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A partir da metade da década de 70, a Uni versidade 
Federal do Rio Grande do Sul passou a preocupar-se em oferecer· 
aos seus alunos um melhor nível de ensino e aprendizagem. O nú 
mero de alunos ingressantes pelos concursos vestibulares aumen 
tava, e as turmas precisavam ser expandidas para atender a de= 
manda. 

Nas disciplinas de processamento de dados, atual
mente, concorrem mais de 1500 alunos, por semestre, gerando tur 
mas de 50 a 60 alunos. Com este número elevado de estudantes ~ 
por tur'ma, o atendimento individualizado tornou-se praticamen
te impossível. Assim, buscou-se um novo meio de ensino que vi
esse auxiliar professor e dar-lhe condigoes de apoio as ativi 
dades desenvolvidas em sala de aula - o uso do computador. -

Idealizou-se umftsoftware que possibilitasse ao pro 
fessor apresentar cursos, ;eforgar conteúdos e avaliar os es tu 
dantes, através de terminais de vÍdeo. Para que essa ferramen= 
ta fosse eficiente, escolheu-se uma técnica de ensino indivi
dualizado reconhecidamente como uma das melhores neste estilo: 
11 A Instrugao Programada". 

Uma primeira versao deste software encontrava-se 
em teste piloto, em 1978, quando entao duas turmas de alunos 
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eram avaliadas utilizando-se avaliac:;ao formativa baseada em tec 
nologia de testes de mÚltipla escolha, com realimentac:;ao siste~ 
mática em func:;ao das respostas dos alunos. 

Várias reformulac:;oes foram feítas neste software, 
visando alcanc:;ar, cada vez mais, a melhoria do processo de ensl 
no-aprendizagem. 

Atualmente, ele é usado nao só como um meio de ava
liac:;ao, como também para fornecer cursos das disciplinas de pro 
cessamento de dados; através de terminais. Também o treinamento 
dos professores, para utilizarem o sistema e de alguns funcioná 
rios do CPD é possível fazer-se usando o sistema desenvolvido .-

Este trabalho tem por objetivo apresentar urna visao 
geral das técnicas utilizadas e o software resultante, as expe
riencias feítas e resultados obtidos. O software foi desenvolví 
do na Di visao de Computac:;ao do Centro de Processamento de Dados 
da Universidade Federal do Río Grande do Sul, sob o nome de 
SISCAI (Sistema C.A.I. ~ Computer Assisted Instruction). 

INTRODUQAO: Computadores e Educac:;ao. 

"O ingresso do computador moderno nos contextos edu 
cacionais data da metade da década de 1950 trazendo um novo con 
junto de possibilidades. 

Os primeiros computadores nao eram de todo de con
fianc:;a e seu custo era muito grande. Agora com os de terceira 
geragao, o custo é maior ainda, mas sao suficientemente rápidos 
e eficazes, para reduzir o custo de urna hora de ensino por 
aluno a urna cifra pequena, que pode estar por volta de vinte e 
cinco centavos de dÓlar, levando em conta os custos do desenvol 
vimento de programas, direitos do autor, linhas de comunicac:;ao 
com lugares distantes, etc. Esta cifra é competitiva comparada 
com o custo do ensino em sala de aula. 

Dentre as vantagens do emprego do computador, emedu 
cac:;ao, estao o maior controle e monitorizac:;ao do estudante corn 
o material de estí'mulo e a maior capacidade de procespamento 
complexo de dados procedentes das respostas dos alunos. O com
putador pode coordenar vários dispositivos como unidade de fil
magem, armazenamento, apresentac:;ao de sons, monitores de televi 
sao, dÍBpositivos especiais para as respostas dos estudantes, ~ 
lém do teclado de teletipo atualmente em uso. Quanto a segund~ 
vantagem criada, além de armazenar a analisar dados maclc:;os so
bre as respostas dos estudantes (rapidez, correc:;ao, respostas 
armadas livremente, etc.), pode empregar um sistema lÓgico com
plexo para adotar decisoes quase instantaneas sobre as respos
tas, e sobre qual o material seguinte a ser apresentado. 

