p.a a5 acrividad€r

anim:g:o- animacao. ode*nho realiddar

v.ri.e t*nic.s de t r€r .ninagao. ar :divid.det eram intererant.s, f.zer as p.opoit.i de trab.lho . taha d. idea.t p.r. a realia9ao das

em que era p.e.jso t€r ideiat e lideot de .ni6asro prcpoet.t de r.balho
.nimrcao.
.t. Preciso ..curEr . d.s€nh.r'
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d.m t4 o qu. rp€nd6r. ddt.v. .r .cttvtdrd.3.h aw m5u .!1. o qu. m.lr n.tt. .ul. o qu. n.nor o&.fl.t6d, 3ua..ta€l o!
..r!..ub t rllcip.sta a d rrcdulotqu. .Prel.tGiol: .trxl..t lolr 4tror 

'orn'ndrl6t
d.l Gult Ed

. hirtorir doe bincu.dos optkd . vltu.lt.9.o do pocrpolnt .oh . 4 .cnvb.det qle .6 p.dir.m n{,...
da anim.f:o, .ldu.t iigG d. hailo.i. d6 b.tnq@dos optl@t e p:r. r.r..
b.inqu€d6 ecomo *ta..m... .nin.9.o!.t rior.r.npb3 dos

meefrdi ...11!.c.o de tres ip6 d.
brinoledo ooti.6.

. p.endi . o.ilem d. ..ih.clo, d.r prim€i.o! toi n. r9te5..r.do va,i6 lo..o.r va.i.3 .ctividadG n..u.B n.d.
virir t€ntet€3 s.cut.d.r lor coneit@ p.r. .u eb.. e vldeot qu. tlE de Lrer
p6s.5 p:r. Epr.r.nt.r q!. c ilu5trry.n.,,d.!ori,
|fuioento....pcndi r fl.d cJ!.mt 3/a activid:d8 d.n!.it
.lsomsd6s6tip6 d. flb.t do qu. .P...dehot? foi

,eoe*.t:c66 d. mo!io6to'.. inr.ats..r. porqu. fol . pnoq..
w! qa ft .lso do !an..o . ld
dlEnido t.n olD . Par: 6
orn.6. Aob.ndo Por .Pcnd.r
@no r. Lr dd. un d.sE
obi..rot,..

...!L de hojc conh.cl. hlrt4ri. P.rdcip.l m ..rMd.d. d. c.lL.. A. !ctivid.d.! qe...li!.i,.d. Sostelde tudo

ed 34'a{6 do.idm. Apddi unbun.t6Flo,un .p..4nl.C,o d. m.t.tl..
que r .nid.qao coGi.l. em D..ri5no*6do . oh
nud.n9.! m r.npo. Aprendi o Lmquit66pio.

Lnaalitot 6qor.@r.6pic,
prdBn6.d9ior f olio5.6pi6,
.i@tot 6piot dmh.tolr.tc.

^oc.di 
.oo 5.da td.l. d. uD

Mimento rapido ou lcnt ,..dtc

N6r. .oh .r@di !i.d.n.i, particic.i d lG tlpot de 6 dlieenL3 lip6 d. .nlm.{&t . !93t.i d' ludo *no 6t.3 
'd'3

teq|'es d. t s ..imado {ud .nin.Ga... adudo teil. e o tr 6.lho pr.tto huito im.B.nl6.
.ro..h de esluclo da .nin.9&1. leito por i& (6 cu@).

n6t :ul..pr.nd6or. qduc.o d.polt & ouvidG..rplk c.o. t.n.Pr.tle
d..nin4ro,&d.. Dnmdn qw {|1B um q.npb d...d. sn,
ho@, 6 dia4nter n.l6 . loi not d.& o.t ri.l cm (dtrun
i.arier urlliz.dor |B . nos p,oon. .nin.C-
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id.nrn.. o qo. .prcnd6r. .t.r.r.E .s ..rld.l.do .m qu. n6r. .ol. o qq. n.lr nsr. .ul. o qu. me.or obsd.(a.t $3.tt6.3 ou

n.n..ul. p..ll.ip.n .4predul6qu. .pt.cl..t.t l: .pr..j.n.toi:
d.I r..ult.r.6

.pr€ndr v;riasnanek.s de f3!er ole a p.oaessora soti. a.iplicar loram o, vid.otquevl. n:d6 .

anrmaloes vi.ioe concerld r€l.cion.d$.ofr
anim.9ao, !i video, qu€ doit.av.m
diterent* tipos de an@ata€! € os

P.odutos f .rulta.iet loi fi er.
3ab., aue a aniNteo pod. *.
f€il..od qu.lqu.r.oita, batt. dar

vida a al3!h obiecto/derenho .

n.sr. aula arr€ndi esJ€nci.lhanre hot. paii.ipeina deieo d. uma loram .! div€B6 ex.mplot de o poucot.mpopara elecl!.r a

atdil.renie5 t.cnio3/maleriaitde noo notion, a oanir do us de um ttop'notions ea.im.qae5 qu. tlop_motion

animacao {.reia. dese.ho. pini!.., bo..co de corda {!h nodero)..o tora m .e9rod ulidot t.nloa"cheap
acetato. diSiial3d, ercl. foto8ralar com. m,quha di8t.l pope.g", cono. he.morning

.l4ance" de d.n l.vi., ou n.emo
o anrjncio d. olynp6,

v:ri8re.nrcar de d.rnho d. cria-mor uma ttop tuiion sobre ver algln$:nin.la6 e criar a N4.ne.t. o d.i'.t€te!s. de

.nrnacao derd. lapis, ou 6.rcador um told.do. ttop motion .l3u allnos

netta.uta.pr.ndivariatiormat de pa.ricip.in..pct.nracao d. aprendertodos or tipor etom.s nujto rin.er.nente, 86rei de tldo
Lze. anin.c&s {deienho, di!it.l, powetpoint da p.ot4sora.eno po5tiveit d. produ:n anirut6et n..ul. de hoi.
disnartD. plalti.ina, areir, tr.balho de arupo(m.rc, craudi., lot vid@3.p,.tentadot
Go.te,...1tudo para produ?n silvi., eduardo)qlelinha cono t e.i....n_me) -uh.t.nt tu.de
hdim€.to obj€ct,@ tirar forolr.li* c prod!:k anifi.Clo por .ot

P.odutn on. cun. .nim.gao
I utilira.do d€i.nho |.

ApRndi outro tipo de ananacao. R.alneiemSrupoa.ctividade Gdteihuito d. o&eto.t as va.iat Acho nlo hi n.d. que tenha

'Srop-morion , pirilir.gao'. Ap,.ndi p.op6ta. n.n.i63 d. 6i.. holinenro e aor.o.do me@s.

oue oodenos di.r oovinenro com .nin.t,o.
lotografia, !e.do a pl.stkin.,
are6. eintura, rinh.rde 6, dtital-..

apr€ndi . identiti.ar varior tipot de vBu.lir.mos a apreseni.9.o d€ os vid@!,.cho qoe a uma bo. .ada

.nirotao f.ilot con dif€rent6 v.tios lil@t rel*ioEd6 .m forma de se ..l.conar con ot
n.t.riai5. ai5im cono a tunena d. aniha{ao, .o nn.l d6 qoaii .o5 foi aluno3

.ono se L!en... p.dido que em 8rupo ealaz.-*.
mos !m. nini anin.9.o,@n a
qtili:.gao da ca6.r. fotoaral5.a

cono .esr. .ula ch.g€i rard. .ao E! e o m.u 8tupo ca.mot qn. t|. rn r .s fotc. o .ieito vGu.l ..d. a ap.€ientar

tiv..c.eso I intomado d.d.. ..imacao com !m. *q!.n.i.d. licou b.ttant. inr.r.eent.,
vizulizei ape.-.ltuB vid63 fot6.

ape.diditer€nr* fipor d. vitus inensos eemploi de .prop6r.d. f.rem6 ufrt n.o ho@ n.d. quentonv4s€

anin.toer, noneadanentenop- .ninat@s diferentese.od a.im.cao Sotl.do
morion. pitilirac.o, anid.c.o con materi.i5 diieentee e no lim .
d.*nho, @fi.rei., com pintur., propdt. qu. nG 6oi.oloc.da foi

cod dfii@t.s, etc junta,mo not eF srupo . tar.r u6.
.nin.g.o, o neu l'opo ter sn.
pii.lllatao.

Nelta.ul. estllend avervid€os Realilamot. not5. pr6grl. v..osvdriotvid6rqu.aProf n.d.
sobre v,riG tieot de anan.c&s. anim.do e o neu lrupo iez a sofit no3 dottrou l.am
cono ch4o.i h.it atras.da, t0 vi p..tir d. um tD.@ que a Prol 6p.ct&ul..4lll
d vid.6 e n.o *i o nohe dos SOi. not emeresrou, tiz.nd como

vldos tipot de vid63.
deoois . das o.tar.

Va.i6 dpot a^imacao r€sull.nt6 stop-notio.
de d€renhq com erenpro

varior videor d. anlma9.o, o l.clo d. t.,oot9ou.o lempo
p.r. t€ali6. . ictivid.des
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td.ndtk o qc.r.,ibn d.tu s-tMd.d6 d qo Er..r&o{omL n.i.Iboq0.tu6 o!.d.J..., r'{.tta.. ou

E b.ub ttr.lklFtc. o. ,.!d!t6qE .F.d.t lbl. .!r!d.dt t a: 4lE 
'on6ilrl6:.|.l raat nF

D.porr d. q a .nin.aao 'um. ie.llz.i.lkh. d! trab.lho q@ ioi v.r:..imco Id6 Eled etta N,o ho@ .rd. qu..u n&
HBr6ri. T,a8c. c@ Fin.l F.lh' p.opott. p.l. F,oieter., muito b.m de!!ld. , roi . aotr.s
.prendi 6no a cm96to un pdn.r. €t que . vi

nory. bo.rd, r.pindo.{ d.
.rr.!.nt.do dr ProLrsor. soli.,

Aorendi .omo Lrer u@ rtoty- vl un. .nih.a&, vd . .nin.cao da R.ain. P.tso. ll.d. d conc..to

bo.rd . t.mban . nnoDs. d. uh. ndft.l !n fich6 d. tt b.lho
.nin.aao, ftln , .tc tob.. ai n.tru .nin.t o,

art. .ul. Frmltlu-n. co.h@r vbqliac.o & un. cu,t. d. A vitqllnCo do fi|d., Codo,a a htbiro' lp5tei d. tudo

n.lho. o rEb.lho d..nin.(&. ein*lo d. i4rd P.3d .o
eb.. m.lhd .r laoio3 ued$ . pd.fthindto d. on. fl.h., qu.

todo o tr.b.lho que irF dl. me propoftift.t m on nelho.
.nr..dlndto d. .!.t

.cr.n.ll un. d.riedrtG d. Fd.h un i.h. el.lih.o . hltt6n. d. bomo
d.*nho ..nlm.{ao d. ieah. ti&o titto n. .ul.

rp,.ndl sn. d8 !a.nr.s que p@n.hr {m. f.h. d.d. p.h qu.tdo a d.nrn. a..hoo .n3 . o em
n !in. P6s. utiliz. p:r. Lt t . 9roa..sor., rd.[nt - video !l3to @ou

.ni6.9&. n. &L

un pqco m.B ...ro do p4.rs Di33.oM . cun. qua Mnot o Ob6.ry.. . .ntn tlo @no un l{.d. .n eip..itl, 'c'E ' 
f'lt' d'

qu..tuol{. cri.Co dc un fil6e l.& doEl d. hBroti., o qG 03 ro.lo, dEiro com cn filn. t noo,

d. anin-io l|.y ar.4r- allE&..tq!.ri.n mctfrt.om ap.n8, &!ot 6.tp€crd tkni@s
i.td.l6l. t die3 d. .hsho . o o 3.u tt b.lho. . o r.do Md
l.do bucnld@ & r.r r..nr.do,
d. .nin.g!o d tort{rl.

