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Resumo: 

 

Projetos de Educação em Ciência(s) (EC’s) (não formal, inseridos em contexto formal) são 

fundamentais no desenvolvimento de competências cidadãs (Godec et al., 2017) e dos 

pressupostos das agendas internacionais para o desenvolvimento sustentável (Commission African 

Union, 2014; ONU, 2015). Porém, as consequências decorrentes da sua implementação 

permanecem difíceis de avaliar, especialmente em contextos de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (CID) (Guthrie, 2021; IPAD, 2010; Sangreman et al., 2012). O presente projeto 

visa desenvolver uma metodologia investigativa para avaliação de um programa educativo da 

Cartas com Ciência (CC) que atua em contexto de CID. A metodologia de avaliação irá assentar 

em pressupostos de ‘referencialização’, à luz da quarta e quinta gerações de avaliação de cariz 

construtivista e sociocrítico (Dessouky, 2016; Filho, L.; Filho, 2013; Lund, 2013; Muñoz-Cuenca & 

Mata-Toledo, 2017). Entende-se esta abordagem como proficiente na resposta às assumidas 

dificuldades resultantes dos processos de avaliação em contexto de CID, nomeadamente, na leitura 

fiel dos resultados pela complexidade do contexto que, se revertem em ambiguidades e falta de 

capacidade para levar a cabo avaliações que promovam o efetivo desenvolvimento (Klingebiel, 

2013; Milando, 2014; Paulo, 2014). Em particular, será um estudo híbrido e multicaso, que envolve 

três turmas participantes na primeira edição do programa educativo da CC, 2021/ 2022 (77 

estudantes e 3 professores de Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste). Os participantes 

https://orcid.org/0000-0003-0637-2369
https://orcid.org/0000-0003-0669-1650
https://orcid.org/0000-0001-7319-043X
https://orcid.org/0000-0001-9119-9278


 
 

 

provêm de três países com contextos socioeconómicos e culturais diferenciados, que vivenciaram 

a estratégia de aprendizagem proporcionada pela CC. Neste sentido, pretende-se a análise das 

cartas escritas pelos estudantes aos cientistas e de testemunhos recolhidos por inquérito 

(questionários e entrevistas) de diferentes atores (professores, estudantes, investigadores e 

coordenadores da CC). Este projeto visa potencializar a EC’s em âmbito da CID e, mais importante, 

contribuir para o progresso das metodologias de avaliação que promovam o efetivo 

desenvolvimento.  

 

Palavras-chave: Avaliação de Programas e Projetos, ‘Referencialização’, Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento, Capital em Ciência, Educação em Ciência.  
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Resumo: 

 

Os crescentes atentados contra a humanidade e o aumento das consequências das alterações 

climáticas remetem-nos para uma mudança que implica a formação de professores qualificados que 

façam da educação científica um veículo para enfrentar os desafios globais. Considerando que a 

formação de professores qualificados é crucial para uma educação de qualidade, a todos os níveis 

escolares e em todos os países, importa promover o desenvolvimento de currículos com 

preocupações globais e efeitos locais. Este projeto visa investigar as estratégias institucionais que 

têm sido desenvolvidas na formação de futuros professores de Biologia em três instituições de 

Ensino Superior de três países (Portugal, Angola e Reino Unido) e delinear recomendações para a 

formação inicial dos professores. Para fomentar uma ação institucional mais sustentada, o objetivo 

é analisar os currículos de formação, as estratégias e as saídas emergentes, da formação de 

professores de Biologia entre 2015 e 2020 das três instituições. Os dados serão recolhidos através 

de análise documental (ex. relatórios pedagógicos N=64) e inquérito por entrevista aos principais 

atores da formação de professores de Biologia nos contextos em estudo. Almeja-se a realização de 

um Seminário sobre Cooperação internacional e formação inicial de professores de biologia, que 

envolverá as partes interessadas de cada caso institucional, para 

apresentar/analisar/discutir/validar os resultados do projeto. Espera-se que os resultados 

contribuam para uma reflexão global sobre a formação de professores de Biologia promovendo um 

quadro enriquecido com perspetivas globais e benefícios locais. 

 

Palavras-chave: Currículo; Avaliação; Estratégias de desenvolvimento profissional; Educação em 

Ciências (Biologia); Science capital; Prática pedagógica 
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Resumo: 

 

Esta comunicação apresenta o projeto de Tese "A banda desenhada na comunicação e educação 

em ciência: desenvolvimento de um recurso didático interativo" e os resultados da primeira fase do 

estudo prático. 

 

O objetivo é desenvolver um recurso em banda desenhada, para comunicação de conceitos 

científicos e educação sobre Saúde e Bem-Estar, envolvendo alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

O recurso foi desenvolvido em colaboração com a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, 

envolvendo as crianças, monitores e especialistas das áreas de educação, saúde e comunicação 

de ciência.  