Outra vantagem é que o computador pode estabelecer 
um diálogo livre entre os estudantes desde que este seja capaz 
de transmitir respostas pelo teclado. 
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Quanto as desvantagens, nao é possível avaliar res
postas orals nem motoras dos estudantes, a menos que sejam tradu 
zidas para a entrada digital que o computador exige. É limitado 
ao intercambio de informagoes alfanuméricas como estudante, e 
a apresentagao (nao a recepgao e avaliagao) do material visual 
e auditivo. 

Das formas de aplicar o computador ao ensino desta
ca-se o ensino "aj udado por computador", onde o es-tudante traba 
lha de forma contínua com éste, e o ensino "dirigido por compu-= 
tador" quando ele é um auxiliar do professor para administrar e 
guiar o processo Ge ensino, mas o aluno nao se acha conectado 
continuamente com ele. 

No primeiro caso, aplicam-se muitos principios de 
ensino programado: análise cuidadosa dos objetivos educacionais; 
desenvolvimento de programas mediante aplicagao experimental e 
revisao; emprego de pequenos passos; emprego de realimentagao 
imediata para confirmar as respostas. 

O processo de avaliagao integra-se com o material 
escrito do programa, e a eficiencia do ensino é julgada em fun
gao da velocidade e eficiencia com a qual os estudantes alcan
gam os objetivos propostos. 

No futuro, o computador possibilitará oferecer mai
or numero de cursos diferentes a um maior número de alunos, ga
rantirá o alcance dos objetivos educacionais por parte destes, 
numa medida anteriormente impossível. Isto gragas a aplicagao 
inteligente dos princípios de medida e avaliagao educacionais. 
De forma concreta, o computador: 

Devido a sua capacidade de armazenar e analisar resposta 
do al uno, facilitará a 11 análise de i tens 11 do conteÚdo de 
ensino e aplicagao experimental e revisao dos programas. 

Poderá diagnosticar rapidamente o estado inicial de conhe 
cimentos do estudante em um certo tema, ¡¡ramificando-o" , 
para que siga seu trabalho com material fácil ou difÍcil, 
segundo suas necessidades. Em segundo lugar, administra 
urna grande quantidade de materiais de teste no curso de 
um programa; nao permite ao estudante avangar no programa 
a menos que demonstre em determinados pontos de alcangou 
o dominio do tema. Em terceiro lugar, pode administrar fa 
cilmente a aplicagao dos testes estandarizados, proporcio 
nando rapidamente nao só o texto básico- convencional como 
informagao diagnóstica sobre diferentes tipos de dificul
dades, informagao sobre velocidade e acerto de respostas, 
etc. O emprego de consoles em localidades distantes possi 
bilita a administragao simultanea de testes padroes em á= 
reas geográficas amplas, e ainda administragao computado
rizada de testes em escala nacional. 

M - 13 



Pode acumular e analisar dados sobre grandes quantidades 
de estudantes: dados sobre características pessoais, de
sempenho na apredizagem, antecedentes de diversos tipos, 
et e. Facilitará o grau de a valiac;ao de diferentes progra
mas de ensino e a tabulac;ao de resultados. 

É possível elaborar sistemas dentro dos quais o computa
dor pode avaliar as respostas livres dos estudantes com 
tanta validade e maior eficácia que os professores. 

Pode empregar-se para difer.entes tipos de análise de con
teGdo do material-de ensino. 

Para que o computador e outros meios educacionais al 
cancem o máximo de utilidade em educac;ao, faz-se necessário um 
intenso trabalho de investigac;ao e desenvolvimento, que empregue 
tecnología da medida e avaliac;ao junto a outras. Para isto é ne
cessário que se formem mais especialistas em investigac;ao e de
senvol vimen to, se capacite m os professores e di retores para uti
lizar com mais efici~ncia, investigac;ao e o desenvolvimento, e 
se fornec;am os fundos adequados para todas essas atividades." 11 

TÉCNICAS DE ENSINO E AVALIAºAO UTILIZADAS NO SISTEMA SISCAI. 