.rHdi cmo a q@..nih.c& t *tivtd.ds & hoi. aot ob..Mt . p.ri. d q!..nd$@ a

'Hr3tdr tnltr .m m iml todG 6 ,.mmc5 d. .nin.co .nifrl(.o . q@ s lF@u i(t ts
r.lit' tor ellad..I vtd qir. d loi.p@nt d...n.lie'
dtidH.r|.3au...utor.t€rd. L,d4|4ndotod6dc
!hnp.5erp.r..drola.aaod6* .l.n..tGq!.d6obrho3'
tBb.lhoj .crondl . ep.r.r .n @n f..& ,or .pdr.t o po*rs
vanot !..h.no6 d. uD C.lM3. . p.nL d..sx dl.r um

.ii6.co... t rto - . d.po8 d. . p@ht5or. no3

.Lnsrtr.. cono a qu. ..r.

.nlr.Fo fol f.n aoq4.n.t n
c.r. rrshitlt wlt [oa a *r .
.nlr.Co . . i.l'rr, .*r.!mor 6
.lmntot |l@5 qqa d€.oldM
Lem3 t nbah |m ioh. @d
qn. 5inop6. d. .nh.co thd. .
a{a6 ioon 61. . a 3!a &ton

n.t .uL.D.!.d.6o3 .drc {fd r..b.ul. olst M o nln. rn. .9..G1.i o.i. o film N"t' 
'pt.3'nbt

u6 filn. r.ndo @m @nob r hhtqi. tad.. con nn.l
non. lr.at: com lh.l 

'illr 
& t N..r.rtmdo o qE.dr.Y.'M

ndm e.'s. h.i5 ihlon.m. rc nh.. @no o
ddm6to.linh., .tc

q.d.rir.clod. !n..mn.co. '.n.li.'do vn.o ud.o & i.rn.nd. p6e. nd

mo pod..d.r. e.r'mpo5t '.

l. t..nidr !dl!.r,.5 Cor tLain. t!!.lac.o & um nlnr.,. Erond
P$5o., no filn. -um. ritto.i. F.dht un. fich. .m q!.
rn&.@n fin l f.lir" tt'h.M d..I4r o q|. n.bnd

d.nou a .r.iCo no fh.
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id..!no o q@ rp6d.n. d.*rd. .r ..$/id.d.r .d q!. Gt. .ulr o q!. m.& n nr {1. o q!. m.n6 ob3.tu l.6, tua.5t6.r ou

Br..!1. p.nkD.tt . 6 erodlrd qs. .p..d.n.iolr .prc.|.lt. iolr dno5 @m.'t'dot:
d.tr.ilt r.m

Nesta.ul. apr.ndia !sa. o c.iei div.6.t .nim.c6$ . a.aficG Apenderi qtilar.r4 fer.ament.i N.d. efr con(.io,
softwa,eAdob! Flash llrade bv .tEvdrd.5 t ranentar do Adobe niisbasrca3 do Fl.sh, des.obri lo,

ta@, ou tween), e a dilti.gun fhsh, d.ltat modot: f..me.by. eaindaver:scunas,
ufr: .ntmacto €m n.sh de outra. Lame, t@en motion etreen esp.o.lm..te aqlel. enqu.ludo

sh.oe. pa.eoa e5qsefr:u:do.
d4dob,ado, como "i.tlru96$ .

Neste aul., no inr(o n .lgumar Ao exF.iment.rm6 o .dobe n$h Gost i d. ve. at anmaf6.s no €da em co.cteto

.nin.cd* t ttas a 9.rtir do Adobe r.allzamot .nih.96$ por "lrame_ iniciod..ul. A qle maltSostei foi

Flaeh, e .p.endi como rrabalha. no byjane" e 'te..n" ("lwen_ .q{.1. em que .t ti8!..3 re

adobe n.th, conh€.i .r s@s motion". twi.-thape'1. iotm.vam at.d.s d.l.t..t|
@t.ncl.lid.d6 eD..instei

vi um.t.oid.go6, er.cut.d.t en e&erid.nt r algumas n.dr emdcreto
do .dobe tl.rh e out.o3. €p€rin.ntei lunclonaladades do prc,,.n., e s

adob€ Rsh. dauros loncio..lid.d€t do fl8h. ar..imacc

C@h..anento do flaeh n.d. poder 6.hec.r o pogram.
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id.miiooque:pEnd6re &3d4 -.Gthn.ds.m q@ m3t.iil.oqu.ncr h6t r{|.oq€mdG ob6.d.(&r, sua!3166@

n.tr..ul.p.,ti.itrt.6predut6qu..Fnd.n.foi:.tr..l.tttoi.outos@nt"tot:
d.i re3!lt-.n

a lobalhar no Adobe flath c53, trp.nment.qao d. fedamentas e A m.!i. d..nimaflo qu..quioe N!d..nesp.ci.l Pento que devenanos 5er

.s*ncjatmente: ainda aarer uma mini.rnin4ao, p.rece! maisp.no de f:!.r.|!o desafiador a rar€r.lgo maDre com

suarfeiiament s 3imple5, mas que t.annitG5e lma e.eratado e red.lh.nte, 'k 
e'Flvihento' com adobe

s! a tu nco.alidade idei.de movimenlo, qu. a o que o ani6.9o.r que as p.ofesrora3 
^os 

Flashi cono por erempro:

Afc53 t6nsmite. nnhammost.ado
-ufr. anima60 com "oee, tronco e

cabec.

nest aula inicieia minha introduqioaolash otvideor.oflash
aprendilagem no .dobe flath c3.

Na alta de hojeaorendi o novo Tentei5esuir o que a proleseora 6ost.lde conhec.r o pro!r.m., T€r tlcado s.m bateri. e.eo pod.f

programa Flash cs3. estava a ensinar, ma3 ilo .onsegul acho qu. pode s.r util contlnuar'tEbalh"'

aerendia mexer um b@dnho no vilion.hor animatoe5 enz€nos goneimuito d4..im.tes ede 8ost.l d€ tldo <omo senpre 66 tudo 6ptimo

Flash € a faz.r .nimaco4 basicas uma 1r abodaAem ao Flash uea.o Flash

Hoiena auta deooisde ier visto.s vias animas6€! qu.. p.ole$or. v.r os videor. d fr.u! tr.,€idot tlao houv. n.o qoe n.o tive33€

anm.(B da p.oresr., core@ solia Mtou; toram: .qu.l. .m qu. ar let..3 e oe .prciado

a r6b.lh.. coh [4h Apre.da algutu p.$os barics p.r. iobolG contltuian @lsr, .mo
@hec.r a ttabalhar con Flash aMr$ 03 pt.dlG, at rab.ic.t . o

aprendi uh n@o prograh. e .s rsGi *gun bdos os pa$ot qu. . aott.i do no6 pr4t.h. .cho qe ler icadd r'm b't€ri'
sua3 tuncionalidadet. Flash 5C3 p6t.so€ dav. n.s codo 6q!€i podera 3e, utll

s@ b.teri. no oonaril n,o Pude
ft:er rudo,

aprFdi . uth.r um ptogEn. de tBual[aq:o d. lid.or de .nih.!ao . vBurll..fe de vids . .prendi . t ltt d' ton'd$ 9tr'
anin.gao . mo urili2a, !n proar.m q@ @mo urilit.. um p,.gan. c.rc8iamG q p'!

M emite hrer a ncet int r.$a.r. de anitut o
procrias a.maco.t

.orendiaurilir.rofi.sh vi os videos € utilir.io fl8h o. viee de..am.t,o intt l.ro fl.sh

aprendmot os con@itor basic6 vl 6 videot e i.iciei o 6tudo do A allr d ti ioi b.tt .t n.d...p€.nt.r Nad' a apeentar

0.6 D.d.rm6 trab.th.. no 'n:nt' Int.e*.nte e cont,ibui! in€nto
p.ognna'flash" p..t a .oss .pr.ndk.a.n

lp.endi dois tipos de animrio a$tti . um pMrpoi.t 5ob€ o, .prende. . tr.b.lh.r no ll.sh r t lt. d. tm.dar n. eele d€ alla

tfr.me bv fr.ne, rw.en-notjon e i.ettipor d. anih.l.o,ror_me
twee.- ,n a !€l e vari.s feiEn€ntas apre*ntadovadG vd@t, com

sampleehaiselaboradasdo r€.icasdlferent.t,.
Adobe Flash CS3 a@ est€ oleree p€4!nt.ram- fr. qual o qle
p.6 acnatao d. animat@t pEf.ri.,.e a p.(n dkoflqo.l con

a n@ao de anhaces teit.s a

paftn dos tres tipos-..

ao ao.ender: trabalhar com o
Fl.sh, €D.nment€i . P.mr d.
expliotSo da ProLtsor. en? !h.
pequena animaclozi.ha *ando o

tieo de anlhag,o tame bYfram.

.orelldla razer peq!€nas nen. alla aprendino! : r.balhar, tl.th
animacoer no fl.th a.im.. objectot no tlash

n,o melembo nlo m€l€nbro
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lrLntltro o qF .Ft.L.t d..d* .r .ctlt ld..h. d eu.
r.n&b.rc . o. a.!dut6q{.

ot6.w.r&r qt.taso

.Dc.di . cra. un. p.Fn.,.n.
ot v.ri6 dp6 de p.66.,.nt q!.
di*.n . .3 ru.t c.r.ct.rEtid3

. pof.s..pr4ntou !n
Forerpoidt fr qu. indico! v.ra.t
e..crdirtier qE .h pele r.r
.n .oit. B ct.do d. ud5
p.lsaa6, . irso .iudou .
pdeber il.lhor.laoB $Pel6'.
d.toi5 tiEnc d. eL.cion.r d!.t
'o.l.vr.r' ,entes nud.
.ctMd.d. qs. cdl.ei un. m.n.
:nt4, cri.ns ar!p6 e @ junts .3
6 pJ.tr n'rM de dl54nr e
cn.r .rn !rupo um p.Frelh
.ff .r e..<tFttti.8 d.st
pd.tfu (p.tm.iE d6.nh.r, .
dlpoh nonr.r .m pl.ttEi..) - .u

o d6.mhrn.nro d. m.sa . d.e.g.deco
p.MaSen .n pl.srlcin., .p.*
de . o.B.nia9lo d. tr.b.lho @

n6b:uL.'r.n.li c €.on.s d. @ truc.o d. un. p.en.,.n . @rtru9e e c.fma.n @no *mpre, ioi uno 6pr'mo

-!..ic b$ic6 n. .n.9& . 6.m6 um. F|g.gem ch
@nru{- de ud. p.mn.a.m pl.rlki..