A primeira fase do estudo consistiu em entrevistas do tipo focus groups com esses especialistas e 

análise de bandas desenhadas científicas já publicadas. Os resultados, a ser apresentados nas V 

Jornadas do LEduC/Jardim da Ciência, permitiram a criação de um framework sobre princípios de 

comunicação e educação em ciência para desenvolvimento de bandas desenhadas, orientando 

uma equipe multidisciplinar no desenvolvimento do projeto.  
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Resumo: 

 

O exercício de uma cidadania consciente no século XXI exige cada vez mais o domínio de diferentes 

competências para contemplar as constantes mudanças do contexto social, econômico e global. 

Assim, importa promover uma educação em ciências que forme cidadãos literatos cientificamente 

e que sejam capazes de resolver problemas de modo criativo e integrado com os princípios da 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. Tendo em conta que os professores e educadores possuem um 

impacto crucial na formação dos cidadãos, é fundamental enriquecer a formação destes 

profissionais com metodologias de ensino e aprendizagem diversificadas e que desenvolvam 

competências docentes valiosas. Esta comunicação apresenta um estudo qualitativo, 

fundamentado no paradigma sociocrítico e desenvolvido através da metodologia Design-Based 

Research. Desenvolveu-se uma proposta formativa baseada na Educação STEAM promotora do 

pensamento criativo para futuros professores de ciências do 1º Ciclo de Ensino Básico. A proposta 

foi realizada em três ciclos de implementação alternados com dois ciclos de análise e redesenho 

da estratégia desenvolvida. Em cada ciclo de implementação foi adotada a metodologia de ensino 

e aprendizagem Challenge Based Learning com o intuito de simultaneamente responder as 

demandas da educação STEAM e promover a criatividade através do processo criativo Creative 

Problem Solving. Os dados foram coletados por meio de diferentes técnicas e instrumentos, tais 

como: compilação documental, observação participante e inquéritos por entrevista e questionário. 

A análise foi realizada através da análise categorial de conteúdo e realizada a triangulação dos 

dados. 

 

Os resultados preliminares demonstram que a maioria dos futuros professores revelam apreciar a 

experiência formativa, considerando-a relevante para a formação inicial docente. Revelou-se o 

desenvolvimento de softskills, da literacia científica dos participantes e o domínio de diversas 

metodologias e recursos de ensino e aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Educação STEAM; Pensamento Criativo; Formação de professores; 

Metodologias ativas de aprendizagem 
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Resumo:  

 

Das preocupações decorrentes da necessidade de promoção da literacia científica dos cidadãos, 

resultam recomendações internacionais, nomeadamente de organizações como a ONU e a OCDE, 

para o ensino das ciências numa perspetiva contextualizada, sequencial, sistemática e ativa desde 

os primeiros anos de escolaridade. Em Portugal, a investigação sobre ensino das ciências nos 

primeiros anos ainda é uma realidade recente, tendo pouco mais de duas décadas. Lacunas a nível 

da formação e da escassez de recursos específicos para o apoio ao ensino das ciências nos 

primeiros anos de escolaridade têm sido identificados, pelos próprios professores do 1º CEB, como 

constrangimentos à realização regular de atividades práticas de ciências neste ciclo de ensino.  

 

Estas são algumas das premissas que motivaram o desenvolvimento de um projeto de 

doutoramento que contribuísse para a promoção da literacia científica desde os primeiros anos de 

escolaridade, através de múltiplas oportunidades de realização de atividades práticas. Assim, 

desenvolveu-se (concebeu-se, planificou-se, produziu-se, validou-se, implementou-se e avaliou-se) 

um Programa de Ensino Experimental das Ciências (PEEC) para o 1º CEB que integra uma 

proposta curricular original de ensino das ciências, 120 atividades práticas e respetivos recursos 

didáticos de suporte à implementação da proposta curricular e uma componente de avaliação de e 

para as aprendizagens focado no desenvolvimento de competências científicas (ex. jogos digitais, 

instrumentos de registo de avaliação).  

 

Trata-se de um projeto de investigação de natureza qualitativa, assente no método de Educational 

Design Research com o intuito de resolver problemas em contexto real tendo por base ciclos 

iterativos, contando com a colaboração de uma equipa multidisciplinar. Validaram-se os recursos 

do PEEC com a implementação de mais de 80 atividades em contexto escolar, contando com a 

participação de 12 turmas do 1º CEB.  

 



 
 

 

Destacam-se como resultados principais a mobilização e progressão das aprendizagens das 

crianças participantes (a nível dos conhecimentos, capacidades e atitudes e valores) e o 

reconhecimento da adequação e relevância destes recursos para mais e melhores aprendizagens 

de ciências das crianças por parte dos professores participantes. Verifica-se ainda que a maioria 

dos professores participantes ainda continuam a utilizar os recursos do PEEC e pretendem 

continuar a usar, mesmo já tendo terminado a implementação do projeto, justificando serem muito 

importantes às suas práticas de ensino das ciências.  
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