INSTRUºAO PROGRAMADA 

Proveniente de um longo processo evolutivo e valio
sa colaborac;ao de educadores, a instruc;ao programada só teve sua 
aplicagao prática, no campo educacional, nestes Últimos anos. A
pesar de seus conceitos mais importantes serem frutos de labora
tórios de psicología experimental (principalmente de análise e a 
predizagem), e de independer de sistemas mecanicos, seu desenvoT 
vimento iniciou com urna pequena Hmáquina de ensinar", fabricada
ero 1926 pelo professor Sidney Pressey. Com características seme
lhantes as modernas' esta máquina l"estringia-se a aplicac;ao de 
testes de mÚltipla escolha e fornecia a corregao imediata após 
a resposta do aluno. Portanto, além de desempenhar a fungao de 
aplicar testes, ela também desempenha a importante fungao de pro 
pi ciar ao al uno a dis criminagao entre as respos-tas corretas e 
incorretas e fazer transfer~ncia desses conhecimentos a outras 
perguntas. 

As descobertas e pesquisas de Pr•essey só tiveram novo 
e importan te impulso com os -trabalhos e pesquis as de B. F. Skinner 
que se dedicou a examinar as limitac;oes impostas ao professor,em 
sala de aula e os eventos que determinam a apr•endizazem. 

A aprendizagem deveria ser urna atividade agradável e 
nao urna fon te de aborrecimen tos e frus tragoes. l'1ui tos des ses a.1~)r 
recimentos sao causados pelos temores e fracassos decorrentes de 
mna si tuac;ao de aprendizagem mal preparada, de materiais deficien 
tes ou enfoques nao apropriados. 
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FUNDAMENTA(_;AO TEÓRICA 

A Instrugao Programada tern fundamentagao teórica 
predominantemente cientÍfica e consiste na aplicagao direta de 
investigagoes. 

A id~ia b~sica da instrugao programada ~ que o pro 
cesso de aprender é mais agradável, eficiente e permanente, -
quando r:; aluno nao cornete erros Cou quando estes ocorrern ern 
proporgao mínima). 

Observa diversos aspectos, caracterizando-se por 
apresentar ao aluno, corn poucos conhecirnentos, pequenos conteú 
dos atrav~s dos quais ele adquire novos conhecirnentos, chegan-= 
do até a dominar assuntos bem complexos, devido ao pequeno nu
mero de erros, aos reforgos (realirnentagao) adequados e a sua 
participagao. Outra característica desse m~todo ~ que o aluno 
pode seguir seus estudos nurn ritmo prÓprio. Sao, portanto, qua 
tro os princÍpios que regern a Instrugao Programada: -

~ nprincípio 
P1,...incÍpio 

- Princípio 
dos 

- PrincÍpio 

dos Pequenos Passos 
de Resposta Ativa 
de Imediato Conhecirnento dos Resulta-

do Ri trno PrÓprio". 7 

Ern instrugao programada todo material irrelevante 
que é oferecido junto ao conteÚdo intencional, deve ser evita
do. 

Os estágios da produgao~ 

a. Preparagao 
b. Redagao do Programa 
c. Testes e Revisao 

ESTÁGIO I: Preparagao 

Neste estágio o professor (autor ou programador) a 
valia suas possibilidades, as facilidades de que dispoe, as 
ajudas que pode receber, a matéria que vai programar, determi
na as características dos alunos aos quais se destina o progr~ 
rna. 

Fases de preparagao: Para melhor organizar o traba 
lho, divide-se a preparagao em seis fases, que devem ser execu 
tadas nessa ordern: 

a. Escolha do assunto: 

b. Esbogo do assunto: Nesta fase se determina o 
quanto o assunto será abordado e a profundidade, o número de 
al unos a que se destina o programa, suas idades, sexo, proce
d~ncia, habilidades e interesses. 

M - 15 



~. Defini~ao de objetivos: Os objetivos serao tra
duzidos por proposi~oes que .descreverao quais os comportamen
tos esperados ao final do curso. 

d. Especifica~ao dos pré-requisitos: Identificar 
os conteÚdos mínimos que o aluno deve ter para fazer o curso. 

e. Teste de critérios (PÓs-teste): Testes que o alu 
no responde depois de fazer o curso e que servem para medir -
sua aprendizagem. 

f. Desenvolvimento do esbo~o. 

ESTÁGIO II: Reda~ao do Programa. 