. iopo.iln.b . com n cn. uni
Flh.tph de .nn.9&

vi3u.li..t- d. .rr.et4.o ad
powlrpoint rh pof6d. robc .
lmp..t Ei. d. dtud* .
F6q4En qq. v.d6 cri.r, .
,..11!t od. @s pFcrl.
pcrs6.4.4 .n aruro, qqF em
de*nhoqo..d 3D cm pL6tlcina

. cd.l& d. un. t |s4.n upo .clD q@ . Fn .n ,l.3l crn. do
tnb.lho .e dsF. r.r .n

x.rt .qL .p6di n.B .ce. .to
..nct r d$ p.Fn4.tu do3

Crl.d6 un md.b, om. porsiyd CrLr o mddo,
p.Eon.,.n .L !n f,ln. .n

co@cd.r utu p.rmad, Ei.
d. q!. .l.rerito for, P.d .
r..li..dode uG .nimcol

cn.Co, por vL do de*nho, rt
on. pdsaem, Gndo d .ont.

.ir.Yldm.nte, @fr b.* 6 5

coneftd ror.lmnt. dt r!nr8 (.o
@u .e: El( G.rt.ld, Mr.Lan,
frlG ..t da, b.nd. .l4nh.da c

A in...tiv.Co adi.nvi.Ld., N.d..
dh.ir5m e. .tenco .prundrd.
por pan. d. tufr., .c.re 6t

D.E t.mbar saldiar. p@.a.
do n.rdl.l nefrerlo, qlP iol

P.tuo q!. .n. dpo d. aul.3
d*ri. g d.dq n& ci . 6r.
dl$idi.., n t mban .o Gto,
Fok d@Nlve . crrttvld.d. dG
{unG . o @G.qenta asodo d.
..rc 

^o 
lE$ p.lr t'o d*erq .

Pon nro, co.atuo qe st. .oL 60l,

t.lwr, . dir .rwd*nr., n.o 16

n. r.Lco .lso- pror.3sr, d.3
i.nban d cl.tlo intn-.lud,
pois o r-.b.lho d. arupo roi

.ltmnt vak'u..ro.ot
Guit.do5 b.st.ltt bo ,. nlEl

@nrrtug.o d. F.Fn alG . p.rtt
& iorDs B.od.trlo3, [.hs d!
ltut!.iD, .drr.uco d. d..6h.6
rddn.6id.rr ndrs d. .c(-,
ritoloai. d.t p.Fn.&B,
lln!u4.m @rFonl, c.acl..tnio3
genb da 8t r@dp6, .prarlo.

.r.Mr .h p.Lwar fizlM . nos fdd . perion.aam .n p.h6tl.lD ...

p.oFt p.con.aEn.n pai.3tkin.,

at .idl vti.r t&ni..5 P.r. .n.. .Jud.io d.u euto.cnr. t r.rl..to. p.Eon.aFm

t Fn.a.n, l. o mdenho

x.n .ul. .r.r.dl.n ndJmnt.
ra c.fti.rint 5 Fincir.i3 d. ..d.

o f-ro d. t lIE d. oe.Es@rhi 2 p.lM3 d. [ch. (h o!*nh.r . F.en{d.
f ,inen .ur. d..nrnco,luntel-
m.n lrupo, d.!4h:M !m
ccnd.t n q4 .,rrolv.3s. tod.3
6!$ ,.Lvd, 0. {tuld. crlaho3
. pqsont.n 6 !D, dn
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r.t ndtk o.s.od.dcr. d.!od...iMd.rh..6 qo. mrr. {L o q!. flr 'r.i..ol. o a0. mnot oa.m,a.., $ad6..o!
m.r. .ulr p.nkb.d. . G r.dot . qo. .tttcl..t iolr .PncLtt i.|: dtr6 mnL'ro':

.Ll Blh.nD

{. .uL d. h.ic .e.!ndi r .n.lB.t Ctl.|E o noso mpr pc$.|, eu No nd d. .ul. lodo. nB Bd. .o r6^do
dl.anm.t m.pl . ar,fi@' di.r !n o.p. sbE ot n.sr .rpo*M 6 ns$3 h.p.3 E

R.n6tM5ob..a3od.d.d. !0316.Int t *t coG.r qu. ir vlnoontd6o rG'.ch.r hulto
.du.lqu.aum. rehd.d.d. nr,,. i ..63.nL

.Cr.idi van.t @ir.r sob€ .n.li5.i dioaram n.r.i e af,.f'cot wt 6 m.p$/ar.f'cor infm.tlw ..d. dc 4oeiJ
dLsnn.t, n.p8 . ar.ns I.tomri@3 r.n..ri sb.. .
infoamtt@r, aprundi . allar om- 5cied.d. d. hoj.

[.llFish nat indltldo.l
ilu3$.riro . o4r.!.&r do6

mm or ou .qo6 qr.
p.opooon.n .nm.g.o

An.lb.r dl.gnn$, n.p.3 . cd..pfio & u6 o.p. iluet .ti6 v.. ot ff|m.', com .nnFlo p.d o conf.e qr m g6t!i huto d'
!all@! iniorm.ds,refh.tlr $br. . o,ti$iador do3 M.ntoi 4 no3eo tr.b.lho Indlvrd(.l Lcr este rab.lho, t lEz pot n&
. Gl.d.d. .h iniorrn GD rcLl, aaco6 q@ pbgdqon. rin.a.o tar l&Lt
.tpr.3er o{ftd.. e rht tlz.r Dqold4.!vio qu h&o.6

ir.3r. .ul. .!.!.di . idronan.i. cl.b...i !n n.p./ .q*n. qo. Ehbot r {h D.9./.tqv.d. qu. tl.d..
.|. 

'n 
p.r.rofu * f...n m.p- .t .v& d. p.l.w- q'l. t h.d6qi..'w{o vit odos

biornlfrq por s.hob, . . Inte.lra.v:n . .LHh6, t6tBopp.
Inponlnci. d. 3u. ft.il .|.sRif,D . 6hh, p.3@.

r.rio. tlCG d. aBfi@rilur.dc n.. ni un a€ft.oll$r.do. 03 des!nhd..ln.d6 d. v..i6 n.d.

cri.r ,.6on.a.nr .n 3D denh.r . ,.en.a.n qu. LM h&r. p.@n aFn €n tri$k]m n.d.
dt r . d.!ol5 li..L.on d8ddn.
-!D

.p€rdl tub .c4. do6 n. sn r.afico *.o d. nl.h. i,ct .tun8 ..lh.ta€!
rbniaElddd..nin.Cto inhtrd.
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td..d6.. o qu. .pEnd.n€ dcru .t ..rMd..l.r .n qE mlt .ul. o qu. d.B n6t .ul. o qu. ft6 ob*rv.166, sqFrt.s ou

.6r:.!L p.nldp&t.cP6dqtd{D .ct!d.n fo} .or..Ltt iot dtM omdt'ri6:
d.l|tsll.an

ADre.di no6r coneitos p.ra tazer flabor.tao de un. rep..ee.i.9ao oqu.n.sai!p.r.op.pele.
tips de .nidac;o 6ritica, gan.ro de un mo@nro m.rc.nt. (. ni€l ciativid.d. qu. d.mo.et..i ap6r

p€fro da b.nd. des€nhada, anin.dod, .on tec.ic. de d€*nho t., .p..ndido vlnos .3p.ctot ^.t
embod mlitd maB 3inpri6cado. a snftle/omt . prej.466 d. prcr4tora

nesta .!b .er€ndi a fa?er um iz um diatram. d. um di. d: or vid.ot dos di:t..d.3 Sort.id' tud6

diaSfama d€ mome.tos minhavida .p.*.nt.dot

aprendi a cn.r um obiecto para j@tamo'nos .m !tupo! de 4 .onsruir. 'rm.$ot. ..d. 6osleidetudo

anim:r €l€dentos ee*dhem6 2 prl.vr.r
c.da um d€ un quenbnanoq!.
tinhas Pr€€nchido na 1..!1. e

dePoiscri.n6 um desenho a prrlif
di5to. em tqurd. .oisrulnos uma

€specie d€ mascote para depok
:^imar

Nesti aula a!re^dique vivendo em Nesraa!la, apera. de nlo t.r Goneida propdt.Lit. pela Nrda..p.es€nbr
ioci.dade, €st.mos rodeado5 de .oncluido, reali..l o.! dl.graha, prote$or., . ciagao de um

imforna.66 lor todo o lado. eobre uma id. 8 compra3" pan dia,r.frr fol o qu. n.i5 m€

An.lisahor diaSram.s, mapase .l.n de ler vi.ion.do o! vid.d. .ghdo!.

,.ali@s, R.nectim6 sobre a ob*Nd t mban os vld.os . os

eci.dadede i.lorm4ao a.tGl e a6fi.6qu. conr.nuelit.v.n
aprendenor a rea llza r, d€pois de intorm:qoet.

ob3e0ar al3!B exemplos d.Par

aprehd€mos an.lif dialranar Fir un di{t na q!. corE po.deu F.r.r o Gquema

@n ot v'd.or da profeser. sof'd a um M€nro/..g.o.
Ap..ndi t ib6n una maneiE de

.prEndi q@ a.o!F ci.d.d€ e diam6 un..nim.!ao srato do ot vid@3 d.:nin.do. !o3t id.tudo
co.rlnisia e de inforn.gao sh.rc da banda ds.nh.d..

daf{..res fortus de 6quem.ii6r vislizacao do .pe*nt!& .n .t v.,iat fom.t d. 6qu.n.tiat- n:d.
va.b oon€.rot da 're vid. po@rpoint d. prof8sot . q!. 3! m3ro! no to*erpoi.t

E liag:o d. um .5q@n. d. ufr

aD.€ndi conoesquemati€r .rieiun etq!.m. d. um dL qu. .pcnder tllo qu. d.tconh.ca. n *i
moment6, aca6.s, pr3s€inr pdra.

msta.ul. apcndlqrepodese depoisd. viluallraclo d. v:na3 toi L!e. o €rqu.m., foial8o novo nadr

cont r !m. historb ataves de !m imaAeB. vid.os qu. milr.6 prr.frlm
gr.ico,quecomelementos hislori.feitasatEvdsd.ar.ticos,
bartante simple podemoscnar lma realizamornor um.sqqem. nlma
hGtona,,. folha a4 a cont.r uh mod.nto

.sDecial ou um coniunto de

n.sr. aula aprendia fazer vrsuarDamot vidss. d€ $gurd. . E.ll:.9.odo n.p.lndlvidlal n.d.
animac.o enloma de napa r€alizanos um m.pa indilidual q.

des.rev€$e ufr from€nto, um.
acca, uma otin.,.tc
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id.ndfo o que .Pand.n d6.r4a3.dltld.rt6.m q@

t.nklp.rt . 6 trcdutos qua

o&.Maa6, rule3t66 o(

Dferenres .sp€ctos da reaha9So

animag5o/b.nda deenhada

Visoalizaoro de di.Pottivor con:
ten.nca da rcspost!:nt.r or

Apr.nder varios .spe.tos t.cnico! N.d:.
que adqu ri.pos eria.ula, co6o a

pe6p..tive,.l8o que m. d€sp.n.
rnt.r€$ei poE nlrro de un.
adm raglo p€1. b.nda.desenh:da.

