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Apresentação  
 

As dinâmicas societais são moldadas cada vez mais pelo desenvolvimento 
científico e tecnológico. No entanto, a falta de acesso a uma educação de 
qualidade, nomeadamente no domínio da(s) Ciência(s), tem-se tornado, cada vez 
mais, um fator de exclusão. O desafio é grande. Urge debatê-lo, em conjunto, 
envolvendo investigadores, professores e demais profissionais da área da 
educação. 

Através do seminário pretendeu-se nutrir a cooperação nas suas mais 
variadas vertentes, designadamente entre pares e entre instituições, sejam de 
âmbito local, regional e/ou (inter)nacional, nomeadamente através da discussão de 
práticas e projetos investigativo focados na promoção de uma educação 
cientifica/educação em ciência(s) de qualidade ao longo da vida para todos. 

Ao longo de três dias os participantes tiveram a oportunidade de 
compartilhar os seus trabalhos, experiências e perspetivas, abordando tópicos 
relevantes e desafiadores em torno de 3 focos.  

A ideia de organizar um evento científico internacional dedicado à formação 
de professores de Ciências, surge como tarefa a realizar para concretizar o objetivo 
principal da Fase 4 do Projeto de Investigação intitulado ‘Formação de futuros 
professores de Biologia numa perspetiva glocal: recomendações sustentadas na 
Investigação1’, nomeadamente, a validação pelos stakeholders e disseminação dos 
resultados. Os participantes do evento foram convidados a cooperar na 
investigação através da submissão de resumos para Comunicação Oral ou Relatos 
de práticas.  

 
 
 

Universidade de Aveiro, 1 de outubro de 2024 
Diana Soares 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Projeto de Doutoramento financiado por fundos nacionais através da FCT com a referência 
UI/BD/152243/2021 e sob a orientação de Betina Lopes (UA), Mike Watts (Brunel University 
London) e Isabel Abrantes (UC).  
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Proposta didática articulando Ensino Por Pesquisa, gamificação e 
questionamento no ensino-aprendizagem do Sistema Respiratório 
 

André Dias, dias.andre@ua.pt  
Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro  

 
Pedro Ferreira, pedropf@ua.pt  

Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro 
  

Tomás Reis,  tomasreis99@ua.pt  
Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro 

  
Margarida M. Marques, marg.marq@ua.pt  

Departamento de Educação e Psicologia, CIDTFF, Universidade de Aveiro 
  

Manuela Cristina Sardo, f1653@aeje.pt  
Agrupamento de Escolas José Estêvão  

   
 
O trabalho explanado desenvolveu-se no âmbito do Relatório de Estágio do 
Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia. Concebeu-se uma sequência didática 
com foco no sistema respiratório, na disciplina de Ciências Naturais, numa turma 
do 9º ano de escolaridade em contexto urbano, que se enquadra na perspetiva de 
Ensino Por Pesquisa (Cachapuz et al., 2002) e integra características de 
gamificação (Pombo & Marques, 2023), questionamento (Pedrosa-de-Jesus et al., 
2016) e tecnologias digitais (Lucas et al., 2022). A sua implementação procura 
fomentar: 1) aprendizagens essenciais (AEs) referentes ao tópico visado (Direção 
Geral de Educação, 2018); 2) competências e aprendizagens transversais (Martins 
et al., 2017); 3) competências digitais de criação, reelaboração e integração de 
conteúdo digital (Lucas et al., 2022). Prevê-se uma implementação em 6 semanas, 
estando neste momento a decorrer, e propõe-se a criação de questões 
interdisciplinares (Pombo, 2008) pelos alunos, que estão a ser integradas num jogo 
didático com recursos digitais variados, incluindo realidade aumentada (RA) 
(Pombo & Marques, 2023).  
A sequência inicia com uma ficha de avaliação diagnóstica, preenchida em papel 
pelos alunos [1]: 1) conhecimentos prévios dos alunos relativamente ao sistema 
respiratório (baseado em (Luís, 2004)); 2) competências digitais de 
criação, integração e reelaboração de conteúdo digital e 3) uso e perceções sobre 
realidade aumentada (RA). Após a avaliação diagnóstica segue a exploração de um 

mailto:dias.andre@ua.pt
mailto:pedropf@ua.pt
mailto:tomasreis99@ua.pt
mailto:marg.marq@ua.pt
mailto:f1653@aeje.pt-
https://uapt33090-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pedropf_ua_pt/Ej94_CPpSRNFsvQ8OG7PN7IBHRGIZ981IpKaVo-WAZw2Qg
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jogo introdutório ao tópico curricular [2] na app 
EduCITY (https://educity.web.ua.pt), incluindo um recurso de RA. Depois, a 
problematização do tópico, com a apresentação e análise de uma situação 
problema de cariz CTS [3] que contextualiza e motiva os alunos para toda a 
sequência. A situação é abordada através de questões-problema (QP).  
De seguida, pretende-se promover a construção do conhecimento pelos alunos 
através da pesquisa de informação, realizada em grupos de 4/5 membros, que 
permita contribuir para a resposta às QP formuladas no início de cada aula. Utiliza-
se o PC, telemóvel e manual para pesquisar, tratar informação e realizar trabalhos 
colaborativos.  
As aulas seguem a seguinte estrutura: 1) formulação de uma QP enquadrada na 
situação-problema inicial; 2) pesquisa orientada em grupos, em que os aluno 
procuram respostas à questão; 3) sistematização de ideias e formulação de 
questões interdisciplinares, sobre os temas abordados na aula, integrando-as na 
narrativa do jogo introdutório. As questões são acompanhadas de um guião 
desenvolvido pelos docentes [4].  
A avaliação é feita através da observação direta das aulas com feedback reiterado, 
de  uma ficha de avaliação formativa (idêntica à ficha de avaliação diagnóstica) e 
dos resultados da exploração do jogo pelos alunos.  
Espera-se com esta sequência consolidar Aprendizagens Essenciais de várias 
disciplinas, com a utilização de RA, enquanto se desenvolvem determinadas 
competências digitais com a construção de um jogo didático desafiante [5] (1ª 
versão com questões dos grupos de alunos que submeteram as suas questões no 
EduCITY).  
 
Palavras-chave: Gamificação, realidade aumentada, competências digitais, 
interdisciplinaridade  
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