Existem dois tipos básicos de programas em Instru
~ao Programada. O linear ou extrínseco, desenvolvido por Sl\TN1r'ER, 
e o intrínseco ou ramificado elaborado por CROWDER. 

Estes programas 
citada ao·aluno, pela forma 
qtlencía que é seguida, pela 
comparar respostas. 

diferem pelo tipo de resposta 
de apresenta~ao, pelo tipo de 
incidencia de erro, pela forma 

soli 
se

de 

Quanto ao tipo de resposta solicitada ao aluno, es 
tas podem ser aberta ou autoconstruÍda e reposta intrínseca
ou de escolha múltipla. A primeira é defendida ·por Skinner co
mo resposta que requer "evoca~ao" ou 11 recorda~aott exigindo que 
o aluno reproduza urna resposta e nao apenas a reconhe~a. A se
gunda, escolha mÚltipla, é definida por Crowder como senda a 
que verifica se a comunica~ao contida no quadro foi estabeleci 
da realmente, ou apenas de forma aproximada. Possibilita a dis 
crimina~ao de conteúdos aprendidos e, ao aluno, a possibilida~ 
de de continua~ao do programa. 

-Num programa linear, os quadros sao pequenos e 
acham-se seqüencialmente dispostos. O aluno le o quadro, escre 
ve a respostas e vai ao quadro seguinte para confirmar sua res 
posta e receber novas informa~oes. Considerando que o acerto
na resposta é de vital importancia para a motiva~ao, 5% de er
ras em um quadro de programa linear é considerado um quadro de 
feituoso, que exige revisao. 

Normalmente, usa-se um programa linear para ensi
nar conceitos simples. f um programa bastante repetitivo, as
sim nao deve ser empregado para alunos que tenham mais capaci
dade de aprendizagem porque gera desinteresse. 

Veja na figura 1, um exemplo de um programa linear. 
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Elevar ao quadrado os números com 2 dÍgitos que ter 
mlnam em 5. 

l. A fim de elevar um número ao QUADFADO, multiplique 
~o por ele prÓprio. Exemplo: para elevar 3 ao qua= 
drado, multiplica-se 3 vezes 3. A resposta é nove. 
Da mesma forma: a fim de elevar 6 ao quadrado, mul 
tiplica-se 6 vezes 6. A resposta é .............. ~ 

1 36 1 

2. O quadrado de 8 é: 8 vezes 8, ou 64. O quadrado de 
5 e: 5 vezes 5 ou ............................... . 

1 25 1 

-3. O quadrado de 7 e 49. O quadrado de 3 e 

Figura l. (Lysaught, Jerome - Guia de Instrugao Programada 
1974). 

Considerando-se ~ue o sistema SISCAI pode ser usado 
para qualquer tipo de curso ou prova e aplicado em alunos de 
qualquer nível, optou-se pelos programas ramificados, cujas ca
racterísticas sao as seguintes: 

l. seqüencias mais longas; 
2. a exigencia de um esforgo maior de reflexao por 

parte do aluno; 
3. a resposta é dada em forma de escolha entre al

ternativas apresentadas e nao como urna elabora
gao pessoal; 

4. especifica-se ao aluno que ele cometeu um erro e 
procura-se orientá-lo no caminho certo; 

5. a seqüencia nao é a mesma para todos os alunos: 
existe um tronco central que todos percorrem mas 
com diversas etapas a sua volta conforme as •res
postas dadas; 

6. at.ende a di fe rengas in di viduais. 

Com este tipo de programa, alunos mais bem dotados 
tem condigoes de aprender mais rapidamente, pois é possível foE 
necer-lhes um maior número de informagoes em menor tempo e o nu 
mero de respostas incorretas é bem menor. Os outros alunos pro= 
gridem em processo mais lento, mas suas necessidades sao aten
didas porque o aluno recebe explicagoes adicionais, conforme a 
resposta escolhida. 

A figura 2 a segulr, representa a seqüencia de um 
programa intrínseco. 
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Informagao 
inicial 

(estimulo) 

1 
al uno 
aprende 

~ 
O aluno age 

(Resposta) 

¡ 

o aluno 
aprende 

Informagao 
Adicional 

1--

~-

A resposta é Respos- A respos·!a Nova Infor-
ra Cor- carreta e re r":> JIB.<_;ao (es ti 

analisada ~ forc;ada ( co§' mulo -
reta pensada) 

Resposta 
Errada 

,1¡ 

o erro e 
explicado 

Figura 2. (A.lneida, Maria.Angela V .de, Instrugao Programada, - 1970). 