Apiis erla a!la, verliqueiqle na5

reali.aqdes darminh:s bandas

desenhadas eseiras nle um certo

cuid.do pllostas p anosde
p€Bpecriva ' (defi.igao dinhal,
algo que dfulcGl, re5e qu€t
prender a atenc5o do leiio.alvo.
Po.ranto, penso que €M ques 3

mrnha manei.a de elaborar uma

anifr aqao/banda desenhada

N. aula de h oje aprendemos como Nao tivemd ectilldades

compor f Bmes. Podenos compor
com a luz {chamar a atenFo !n
dete.nlnado ponto, o movinerto
rambem cham. atenFoli cof a

fdagem lelectiva; superticie;
idma ass oanica (acenruar

dlnemica e dr.n.lisho); com linh.s
e.om @.. conhecemG |:nb€m ot
€ri6 tipos de p1..6 {Planondlo
geral, planode conjrnro, prarc
amerfano, phno redio, pnmei.o

pla.o e pla.o pormeno4; os

lenquadra@nto picado, linha de

hori.onr€. €nqoadDnento
dtdPiedo); G l|uihenlot da

!.rtiel,hdienral tu obliqu.,
r@m, thar.,tMa' o que d4
cdter ui norybo.td {numr.l'o,
du,ac,o, tr:nsito€t, dialogoi,
r.n.nhc seq@ftia e lu) e at
traneic66/end&are.to {fl aeh

b..k cort., rade in ou rade outl.

Conh€ce. a Ttuca eot tlpot de n.dr em concfeto

N6ta aur. aprendemG a

r€@h€cer a inport.ncia do

d6enho, ap€ndem6 @mo

compor um r.d€, astm como . .
dilere.ta entre or van6 tiPot
.ineh.to€En G. Falamor t:nb€m
d6 enquad€n.nt6 d6 pbn6,
dd *us .ngul6, e perc.b.md
que o de*nlb € 6*ncial na

Netta aula apem. p.rticip.i na

vizualizaqlo d. apresenrado de
Gqtei b.st.nte d.t imegenr n d. a .9cent.r
rel.tiv.t & porer'point.
Lcilitadn imns. P"repfao d.

at v.ri:s poa9oe5 (.nsolos) d.
on.ra p.ra fder.ninagoer en.o

trualiragede pokooint d. 4 des€nnor d.:pre*ntet.o
p.olesora e continu.a.o dr rul.
d€ de*nho, n. qu.lcontinqam,.
t.ab.lh.r a nossa prop.i:.nim.9.o

conhecer as lomas de @mpor um ...

pl.n4 conh€e. or tips de

plano,cohpo. @m fGagem,
@mpor em s€lectiva, @mpor em
forma assimetri@, .ompor em em

ger6l,planoconjunto, plano

amerienq Pl.nomedio, Primei@

AnSlur dd planos:picado,



l.h.tlto o q€ .,.6dqr. d6.|4 .r ..tlrtd.d8 fr qq.

,cakb.n . G rr.duto. qc.
obs.d*, rqa.iac o

fl sra.ula.pre.dr cofr o inlediSar
p.r.vr.i. texros, conc.(o3,
p.rsn:a.ns. p.r. cd.r uni

,unt nste con o ftu grucoiunlei o lreb.lho em 8tupo.
coG.itos a nd. p.coEg€n
i^teriomente ..i.d. . .nan6 !n.

O tob.lho rer compl.roed d.i.s
nao 1...n sido comPldamente

n.d. d. spe.i.l, .l.bor.frot on.

ap,.ndrd.t .$ .u1.5 .nr.rioir6

.p..cni.i o n.o m.p. p.sdl f.2.r um ttoryboard
realh.do D .ula ant.rio.,.o mu3

e@.tram6 inr6. el.c@s entre
6 V.b.lhos € . p.nir dor n.9.r e

d. r.6on.seh d*nvolvid.
.nt.riorn.nt., tir em *qu.n.
alutr.tivo, . um itoryto:rd.

Nr aul. de hoj. .pl'qu.i 03

c6h€lm.rtot 5ob@ anitulao,
oB.ni::.do.sint oa.do

A5 a.tMd.d.s d. hoje coNirli.m F.rd o stotYo@.d e .n !Dpo.
.n o.g.niu.fio.nos .n {rupo5 e .
c.nir do m.pl pe5$.1 conet,ui(ro

.: ihh. aul.,.@.r.r inr.r.

..lag@s edr. G tr.balhot. No ruu
8.upo, eu . o Luis, rt p.lavrar qE
..Lcion rdo!turslr.balh6

n.N,.r,.ni.ad.,sl,r.leis.oJi.jar
. nr.t . e.t . Ent o dftidinc
f.r.r um stqy board €n qu. 6

de*mled8 ndln .ol.e,
iv.s*n un.ncoht@ rona.ti.o.

Ap.endi . r.lrar oo m.P. .n.9.o do m.p. col..ti@ . & .5 dif...nt.3 il$r.tes

. .i:r un n.p. @lectivo di.r un hap. col.criw, i^Grlig:r .tudlnr !mh.nc.t qu.

ot 3 maF i.dividu.k.um ti !od.ri.n hag n6 map.r
indfividuai3

. tr.b:lh.r iidMdu.lme.te a.rer :lgo indMdu.lm..t.

lenb,o. m. qw nnd ufi vld@5
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ld.rdnc. o $. .tnn 6l. d.!.re-*tlrld..ts r qrt
,..tLlp.rt.6,rdno.qu

ob.fra66, $a.!i6.r ou

AFlndl cono{Lt uD bq tli @Nid.do Fl. p.otGs..
.nlm.cao, . n,v.l do d.r.nho: jun|.r m .o @u aruco . .r.Dot .
ri6pl.r .llnlnto e o.i!i..|, um n@. lltqEci 

'iE 
do 6mito,

outr. w. o inv& .h .nio.cao
.3t.llc.l.on b.ra 6 ncos
tnbalho3

For o Lcb de rer .pr.(.)ndldo & r{.d..

3imdkid..h, qoc cod. *r mlito

n. .ul. d. hoF.p6d 6
p.i..ipiq baid d. uo.

vi uhs..im{43 .5toryboard . d..5{@n. qu. fi4nc
pra 5tory!6rdr . jlnt l-fr..m
,ruto pe t!.F !n. 3torybo.d
@no di.!r.n. lclto n. .ul.

a d.*nwr€. on. ..ima.o con vBu.ll!.,.o do Do@r point d. 6 v*ld qu..F d€ffi
p@fam . ,..llr.c- d. um .p..entou
rnb.lho d. ttuto qs. .on5itta .h
iunr.. c .s@h.r da c.d. !m .
!pc*nt.r um 3ro.Y-loard

ob6.rei n.ie.larB vlds d. ob*dd6 6qu.nn dq nao e.l

.nid.do, r.3t:nrs.l.ftnlotdo mu atlFo
. irnto3 ti..nd !m ..{uem. qu.
iBllli* 6 4 .!qu.n.s.

Dunnt. . .ul. .p€ndi: .om
.hbonr 6 dLanm.5, t.B .om

€l.bd.,lo & un dl.ar.tr Or tidc6 .pr.{nt dos n. t€sgo Nt. .m 6p.ci.l.

6t .!1. .Fatrd.nG fom.r da viv-ld tds d. anin.t6.9
iEhiE ud & rlormidi.
ClBlol o n4 tr.b.lho d. .ul.

|{. :uL tFd. viM va.l-
.nin.a6€ pr d.po3 to&'lM

cri.i um lla.c-.mE o n.! v{ q vid63.dlstl.ldq$
t .b.lho . or a.b.lh6 & .6to do

n.u rrupo, ta ud 6qsn. p.rl
deris pod.r fdd u6. 3lort-
bo.rd .oh b... nG 6e tr.b.lho
ant nd. o bo...D d. cbtrcin.

tiYadd . c .rin.9aar.., n.enor ud.s{u.n. de.dd.C!. Gs.nln.dca

.ph.l q{. b..r un storytdd

.nt . d. .n.Co d. u,n. .nim.eo
a hdto 6!.rd.l, . .pretund.not

virualiddo3 !n 9d.rDoinr m md..,,
oue .r.a!ant&. a v.rl$ t 5€3

c.r. . sLc.o d. un vidcllP,
&F.i3 iuntmo-G m aruto ..n
@ilq.to, *aun& a F.lg.a.E
l. cd.d.t . 6 .r4@ha3 a.llt..ro.
d ultna.uL,.d.nd sn.
hhto.i.,..m.a.M. d.sh.-
1., . f.t r sh GqveiE cdftdw .

6h.on.nb d. ..rr.to..
drrulo jqnt d6 o, n.p.5 ...l.a.o do n.p.
idivi.l!.ar d. crd. d.mnro .
tir.n6 rodd c Fodo6 6n
@n!m cl.trdo un n.r. .ol*lito
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!ddn<. o qq..F.t d..t d*|w.r..lh,*!.b. d {r. ...t .ul.oqq.d.L n..t .!|.oqrmdd ob-ry*&t $Fi&'o!
nst .!lr ,.nkll..t .6 Preduta6e. .t.ch.t ioa .c.t l6t toi: out.6@t.nt..16.

dJ Gult ni

Acrendl un .ip.cto q4 n& gode Fir um. 3lnt 5. d.qoilo qo. fit . Nto loi uM :ul. *riv . m$ &! Foi . Lh. d. .mp.nho .ud.nt
p83., em br.n@ n. a.lrt.Co de d.quilo que d4rcl hr.r qu..to p.d p.@bd qE .i.d. l.do3 p.l. rorm., @h.do t lEr d.
un. .nin.do: o co@no de :o n.u p@8res .la .aor. (.t{o.nto arupo) tr.b.rho p.l. @r8 .ul.3 .h que * notou n.r3

'od.snBco': par. hr.r !n. tEnrq pon..to,'.brio-d 03 l.tef4co
.nim.do, t.anoi d 9rircib olhc-.
lua.,.st r o "oaro" .,..llr.r
v.ri6 r.*unhot, D"n$r e r.p..er
o .rglnEnto d. p.opri. .niNg&.

o ,Lnri..do d. p.r.f. eb.no3 ot t6b.lhc inaab.dor n.d.

aprhdl o qu. quer dit.r . u.ie .aivil.d. .n qs. .pEnd.r . r.l.w. Po.n5tin.(ao n.o @*ldr t 4r tudo q@

"Dcr.nin4lo' .@np.nh.do da t nlcip.dq loi enatao .b qu. !"er..di.
m vij@ qo. ilunnv. .s. ld.a...- t. b.h6.h q4.trrym

.tE .dot e.dhnt . o datl|M
qu. euiL.,,tn.lho,.l . p.Fn4Eh
30, d@nhei-. nqm C.P.l . ini.l.l
o .59!€n. @lctivo d. hbtori.
inwnt d. n..uL:nt tb.l.

oetuhifr.nto d. ud. fiGh. sbr. podd *.b.. 4 h4r ou m.lho..r n.d.
ot rr.b.lhor derr. p.not o tdb.lho3

.or.ndl n.B .c.rc. .ro p.c.$o holdci r p.Fda.m em plartkh. .pr.ndd . nou.. tl.sti.im
qE.Ml€crarfr .nin.co .dd6h.ia&6n6ponrd d.

vist

o rignifrrdo d. pc,.3tiDg:o .pltqt.cD 4 p.{(Doint d. d. com o r.mo 'F.cnnin.Cao' td1
prebea, *aud. d. otiinl!.ce a .lo qu. . n.lod. .L turm e
.lo.tnb.lh6.m.dot6P.r. pod.|d.mn..t
am6 o q4 j. ll4nor o q@ a

t,. mdh6.r . o q@ hlt. hr.,, .
!dllr..o t npoa3t nt c.t ot
ftdli!.r,

fi. .ul. .le hoi. .prcndl o N.3t .ol. dphter o m.t V.t o vitteo !o6t. pd6d..tlo iLd. ci d.reo.
si.nrk .lo d. pro.t rrh*lo. @h<nw do allpo,6i.l.
@no o.,.^rr.. @ dli.ent6 p.l${En 3D qn d.td.im, c.Ll
p.$o d. un rFb.lho .n arupo, . forh. norr.k .L mffi, . por

nn ora.nrtd tutb {cnPF.n
eupo).