· Para Crowder a diferenga básica entre seu método e 
o de Skinner é o propósito com que a resposta é dada e a poste
rior utilizagao da mesma. Enquanto no programa linear o fato de 
emitir urna resposta s~gnifica passar a etapa seguinte, no rami
ficado essa r~sposta e usada para determinar se a informagao 
posterior sera apresentada logo a seguir, ou se o material adi
cional será necessário. 

Urna das formas de apresentagao de um programa rami
ficado é em livro, normalmente conhecido como livro embaralhad~ 
Isto porque o vai e vem entre as páginas, ocasionado pelas res 
postas do aluno, pode causar confusao a este. Este tipo de pro= 
blema é evitado no uso de terminais de vídeo porque os desvios 
dentro do programa sao trans.parentes ao estudante. 

Resumindo, caracterizar o tipo de resposta, o tipo 
de questoes, o formato, o uso de ilustragoes, etc., significam 
determinar as características do programa. 

Observe o trecho de programa intrínseco da figura 
3. 
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Um exemplo de programa ramificado. 

¡;AGINA l' 

lí,l -se 
por 

Define-se o sÍmbolo bn como no produto que obtem 
quando usa~se o número b como fator n vezes 11 • Assim,
exemplo: 

1 

') 

20 ::: 2x2x2 = 8 
32 ::: 3x3 ::: 9 
b2 = bxb 
etc. 

Aprende-se também que numa expressao da forma bn 
o número b é donominado BASE e o número n é denominado EX 
POENTE. 

/expoente~ 

bn 23 

~base/ 
3 ~Finalm~nte foi visto que urna expressao numerlca 

como 2 e denomlnada 11 a 3~ potencia de 2" ou 11 2 elevado a 
potencia 3'' e assim por diante. 

Obtem-se a seguir urna pergunta de revisao do que 
acabamos de estudar. Escolha urna resposta e dirija-se a 
paglna indicada a frente da resposta que escolheu. A que~ 
tao é a seguinte: 

2 3 ::: 

Respoc:;ta 

8 
9 

Nao sel 

Página 

5 
9 

13 

Figura 3. (Lysaught 5 Jerome - Guia de Instru~ao Programada, 
- 1974). 

ESTÁGIO III: Testagem e Revisao. 

f nesta fase que se testa a eficiencia do programa. 
Existem dois tipos de teste: o de processo ou de campo e o tes
te de critérios. 
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Teste de Processo ( o) e ap caco durante a ela-
borag~o do programa, num grupo peqLeno de alunos (de lO a 15), 
para avaliar os ouadros individualme~te. Mede a com1micabi da
de e eficácia do ~programa, verificctn se o aluno consegue Del"~ 
corr•e-lo todo cometendo poucos erras, :::e a guagem é ac":ssi:'vel, 
os exemplos adequados, os exer'cícios bem dosados o JC, efica a do 
programa r'efere-se a compreensao ou entendimento do mesmo. 

A finalidades deste teste é determinar os cuadros 
de defeituoso e se possível o tipo de defeito. Os alt1n<~s em 
quem se aplica este teste, recebem o programa respondendo-o em 
fo lhas adeq uadas. Pode-se solicitar' comen tários nes ta folha" 
quanto a compl"eensao e dificuldades do quadro. Também o progra
mador deve fazer observagoes quanto a motivas;~o, hesitag~o ,etc, 
É necessário estabelecer o tempo que cada alurw leva para res
ponder essa amostr'a, Para isso solicita-se que o alw1o anote a 
hora de inicio e de término do programa. A avaliag~o é feíta 
através de urna tabela ou grade de corregao de dupla entrada.Nas 
linhas horizontais tem os nomes dos alunos e nas verticais; os 
n~meros das respostas. Ao ser feita a corregao, assinala-se as 
respostas erradas e na Última linha toma-se o total de erras 
por quadro. Pode-se calcular o total de erras por aluno, na Úl
tima col una. 