Esr. .ul8 ll4n6 ponto d. dcM . tr.b.rh.r .n aruto, ct o

3nu.f.o do d.e.nblvlh.nto do qq..ind. n6 f.lt h..r.
oroi..ro .b .ildc.o. dtB*, mlhtrr o qu. i. ioi f.ho
rt.nit.r . cnr.'irr.. Iniorh.(@.
adk r G drt udoepr.fidlrtor
reh.!.ranace, p.moE o

.lpiiro d. trupo .namolrndo .
@nurl4-.. o.rlllh. r|.

.p.'!.tlr o lianifiedo d. Frtlclp.i no lr.balho ir. !rupo, .pEsnt.do 'pd.rPolnf ..d.
'p|Er3rlD.co', no .onono d. q!. .3Lnu . .1.b4.,.

n*r. .sL .pcDdl o qu. q!.r dlr{ .o!€l .bB t .b.lh6 n .tr.so o d.Lo q4 vlD6 ..d. J @3ra ip

 .!1.n&.orc'd.iGn d.d. F un. cp.d. d. m.p. @n c n.d..n 6c..i.l
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id..iinc. o q!. .pr.nd.n. d.r.r.v. .e ..ri!lrl.d8 .n qu. n6r. .!1. o qv. ffiir Eet .oL o qE neto3 ob..ry.t&3, rua.tta6 o!
n6t .ul. p.nl.lF.tt .6 Pbdutor q!. .pKl.3t iol: .pr.Glst lot o!tt6 m'r{'rlot'

d.l t.tunrr.d

oss.nvolls ooroiedod. .$ta.ul. aprotetsora tB.. r,abalh.rcono n.sh

anim.c.o.Aplic.r.onteudor expli.afr.omeulrupoalSumas
.p r.nd idoi 5obre .nin.qao. coiea 3 3ob,c o n.sh e .,udou ' no3

n. tor6a de cono ddena- mo5

com.cara no$a anim.t.o.

Netta aul. .pr.ndi €sfnci.lnente com.t,mos . note. ana6.9!o em lrab.lh.r €m fr.eh o vid@ de Motonichl

.06 .3p..toe d. rEbalher .on o ltash .oh b8. .. stotYbo.rd qw
$ne.e adof. n.sh. ia dnh.not fetto.

. desefttwr proj.do & aCllq!.. .onleudo, da .nimet- ja trab.lh.r tub oD. wz no fl.eh, nad. en con..ero

..imeo... .9rendido3.
cn.r simbolot e k.vfr.n8 p.ra o
proi.do de aniftcao.

a endi @no s€ fa: um ptotecto contlnu:nc . Lzer o storybor.d o vid@ de .p,.senl.9ilo nad..

d. .nihaClo. um poi..ro d.v. d. n6* ..im.Cao . .om.9.mot a ,Mrpoant e tEbalhr m n.sh.

dt r variot .rtu.t6 lvari.s cri.r 6 bona6 d. @39.

id.i.tl,.t4.*adequ.ramlsic. ..im.gao.oFl8h

rr.balho de lrupo o4anitt& de ideis p.ra o o etpi.ito de 3rupo... nad.

.nituc.o . r..li!.,

neo o6tei .iencao $iiw a r.b.lh.. . .nin.slo ..d.
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ft|..dnc o qr. .o.nd..t d..o.l.r atMd..ltt h 1ll.
!..tcr.n . or trldut6 qc.

otr.MC.r r{r..66 @

tro!..di . mhh..ptidlo p... o
qe do Adob. Fl*h C53, @n .
@llr.c& dc +/- 10 tr.nc, que

i.loLld p.n d. anin.do d.
qq.l no3 iol poporto p.l.

Ir.b.ltrq .Ld. oulr. u.m
8tupo, 6m . .re.l.s& d.
Err.r id.ri8 9.bi 6ehb.or .uj:
Cnroni. a d& il,o nos lEb.lho.

Codc6 . rcme. d.t n v. q!.
d6.r.vi. . n65. ..ltrr.do, 6d .
.F....nr.9ao d. v.ri.r deiG-
ch.v.4q o co@ito, tc.ic. e

.3t tk do G$ !_abalho, llo
lnt mo, .! 6m*d . ..im.{L
.n eue, 6.ndo o adob. Fl.rh
csl, od . c.lu.c,o d. v.d6
fr.mr pno.i@5 d. huit6 p.6

Foi o pr.andl. d. nl.h.
dp..len.i. @ pr.,r.n. Adobe

.rrndl qe os d6lgr* riltc
unlm n.ir o .dob. tlo*t.rot do
qu. o 6rd pm .dk& d. r.xto; .
.F...di tr|'s qu.hlc coi5. do

<ondn{!r .n aruPo. L4t o n..L .h GF.cl.l
mbdho q!. rinh: i|. 3.r r.ito,
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1. PARTE1:INTFODU9AO

A disciplina de Ofcina de Multimddia B enquadra-se, no contexto da formaqao especifica dos alunos do Curso Cientifico-Humanistico

de Artes Visuais, na perspectiva de dotar os alunos das fenamentas e conhecimentos fundamentalrnente preticos rnas com supone

em conceitos nucleares de base.

S€ndo uma disciplina pensada com caracter eminentemente pretico, nao se esqu€ce que este s6 6 eficaz e ulil se fundarnentado em

conceitos nucleares que explicam os quos e os porquCs dos programas, dos algoritrnos, dos eteitos, filtros e manipulagoes digitais no

contexto de r€alizagao e produ€o multim6dia.

Assistindo-ss a alguma tendencia generalizada no panorama nacional de multim&ia para mascarar o ess€ncial e custa do acessorio,

promovendo o tacilitismo do ensino de comandos e menus do aplicagdes e programas {sonwal6) em detrimento de conceitos, o

prograrna desta disciplina contraia essa tendCncia refor9ando a componente pretica, mas com um supode e uma €strutura bas€ados

no oorouC das coisas e nas causas dos ten6rnenos. 56 assim se constr6i verdadeiro saber e se permite ao aluno ganhar uma

capacidade d€ raciocinio que lhe pemita adaptaFse de torma fecil a ambientes de trabalho heterogeneos. O objectivo primordial em

mente € o de permitir que s€ aprenda a aprender atravds do conhecimento do nicleo do saber, sem entrar em detalhes te6ricos que,

neste ambito, nao seo justifc6veis.

Atrav6s deste equilhrb entre conhecirnento de base e forte aplicaqeo pralx, procura-se que a disciplina de Oficina de Multim6dia B

€a o espago onde os alunos integram e aplicam, no ambito multim6dia, todos os conhecimentos adquiridos ao longo da sua

tormacao anterior: realizar multirnddia nesta linha de actuagao 6 ir ao en@ntro das recomendag6€s de associago€s profissionais

internacionajs (SIGGRAPHI e EUROGMPHICS2), que congr€gam docentes e profissionais a nivel mundial no sentido de estudar'

promover, r€@merdar e difundir as praticas correctas de ensino ao nivel das dreas em€rgentes de visualizagao, compdagao grefica e

multirnedia.

Em lggg teve lugar ern Portugal um Workshop subordinado a este tema, patrocinado p€las duas associag6es profEsionais releridas. O

WortGhop teve como obiectivo elaborar ccomendagdes que loram apresentadas As conferancias internacionais SIGGMPH 9s e



EUROGRAPHICS 99 (Setembro, Milao), recomendagoes que formarao as directivas educacionais a privilegiar no futuro, directivas

depois dilundidas pelas estruturas de ensino a nivel internacional. Algumas das conclus6es podern resumir-se nos seguintes pontos:

. Necessidade de actualizaqeo dos currcula face as r6pidas mudanqas tecnologicas que se verificam, ensinando-se os n0cleos do

conhecimento que sao independentes das contextualizaQdes tecnoldgicas de um dado momento, de modo a garantir que os alunos

adquian o knaw-how que lhes permita evoluir adaptando-se as novas variantes lecnologicas: deve ensinar-se as bases e ensinar a

aprender;

. Necessidade de incutir nos alunos, luturos profissionais, mecanismos que permitam a criaqao de capacidades de diebgo inter' e

jntra-areasr o maio. desenvolvimento de 6reas j6 estabelecidas lcomo jogos por computador, com6rcio electr6nico, web design e

visualizagao em arqurtectura. entre outras) e o desenvolvimento de areas emergentes (como televisao na Web. tdcnicas narrativas em

ambientes digitais. marketing electronico, interlaces multimOdia de qualidade - com recurso a sons. anima9do e video - para todo o

tipo de produtos e ambientes) implica a lormaqao de artistas plasticos, des/gners, analistas, programadores, esp€cialistas de

comunicaqoes e gestores que dominem termos de uma linguagem comum, de modo a permitir que as equipas multidisciplinares

desenvolvam, de lorma integrada, produtos e servigos de forte base tecnologica com conte0dos dinamicos de elevado valor t6cnico

e adisticol

. Necessidade de utilizar material didactico de qualidade para cativar os alunos. material que pelas suas caracteristicas seJa possivel

actualizar de lorma rdpida. e com custos acessiveis, dados os custos crescentes de desenvolvimento de material multimedia.

Nos exemotos aoresentados referia-se a necessidade de expor alunos de design, arte, pintura, arquitectura. etc. a aprendizagem e

apticagao de conhecimentos com alguma base tecnologica, e expor alunos de ciCncias da computaqao, telecomunicacoes e gestao a

conceitos-base correlacionados com os conteudos que as tecnologias seo supostas suportar (por exemplo, teoria da cor, percepqeo

do som, ligaQao de som a imagens e videos, andlise e sintese de movimento, etc.)

Como elemento integrante deste grupo de discusseo, como elemento activo na promoqao do ensino de multimddia em Portugal e no

eskangeiro, e conto autor deste programa, orientei o seu conte0do na linha destas conclusoes e directivas, estabeleceodo um

conte0do programdtico que leve os alunos do

Curso Cientifico-Humanistico de Artes Visuais a aplicar os seus conhecimentos em ambiente e conte)do de tecnologia multim6dia.

2. PARTE2:APRESENTAQAO DO PROGBAMA

2.1 Finalidades

Uma vez dominados alguns conceitos de base tecnica, a aprendizagem de multimedia deve passar por aprender a integrar conteudos

gerados das mais diversas formas (desenhos a carvao, aguarelas. pintura a oleo, fotografia, desenhos animados em papel, etc )- no

contexto digital e dar-lhes um sentido mullidisciplinar integrado. Neste seotido, esta disciplina permite o confluir dos conhecimentos ja

adquiridos para uma perspectiva de cria9ao de narrativa multimedia.