Exemplo da Tabela de Apurag~o: 

Tabela l. (Pereira, Helvécio B., Instrug~o Programada,l970) 

~ o 
Aluno A 
Al uno B 

~l=o e 
Al uno D 
Al uno E 
Al uno F 

luna G 
A-luna H 

Totais: 
Erras 1 q uadros 

1 
1 

11 2 3 ! 4 

u A somu_ do 
ser igual 
al uno, l 
al uno, iJ 
grama. 11 ·i 

1 
1 1 ~--,::\ 1 i 

33 -¡ TüTAJ~I S i 6 7 8 '\:' 30 31 32 \, 
'\. '\ ' '1 ,- -~ lj-J 

/ 

~<\ -

\ > 7;/ 
1 

"'" \' '~ 1 ti 
total de erras por quadro deve 
~ soma dos totais de erras por 
~~centagem média de erro, por 

ca o grau de eficácia do pro-
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O teste de critérios mede a eficiencia do programa 
ou seja o quanto o aluno aprendeu. Deve abranger todo o progra 
ma , com situa~oes novas e aplicagoes que possam ser envolvi-
das, usando-se os elementos fornecidos por ele, sem que as per 
guntas exijam outras informagoes. Este teste é alaborado den= 
tro das especificagoes da Tecnologia de Testes. 

TECNOLOGIA DE TESTES 

PLANEJAMENTO 

O teste de aproveitamento é o instrumento de medi
da que fornece informagoes sobre o desempenho de um indivÍduo 
ou grupo de indivíduos. 

"Exige cuidadoso planejamento que pode ser resuml
do nas seguintes fases: 

l. Identificagao dos Objetivos. 
2. Selegao de áreas de conteúdos. 
3. Preparo de Tabela de Especificagao. 
4. Selegao do Tipo de Item. 

{
5. Elaboragao de Itens. 

Alteragoes 6. Revisao por um Técnico em Testes. 

MONTAGEM 

7. Revisao por Especialista em Conteúdo. 
8. Montagem do Teste. 
9. Elaboragao das Ins trugoes e Chaves de Corregao. 

10. Revisao de Provas Datilografadas. 
ll. Impressao do Teste". 8 

Quanto a montagem do teste esta, deve obedecer cri 
térios pré-estabelecidos dependendo das instrugoes do examina= 
dor. De maneira geral a organizagao dos itens (questoes) é fei 
ta: 

"a. e m ordem eres cen te de difi culdade: para nao 
prej udicar a moti vagao do aluno ocasionando um 
desempenho global deficiente; 

b. em áreas de conteúdo uniforme: questoes sobre 
o mesmo assunto agrupadas, favorece o desempe
nho do examinado e facilita ao examinador a ca 
racterizagao de deficiencias do rendimento es= 
colar; 

c. segundo o tipo de comportamento exigido: esta 
disposigao permite estabelecer até que ponto 
os objetivos propostos estao sendo realmente 
alcangados; 

d. segundo apresentagao formal: diferentes tipos 
de i tens exigem diferentes procedimentos menta 
is, dessa forma para nao criar inquietagoes,ha 
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recornendagao 12 agrupar os itens segundo o seu 
tipo formal". 

A cornbinagao dos vários critérios depende do exami
nador e para fac~litar a tarefa será necessário a elaboragao de 
urna tabela de especificagao do tipo que segue: 

~:::: 
o 

! lrd ~otal dos 1 ·rl 1 ~ 
(]) (]) Ü'l u ~ 
(/) (/) rd ~tens por (]) o o u ·rl _gJ ·rl 

e§ -1-' @' lrd ·rl ,';1j rl are a de 

~ 
(/) rl ¡@ -~ ~ conteúdo 8 8 h ~ ~ S 
(]) Ü'l (() 

NÚmero do 
itern do 
teste 

Total de i tens Total de 
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Tabela 2. (Santarosa, Lucila M.C. - Instrugao Modular ern 
Medidas Educacionais,- 1975). 