As inalidades podem assim apresentar-se da seguinte forma:

. Apreender e desenvolver os conceitos de base t6cnica de suporte ao desenvolvimento multimedia;

. Desenvolver a capacidade de integrar conhecimentos "tradicionais" no contexto de multimedia digital;

. Desenvolver a capacidade de interligar meios dilerenciados num todo com signifcaQeo e nanativa multim6dia;

. Desenvolver as capacidades individuais e colectivas de intenogageo e compreenseo dos meios de produ9ao visual e audiovisual em

oposiqdo, complemento e integraqao com os mdos multimodia;

. Promover a capacidade de andlise e de critica de produtos e trabalhos existentes no sentido de treino e aprofundamento das

capacidades de melhoria de padroes de qualidade exastentes.

2.2 Objectivos

O aluno dever6:

. Dominar os conceitos base nucleares associados aos diferentes componentes multimddia de modo a desenvolver uma autonomla

de conhecimento, independente de aplicagdes especiicas e particulares, gerando uma capacidade de adaptaqeo a dilerentes

ambienles e processos de trabalho;

. Conhecer, dominar e utilizar as ferramentas de tratamento e geragao de material digital para multim6dia nas suas diferentes vertentes

(imagens, grdficos, sons, vldeos, anima9des...);

. Desenvolver as capacidades de organizageo e desenvolvimento de projectos multimddia; . Genr e desenvolver projectos de pequena

dimensao (projectos lndividuais) ou de media

. dimensao (projectos em grupo)i



. Explorar e reutilizar material de ereas afins e complementares (desenho, pintura, escultura, video, animaQeo...), lazendo o seu

aproveitamenlo e rntegraQao no contexto de material digitalizado para promoqeo e desenvolvimento de projectos multimddia;

. Aprender a analisar e criticar trabalhos, os seus e de terceiros, numa perspectiva de melhoria de tormas e conte0dos;

. Desenvolver formas de colaboraqdo em equipa que permitam levar a cabo os objectivos traQados na prossecuqeo de um projecto.

2.3 Visao geral dos temas/conte0dos

Apresenta-se aqui uma visao global dos temas do programa, temas e conteidos desenvolvidos de forma mds completa e

aprofundada na Parte 3l

. Introdugao ao multim6dia digital, nogoes base, multimddia em senlido lato e em sentido restrito

. Texto, escnta em e para multimddia digital . lmagem digital, nogo€s tdcnicas associadas, codillcaqao, compressao, cor real, edigao

de imagem. digitaliza€o e impresseo

. Som digital para multim6dia, nogOes base, captura, ediQao, tapos de som, integragao com outros meios

. Video digitat, nogoes t6cnicas associadas, digitalizagdo, codificaqao. compresseo. edigdo de viCeo digital para multim6dia,

integragdo

. Noqdes de narrativa de video digital para multmddia . Animagao. nogoes, introdug6o As t6cnicas de anima€o, anirna9ao em

muitim6dia, animaeao simplitcada e expedita. lormas de suporte digital para animaqeo em multimedia

. Integraqao multtm6dia, integra€o de partes no todo, a linguagem de linguagens. topicos sobre gestao de prolectos

2.4 Sugest6es metodol6gicas gerais

As aulas devem ser geridas de modo a que possa ocofier uma aprendizagem por exposiqao de conceitos basicos t6cnicos, segulda

de pratica e experimentaqao desses conceitos. ldealmente, os conceitos devem ser explanados com recurso a exemplos

Esta abordagem poder6 estar limitada pela forma como a pr6pria sala de aula se encontre organizada; a nao existoncia, por exemplo'

de um projector de dados/video ligado ao computador do docente pode condiciomr severamente esta aborclagem.

por out.o lado, ha que acautelar o e)ftemo oposto, ou reverso da medalha: se na apresentaqao de exetnplos por parte do docente.

ocorre uma imediata transferencia de teste e ensaro para os alunos no sentido da experimentaqao, mostra a pretica de alguns anos de

ensino destas mat6rias que a dispersao dos alunos 6 imediata, gerando-se urna cacofonia de experiencias e ensaios que rapidamente

divergem para dreas e temas que, sendo afins, significam uma dispersao tremenda e uma ca€a psicol6gica e fisica para o docente

que se vO rapidamente incapaz de gerir a classe. lsto acontece mesmo quando o n0mero de alunos 6 proporcionalmente reduzido (ate

20 alunos). Esta dinamica cria-s€ dado que os alunos tom uma apetencia e energia imensas de expeimentar: mas nao se confunda

experimentar com cimentar e apreender os conceitos de forma uniformemente progressiva e sustentada. Experimentar implica saber

expenmentar, ie, implica planifcar a experiencia no sentido de perceber os efeitos obtidos para e com os para{netros que se alteram. A

quantidade e variabilidade dos parametos em todas as 6reas do multim6dia 6 teo vasta que esta 6 uma das razoes pelas quars

docentes e alunos, rapidamente, s€ sentem perdidos e incapazes de encontrar referentes e referoncias de boas praticas em

muttimedia, sendo este um dos factores de geragao, em aiguns casos, de frustraqao e reieiQeo tocnica e tecnol6gica

Posto isto, reforQa-se que as apresentaq6es dos conceitos tecnicos de base deve ser feita de forma calma e tendo em linha de conta

que se deve planificar a explanaqao para o coniunto dos alunos, focalizando-os na sua aten9eo para os aspectos essenciais das

questoes. E importante que tal seja fetto reconendo a exemplos concrctos e reais que podem ser depois transleridos para os slunos

sob a forma de pequenos exercicios de experimenta€o em que os parametros a modifcar sejam denko de uma faixa tazoevel pua

minimizar disperseo e rnaximizar a percep9ao causa/eleito.

Assim, o programa propoe que os conceitos t6cnicos de base sejam apresentados em aulas aut6nomas em que se concentre estas

explanagoes de modo a maximizar o grau de recepqao dos assuntos em causa por parte dos alunos e se manimize dispersao de

concentra€o-

A componente oratica deve ser desenvolvida em torno de pequenos projectos, sendo reservada a maior parte das aulas para esta

componente. Nesta parte, o acompanhamento do docente far-se-e grupo a grupo, prqecto a projecto, podendo estabelecer um

calenddrio de acomoanhamento predeterminado d€ modo a que os grupos, na globalidade, sintam que estao a ser uniformernente

acompanhados.

2.5 Competencias a desenvolver

Os alunos devem ser capazes de desenvolver projectos multirn6dia (de pequena e m€dia envergadura conforme s€ trate de projectos

individuais ou de grupo) com algum grau de multidisciplinaridade. Para tal, devem ser capazes de desenvolver formas e linguagens de

comunicaqao inter- e intra- grupo(s) e 6reas de forma a perceber os diferentes concertos em causa e ser capazes de comunicar as

ideias da melhor forma e com o menor grau de ambiguidade posslvel. Para isto, 6 essencial o estabelecimento de uma plataforma

cornum de conhecimentos de base, \€ctor principal de orientaqeo deste programa.



Em termos globais, pode esquematizar-se as competCncias a desenvolver como:

. Domina conceitos tdcnicos de base;

. tntegra conhecimentos de dreas diversas, numa perspectiva e abordagem multidisciplinar;

. Manifesta capacidades de dialogo e comunicagao multidisciplinar entre os diferentes elementos das equipas e elementos externos

as equroas;

. Demonstra capacidades de planiflcaQao e prossecuQao dos proiectos; . Demonstra capacidade de andlise cdtica e construtiva

relativamente aos seus proprios projectos e projectos desenvolvidos por outros.

2.6 Recursos

Nesta secQao abordam-se algumas questdes pertinentes sobre o perfil dos docentes, forma de actualiza-los prolissionalmente, e o tlpo

de recursos em lermos de equipamentos necessdrios para dar suporte ao programa elaborado

2.0.1 Docentes

Os docentes devem ter, antes de mais, uma apetencia pessoal pela muhidisciplinaridade e o gosto de explorar novos modelos de

organizar a informa€o audiovisual, base essencial do bom e equilibrado desenvolvimento do ensino de multim6dia. Sem este requisito,

toda a forma€o tecnol6gica de actualazaqSo sewira apenas para promover tecnicidades com poucos, ou contraproducentes, ganhos

ao nivel da necess6ria e obrigat6ria actualizaqeo multimedia.

pretende-se que o professor seja. antes de mais, o promotor de mudanqas de Vseo sobre a realidade multimedia: o suporte

tecnotdgico e toda a informacao associada s6 desempenharao um bom papel se equacionados enquanto lorma e meio para chegar ao

fim, e nao como um lim em si mesmo.

A actualizaqao tecnoldgica dos docentes tem que entrar em linha de conta com estas realidades e promover nos docentes a confianQa

de que o conhecimento tradicional neo 6, nunca, de somenos importancia. E maior importaocia ganha quando colocado e

equacionado nos, e para os, novos meios e suportes digitais e multim6dia. Esta 6 uma acqao de particular importancia ia que hA a

tendCncia mecanicista de pensar que o conhecimento "novo" elimina o "velho". Nada de mais errado em multim6dia.

Assim, para o bom sucesso desta aprendizagem tem que ser encontrada no docente a apetoncia pelo novo como forma de se

comptetar, neo de anulamento do que jA traz como formaqao antenor e de base. E esta a "definiqSo', ie, abordagem, que se defende

aqui de apetCncia pela multidisciplinaridade.

2.6.2 Equipamento e progrErmas (software)

Nao 6 demais realcar, n|€tis uma vez, que o ensino se deve centrar na exploraqao, aquisigao e experirnenta9ao de conceitos nucleares,

nao no ensino de funcionalidades de aplicagdes: as aplicagdes, dentro de uma mesma erea tecnica, apresentam bagcamente

funcionalidades equivalentes; ensinar aplicagdes, de fonna exaustiva, 6 urna abordagem que confunde o essencial com o acessono

Assim sendo, as aplicaqdes aqui enumeradas seo meramente indicativas e sao as que, usualmenle, se utilazam nas areas respectivas,

existindo uma pan6olia imensa, tgdos os dias crescente, de aplicagdevprogramas equivaientes.

Um outro ponto a realear refere-se a complementaridade das aplicaq6es. Por exemplo: o progar^ta PowerPoint lem hole

funcaonalidades que o aproximam de um programa de edi€o e autoria multim6dia. Sendo um programa extremamente difundido,

acessivel e tdcil d€ utilizar, 6 um dos exemplos de utilizaqao de uma ferramenta que permite explorar conceitos sem se perder

demasiado tempo a aprender a(s) funcionalidade(s) da aplicaqeo.

O equipamento apresentado 6 listado como sendo o essoncial. Ouando pertinente, indica-se tamb6m a variante equipamento

d€seievd.

para os programas (software) seguiu-se uma filosofa de indicar programas possiveis, dado que he uma variedade enorme de

programas para multim6dia e tarefas alins e dado que nao ha, em absoluto, um programa por excelCncia para realizat multim6dia.