Os tipos de comportarnento estao colocados ern ordern 
crescente de cornplexidade, segundo a Taxionornia de BLOOM 

TIPOS DE QUESTOES 

Dois sao os tipos de quest5es: a dissertagao é do 
tipo objetivo sendo que os Últimos ainda se dividern ern questoes 
que o aluno dá a resposta e ern questoes que o aluno seleciona a 
resposta (cornplernentagao; V-F, cornbinagao, escolha rnÚltipla)o 

As avaliag5es elaboradas no sistema SISCAI utilizam 
respostas do tipo objetivo. 

As questoes do tipo objetivo devern aplicar-se a gru 
pos grandes, dao irnparcialidade na avaliagao, e absoluta hones~ 
tidade quanto ao criterio para a corregao, quando há necessida
dade de rapidez na corregao. 
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APLICA~OES E CONCLUSOES: 

O Sistema SISCAI iniciou seus primeiros testes em 
1978 quando foi usado para implementar avaliagoes atraves de 
terminais de vÍdeo. Um teste estatístico aplicado em alunos do 
pós-graduagao da Faculdade de Educagao foi a primeira experle~ 
cia. 

Após, implementou-se um sistema de avaliagao forma
tiva da disciplina Computagao Básica Fortran dirigida a alunos 
de cursos de graduagao, regularmente matriculados. Este siste
ma ao mesmo tempo que avalia o al uno, possibi '_ita a imediata 
corregao e reforgo da resposta, atraves de f~ ~dbacks adequados 
a rtecessidade do estudante. Assim, se o aluno acerta a pergun
ta mas nao tem certe~a da resposta dada, urna realimentagao pa
ra elucidar esta dÚvida e apresentada. Da mesma form2, se ele 
acerta e diz que tem certeza um breve reforgo lhe e d,,do: "Ex
celente sua resposta está carreta. Siga Adiante". No e :J.SO _?e 
erro, com ou sem certeza, dois outros tipos de feedba ·ks sao 
oferecidos. Este modelo de avaliagao formativa e inédi-: o e foi 
elaborado pela Profa. Lucila Maria Costi Santárosa, do Curso 
de PÓs-Graduagao da Faculdade de Educagao desta Universidade. 

O impacto causado nos alunos com este sistema de 
avaliagad tem sido muito bom. Urna mudanga de comportamento,com 
maior interesse foi observado. 

Atualmente de 300 a 400 alunos de Fortran tem fei to 
suas avaliagoes usando o computador·, semestralmente. 

Alem das·avaliagoes, cursos tem sido implementados 
e testados. 

A partü, de agosto de 80 urna turma de 30 alunos da 
linguagem Fortran tem recebidp os conteúdos da disciplina, pe
lo computador. Esta atividade que representa o Último estágio 
de um programa de Instrugao Programada, tem por apoio a orien
tagao, com elucidagao de dÚvidas, realizagao de exercícios, 
discussoes e debates, em sala de aula. A aceitagao e entusias
mo dos alunos é grande. Já foram sentidos os primeiros resulta 
dos em termos de melhoria nas avaliagoes, em compa·ragao com os 
sistemas tradicionais de ensino. 

Em fase de implantagao, um curso de· \IJork Flow Lan
guage dirigido a alunos ingressantes no PÓs-Graduagao em Cien
cia da Computagao, no Curso de TecnÓlogo em Processamento de 
Dados e tambem para treinamento dos funcionarios ingressantes 
no CPD. Urna Simulagao Clínica para alunos de medicina, encon
tra-se em fase de testagem e revisao. 
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Também a técnica de estudo através de fichas esta 
em pesquisa e implementagao como reforgo a certos conteÚdos, 
considerados mais diffceis, das disciplinas de processamento 
de dados. 

As conclusoes das experiencias desenvolvidas até 
agora tem sido possrveis através das estatrsticas fornecidas 
pelo sistema. Sao elas: 

- Estatfsticas para o programador, que fornecem 
tempo de resposta médio por etapa, tempo de desenvolvimento 
médio do curso ou proova, percentual de acerto pol" etapa; per 
centual de utilizagao de cada etapa, distribuigao da utiliza 
ºao das opgOes de respostas possíveis para cada etapae ~ 

- Estatística para o professor: boletim de apro
vei tamento de cada al uno, média e des vi os padrao do grupo, 
percentual de acertos de cada item. 
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