Equipamento:

. Computadores multimddia ligados em rede, pelo menos um computador por cada 2 alunos

. Computadores equipados com placa de som, colunas, placa gr6fica com bom desempenho, placa de rede, disco rigido de 20O

GB minimo, placa de yO IEEE 1394 em norma OHCI, gravador DVD +/-RW

. Deseiavel;

. gravador DVD +/-RW DL

. disco rigido de 300 GB tormatado em duas paiiqdes, uma de sistema com 50 GB, outra de trabalho com 250 GB

. Mesa digitalizadora com caneta sem flos e sensivel a pressao e nivel de inclina€o (uma mesa por cada posto de trabalho)



. Scanner formato 44. com ligagao USB que inclua a ligagao de energia lPowei paa eltlat cabos/transformadores extra

. Deseievel: Um scatner por posto de trabalho

. Camara de video digital miniDvou DigitalS com ligageo pot Fiew4re (:Lhk ou IEEE 1394) e cabos FireLll,te nas variantes 4-4' 4-6

e 6-6

. Desejevel: que a ligaqao FielMre sdabidircccional, ie, com h e oul e nao apenas out

. Recomendavel: nas escolas onde je exista pratica anterior de audiovisuais e em que exista ou tenha existido material

registado em formato VideoS e/ou Hi8 6 altamente recomendavel que a camara de video seja em formato DigitalS com

capacidade de reprodugao de VideoS e Hi8 (neo sendo mds caras do que os modelos em formato miniDv as camaras

DigitalS oferecem a possibiiidade de er tamb6m os formatos analdgicos VideoS e Hi8, sendo possivel transcrever para video

digital formato DV as antigas cassetes em material anal6gico, possibilitando recuperar e transcrever para DVD os videos

anter ormente gravadosl

. Monitor de video ligado a reprodutor (oiaye4 de DVD de mesa para passar videos DVD, um por sala, possibllidade tamb6m de

ligaQeo a projector de viCeo para prolecQeo em ecra; o reprodutor (p/ayed de DVD de mesa deve ser capaz de reproduzir os

formatos DVD-/+R, DVD-/+FW DVD video e DVD VR, VCD e SVCD

. Proiector de dado*ideo, um por sala

. Camara fotografica digital, 1 por sala, com pelo menos 3 M pixels, e ligagao USB 2

. Desej6velr 5a7 M Pixels

. Gravador de som (rn,hldlsc) e microton

. lmpressora jacto de tinta de qualidade fotogretica (formato 44)

. Desejavel: impressora a cores laser

Programas (soltwarel:

. edieao de irnagem {Adobe Photoshop ou equivalente)

. moehins 20 MotphMm ou equivalente)

. ediQao glref(]'a \Frehand ou equivalente)

. edieao de anirna9ao Macromedia Fksh ou quivalente)

. edi€o de peginas web Mbtosoft FrcntPage ou equivalente)

. ediqao de GIF animado lAdobe lnageR@dy ou equivalente)

. ediqao de texto {Mbl'oso,t tyord ou equivalente)

. ediqao de tabelas (Miclosoft Excel ou equivalente)

. ediqao de apresentaQdes e autoria multimddia Microsoft PowerPointl

. autoria multim6dia (Macromedia Director ou equivalente)

. ediqao de video (, dobe Prertlere ou equLvalente)

. ediQao de 6udio (Adobe Audrtlon ou equivalente)

. codlficaQao de viCeo streaming MicrosoftJ

. digitalizagao de imagem (qualquer programa de ediQao de imagem que se ligue ao scanner por 7W,4/N ou o pr6prio processo de

digitalizaqao do SO XP)

3. PARTE 3: DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 3.1 Temas/conteodos

. Introdueao ao multim6dia digital (6 unidades lectivas)

. Noqoes base, multimedia em sentido lato

. Nrultim6dia em sentido restrito, multim6dia digital

. lrultim6dia digital e navega9ao

. Texto (6 unidades lectivas)

. Escrita em e para multirnedia digitai

. lreas auto-contidas e totalmente visiveis



. Sintese e legibilidade

. Minimizaqeo de texto

. Texto, imagens e grafcos, corelaqeo e complementaridade

. An6lise e estudo de casos-exemplo

. lmagem digital(12 unidades lectivas)

. NoCdo de pixel e cores digitais

. Codificaeeo de imagem

. Necessidade de compresseo

. C,ompressao sem perdas e com perdas

. cor real, falsa cor, implicag6es e exemplos

. Formatos de codificaqao de imagem, resolu9ao de uma imagem, DPI e impl ca96es, mascaras e filtros

. Operaqoes de manipulaqao e edigao de imagem

. Desenho e pintura digitais. mesa dlgitalizadora, scanrer, camara fotogrdfica dlgital e camara de video digital

. Analise e estudo de casos-exemplo

. Som digital para multim6dia (12 unidades lect vas)

. Largura de banda do canal auditivo, exemplos, mplicaQogs

. Caracteristicas do som: frequCncia, amplitude e timbre

. Audio digital: lrequoncia de amostragem, b/|s por amostra e crit6rio de Nyquist

. Daspositivos para captura. processamento e reproduqao de som digital

. Noqoes de codifca9ao e compressao de som digital

. Necessidade de CODEC (COder/DECoder)

. CODEC sem compressao e com compressao

. Formatos de ficheiros de audio

. Tipos de som: ruido, fala, mosica e silglcio

. lmpodancia relativa dos tipos de som em termos de nanativa multimedia

. As bibliotecas de audio crjrs; composi€o, sonoplastia e ruidos sob medida

. Afelise e estudo de casos-exempio

. \4deo digital (12 unidades lectivas)

. Sintese de movimento: imagens por segundo (ips), lim tes de percepqaoi qualidade relativa da reproduQao do movimento em

lungao do conte0do, do tamanho da imagem e do ips

. Dispositivos para captura, processamento e reprodu9ao de video digital

. Camaras de video digital, caracteristicas e formatos de gravaqeo

. Classes e nlveis de qualidade em video digitali vldeo digital de qualidade para multim€dia

. Noqdes de codificaQao de video digrtal

. Necessidade de CODEC (Coder/DEcode4

. CODEC sem compressao e com compressao; compressao intra- e inter-f.ame

. Formatos de ficheiros de video

. Compressao para difusao em streamii.rg, implicagoes para o conteldo e para a torma de captura do conte0do

. Nocoes de narativa de video digital para muhimedia (3 unidades lectivas)

. O enquadrarnento em cinema, em video (fV) e em video para multimedia

. Definieao do espagolmagem como tunqao de suporte e/ou distribui9ao

. Noqoes d6ssicas de pianos e montagem, aplicaQeo e adspta€o dos tipos de planos para captura e rnontagem em video

digital para multimedia



. Ana ise e estudo de casos-exemplo

. Animaqao (6 un dades lectivas)

. NoQoes sobre an maQao e IntroduQao as tdcnicas de anlmaQao

. O cinema de an maQao, narrativa e construqeo o Animaqao em mult media

. Formas simplificadas e expeditas de animaQao para muitim6dia

. Formas de suporte digiial para animaqao em multimedia

. IntegraQao mult m6d a (9 unidades ectivas)

. As partes e o lodo, multimedia digital como linguagem de iinguagens

. Multirn6d a digttal como processo de integraqao de partes do todo

. Tdpicos sobre gestao de projectos mult m6dla, grupo-alvo, bateria de testes, valida9ao da especificaqao, va idaqao do

desenvovimenlo, aprova9ao peio cliente

. A escrita do guiao; o documento de referdnc a; etapas de controlo; elaboraQao de tabe as de verilica9ao; fases de

desenvotvimento; fases de verlicaQao e validaqaol fases de depuraqao textual, visual, de interacqeo e de programacao; o

pacote final e a entrega do produto; direitos de autor e contratos de distribuiQao

. Desenvolvimento de trabalhos/projectos (24 unidades ectivas, semanas 24 a 31 inclusive)

. AvaiiaQao escrita e trabalhos

Tipo de avaliaQeo Semana Dura9do (unidade lectiva)

Escrita 18 1

Trabalhos 18 2

Escrita 32 l

Trabalhos 32e33 5

3.2 Avaliagao

A avaliagao, ao longo do periodo leciivo, deve desenrolar-se em duas vedentes fundamentais:

. Avdia€o continua: avatiagao dos projectos desenvolvidos durante as aulasi pode determinar-se que nem lodos os projectos serao

oara avaiiacdo. sendo seieccionados os projectos que. pela sua dimensao e importancia, se considerem os mais adequados para

serem avaliados;

. Avaliageo escrita: em dois momentos ao longo do periodo lectivo, deve ocorrer uma forma de avalia€o escrita que incida sobre as

bases dos temas t6cnicos explanados e que os alunos seo supostos dominar; pela sua natureza, os elementos avaliados sao de

carecter concreto. ie, mats orientados para conhecimentos concretos e nao subjectivos, nao sujeitos a interpreta9des d[bias ou

subjectivas; esta abordagem 6 essencial para estabelecer as bases de um conhecimento dos fundamentos tecnicos seguro e

estAvel, condigao essencial para que o restante conte0do do programa da disciplina possa ser desenvolvldo de forma harmoniosa e

comPleta.

3.3 Gestao/planificagao e sugest6es metodol6gicas

Como anteriormente referido, as aulas devem alternar-se entre aulas de exposlgao e aulas, na sua maioria, dedicadas A pr6tica de

pequenos trabalhos/projectos. Preveem-se duas semarias iniciais de ntroduqao aos temas e nive amento de conhec mentos, dado que

e expectevel que hala alunos quej6 trazem algum tipo de conhecimento. Deve ter-se a preocupaQao de esclarecer d0vidas e, mais

importante ainda, de equaclonar os conceitos que os alunos possam trazer como dados adquiridos mas que, por "acldentes de

percurso", nao sao correctos ou foram sujeitos a interpretaQdes lncompletas ou incorrectamente flndamentadas. Este cuidado 6

particularmente importante para estabelecer um grau de confianQa e um ponto de partida construtivo na exploraqao das matenas

Ao longo das aulas preticas, deve estabelecer-se um cronograma/calenderio de acompanhamento dos diferentes projectos/grupos por

parte do professor, de modo a garantir uma distribuigeo equltatva do tempo do docente. Esta abordagem neo deve tomar todo o

tempo ljtil na medida em que 6 necessdro prever um acompanhamento mais pr6x mo de grupos ou alunos que, pela sua natureza,

tenham um ritmo de elaboraQao mds lento.

Na tabela segu nte expliclta-se os tgmpos ect vos globais, com exposigao e pratica, assim como os ternpos dedicados a ava aqao,

para um total de 33 semanas com lma carga horefa de 4.5 horas por semana correspondentes a 3 un dades lectivas de 90 minutos.

para a avaliacao consideram-se dos momentosr a meio, para uma ava iaQeo escrita num periodo lectivo e uma avaliaqao de trabalhos



em dos periodos lectivos (semana 18); e no fina, para uma ava aQao escrta num periodo ectvo (semana 32) e para avaliaQao de

projectos em 5 periodos ectivos (semana 32 e 33).

Horas

Descriqao Exposgao Prdtica Total

Expos qao/prat ca 22.5 112.5 135

Aval aQeo escrita/prdtLca 3 10.5 '13.5

lotal 123 148.5

4. PARTE4: BIBLIOGRAFIA

Sendo que o ritmo a que sao publicados material e titulos novos em multimddia tem vindo a aumentar de uma lorrna exponencial

(como prova, ou corno consequencia, o volume de negdcio/facturaqeo mundial em jogos mu timedia para computador, onrhe e para

consolas jii uitrapassou o volume de negoclo/facturaqao da lndustria do cinema), uma lista de rnateriais recentes tem o risco inerente

de estar uitrapassada ao fim de poucas semanas. Assim, opta-se por referenciar alguns trabalhos considerados importantes: ainda que

a sua data de pubiicaqao orig nal seja j6 de hd algum tempo, sao kabaihos para referencia e estudo. Exemplo paradigmetico

Ceremany of lnnacence, jogo mlltim6dia para computador, da Real World Multimedia (1998), que se mant6m at€ hoje como um dos

oroiectos multimedia mais bem feitos. Sobre ele escreveu o l"he New Yotk Times "... a seduc|ve kteractive calage. ThE is a work of

trained aftists. lt's not just technically imprcsslve. It is genuinely sophislcated

E ainda importante a exploraQao e o visionarnento de lilmes relacionados com o tema, relaQao directa ou relaqeo indirecta, na medida

em que, em cinema. existem formalizadas um conjunto de praticas que tem faltado no desenvolMmento e na construgeo de

muttimdlia, a saber, por exemplo, toda a dinamica de relaqeo entre imagens e som. de grelicos e texto, de enquadramento de

imagem, de tratamento e cuidado est6tico. O cinema ndo 6 multim6dia porque 6 linear e porque, ate recentemente, nao existia em

suporte digital, sendo apenas anal6gico. No entanto, no que se refere a construgao de conte0do, o cinema d uma fonte de inspiraqao e

aprendizagem, devendo ser uma fonte de reflexao e estudo para, com as devidas ilagoes, se transpor para a prdtica de multim6dia de

qualidade.

4.1 Bibliografia essencial

Fluckger, F. (1995). Understanding Networked Multimedia, applications and technology. Prentice Hall.

Sislematiza os conceitos associados a multim6dia. A componente de anima€o 6 katada de forma samples e com alguns erros. As

secqoes dedicadas a multimdlia em rede sao rnais t6cnicas e complexas.

Lopes, PE (2005). Muflmeiia Digitat. Oepaiamento de Ciancias e Tecnologias da Inlormagao, ISCTE.

Material interactivo com apresentaQao e exploragao integrada de muitos exemplos em video digital, animaqdes e audio-clips aiem

de gr6ficos e fotogratjas. O material dinamico (videos, animaq6es e eudio)totaliza 3:30 H, com um total de 152 videovanimaqoes e

31 audio ctigs, dos quais mais de 2:30 H foram explicitamente realizados e produzidos para o ensino de multim6dia digital Este

materjal estd disponivel apenas para a formaqao de lormadores

Ribeiro, N.M. i2004). Multim6dia e Tecnologias Interactivas. FCA - Editora de Inform6tica,

Llvro completo e um dos melhores escrito em Portugues. Acessivel a diferentes nlveis, desde introdut6rio at6 avanqado. Tem a

desvantagem de nao conter nenhuma imagem a cores, mesmo quando trata de codilicaqao de cor e temas afins.

Manuais das aplicaQoes nlormdticas adoptadas para as componentes praticas.

Existindo uma profusao de livros de acompanhamento de aplicaqdes informdUcas, por exemplo "Tudo sobre o Photoshop em 10

liq6es", trata-se de obras que, na maior parte dos casos, neo tCm qualidade, sendo compllagoes de ecras para desempenho de

determinadas tarefas no contexto do programa que abordam. E prefeflvel utrlizar os manuais originals dos programas

4.2 Bibliografia complementar

Awna, p. etat. (1991). Referentiet technique de fatuicatian, L lndustie du Dessin Anime en Eurcpe, Bible T@hnique Eurcpeqne

CARTOON / Le Centre National de la Cinematographie / L Agence Nationale pour L Emploi / Le Centre Gobelins

Manual de referOncia para a labricaQao de animaqao; muitos dos metodos de gesteo de animaqao aqui apresentados podem e

devem ser incorporados no processo de criaqao multimedia.

Canemaker, J. (1988). Storytelling n Animation, The Art of the Animated lmage, Vol 2. The American Film Institute

Este pequeno livro 6 uma antologia sobre o tema com material muito interessante de exporar do ponto de vista da narratva e da

construqao de ambientes, um ponto importante a desenvolver em mult mddia



Compes,B.J.&Sherrifis,E.(1990).SmallFormatTelevisbnProductlbn(2aed)AllynandBacon.

Livro de produQao tetevisiva para pequenos tormatos; permite ter a percepQdo da adaplaqeo necess6ria A linguagern audiovisual

oara obter impacto e comunicar atrav6s de video no contexto do espaqo imagem em lormato reduzido, abordagem essenclal na

produqao de video para multim6dia.

Culhane, S. (1986). Tatking Animals and Other People. New York: St. Madin s Press. Culhane, S. (1988). Armatlbn From Scipt to

Screen. New York: St. lvlartin s Press.

Cuthane, animador da Disney, apresenta a sua experiCncia e resultados alcangados enquanto animador; a importancia da

exoeriCncia em animacao tradicional tem a ver com o facto de que hoje, um dos realizadores majs bem sucedidos, 6 John Lasseter

que, tendo sido animador da Disney e trabalhando em desenho animado tradicional, passou para a Pixar para realizar animacao

3D, sendo autor de loy Story e outros filmes de longa metragem em animaqao 3D, filmes estes que se tCm transformado

postenormente em grandes suces€os de produtos multimodia, nomeadamente jogos, onde as mesmas personagens sdo utilizadas

de lorma interactiva.

Foley, J.D. et a/. (1gg1). Conputer Grcphbs Principtes and P@ctice (2a ed ) Addison-Wesley Publishing Company.

Livro de referdncia para se perceber as bases tecnol6gicas em que assentam os componentes multimeliai para professores; livro

genericamente avanQado mas com vdrios capitulos acessiveis.

Lavbourne. K. (1979). The Animation Book - a complete guide to animated lilmmaking from flip- books to sound cartoons New York :

Crown Publishers Inc.

Uma das boas referOncias sobre animagao mas que cont6m erros quando aborda e descreve a t6cnica de Tela de Alfinetes

Lopes, PF. 11988). SARA: Um Sistema de Animaqao por Computador IST UTL.

Tese de Mestrado que sistematiza as t6cnicas de animaqao, tradicionais e por computador, de forma acessrvel e completa.

Lopes, PF. (1996). Tela de Alinetes Digitalr um novo paradigma de anima€o por computador IST' UTL

Tese de Doutoramento que trata de forma aprofundada da t6cnica de anima9ao em tela de allinetes tradicional no contexto das

tecnicas de animageo, tanto tradicionais como por computador Apresenta e desenvolve a tdcnaca de tela de allinete digital, tdcnica

nova de animaCao numa Area emergente de NPA ltton-Phototealistlc Rqdering).

Solomon, C. & Stark, R. {1983). Ihe Complete KODAK Animation Book. Rochester, NY Eastman Kodak Company

Lturo de referencia para tecnicas de animac,o.

Solomon. C. (1987).The Art of the Animated lmage, An Anthology The American Film Institute.

Este pequeno livro 6 uma antologia sobre o tema com material muito interessante de explorar do ponto de vista da nanativa e da

construgao de ambientes, um ponto importante a desenvolver em multim6dia.

Russen, R., & Starr, C. (1976). Expetimental Animation, An lllustrated Anthology Van Nostrand Reinhold Company

Russett, R., & Starr, C. (1988). Expetimental Animation, Origins of a New Art (ed. revista) DaCapo Press.

Dois livros, o segundo a ediqao revista e aumentada do primeiro, com capitulos e secAoes sobre anamadores e tecnologaa,

incluindo depoimentos de artistas e tecnicos sobre a forma de trabalhar em ambiente multidisciplinar, uma abordagem essenclal

em multim€dia.

Watkins, C., Sadun, A. & Marenka, S. {1993). Modern lrnage Processing: Warping, lvlorphing and Classical Techniques Academic Press

Professional.

Abordagem e tecnica de moehing e martipul&ao animada de amagens.

4.3 Artigos e apresentag6es

Lopes, PE (2001). Multimedia: rapido, divertido, facil e barato. In Multm&1ia e ComputaQeo Grefrca XXI - O Futuro Lisboa.

Lopes, PE, Moreira, M. & Gonqalve$, A.P (2001). A New Computer Game Approach lor Multimedaa Digital Video Reuse.ln lnternational

Confereflce on Mdia Futures. FlorenQa.

LoDes, PE, Moreira, M. & Pereira. H. (2001). Jogos Multim6dia Educativosr Estratqlias de Desenvolvimento. In 30 S/i"?pdslo

lntemacional de lnfotmetba Educativa. Viseu.

Lopes, pE, tvloreira, M. & Santos, N. (2003). Vtdeo Digitalpara Multimddia: Boas Prdticas de AquisigSo e Processamento ln t2o

Enaontro Pottugues de Computaqao Grafrca. Pono.

Lopes, PE, Moreira, M.. & Santos, N. (2004). Digital Video lor Multimedia: Good Practices for Acquisition and Processing. ln J. Jorge,

A. Marcos & J. Dias (Eds.), Portuguese Joumal of Computer Graphics, Advances in Computer Gnphics in Poftugal, Speial Edkion ot

Vhtual JourMl .



Sp€ciat tssue on Digital Arts (2005). In A. Marcos, PF. Lopes & C. Wu€thrich (Eds.), Computers & Graphics Joumal. An International

Journal of Systems & Applications in Computer Graphics, 29(6), Elsevier

4.4 CD-ROM

Cerenony of lnnoc€':(,e, jogo multim6dia para computador, Real World, 1998.

Eve, jogo multimedia para computador, RealWorld, 1996.

Fco-pontos, jogo muttim6dia para computador, DHURS, Divisao de Sensibiliza9ao e Educa€o Sanitaria, Camara Municipal de Usboa.

realizacao de P,F. Lopes, 2000.

Le petit tuince, jogo muttimedia para computador, Editions Gallimard, 1997. Sugere-s€ ainda a explora€o critica de versdes actuais de

CD-ROM e DVD-ROM de encicloE€dias.

4.5 Filmes

Os filmes devem ser apresentados e seleccionados no formato DVD por razdes de atmazenamento, durabilidade, facilidade de

manipuhgao e facilidade didadica de gestao das cenas e imagens a explorar de forma interactiva

Sugerem-se os seguintes: J. Lasseter, Ioy Story, Pixar e Walt Disney, 1995. A. Alexeidi, C. Pdker, Une Nuit sur b Mont Chauve, flme,

I min, b&w, music, 1933. J. Drouin, Le Paysagiste, filme, 7 min 31 s, Ofice national du ilm du Canada, 1976. J. Drouin, drolts au

couer: ex-enfant,fitme, 5 min, ONE 1994. PE Lopes, L. Langa, M. Gamito, N. Lanqa, E Santos, / udiovisual L:sboa 88, video. INESC,

1988. PE Looes, J. Maninot, CPl 90, vldeo, INESC, 1990. N. l,lcLaren' Ne€Dbo.s, filme, Produ9eo ONE 1952. N. Mclaren, Ihe

Alexeiett-Patuet Pinscreq, flm, ONE August 1972. J. Xavier, J. Koular, Pals 1789, filme' l0 min, 1989.

OJtros filmes:

. Monstros e Cornpanhia

. Vida de lns€cto

. Madagascar

. Formiga Z

. The Matrix

. U/aS the DoS

. Citizen lGne
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