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RESUMO 

Vma folha de papel em branco parece ajudar-nos nas nossas aq:oes de reflexao. Nao 
existe urn estado previo nem a necessidade de seguir as ideias ou as pegadas de quem quer 
que seja. E esta a minha percep9ao de uma folha em branco, qual e a sua? Possivelmente 
as nossas opinioes nao serao assim tao diferentes, no entanto ainda 0 sao. 

Questoes de ergonomia tomam-se essenciais aquando da concep9ao de aplica90es 
multimedia. Discussoes sobre cores, imagens, leones e linguagem (verbal e nao verbal) 
sao tidas constantemente almejando uma satisfa9ao total, ou pelo menos parcial nas 
vontades e necessidades dos utilizadores. Ate que ponto estamos a satisfazer as necessi
dades de uma maioria negligenciando determinadas minorias? Como resposta a esta 
dlivida devemos come9ar por dividir a questao mor em anruises mais pequenas. A dlivida 
sobre a qual me debru90 diz respeito a igualdade, ou nao, da resposta a estimulos visuais 
por parte de pessoas sem atraso mental em compara9ao com individuos com atraso 
mental grave. No caso de existencia de diferencia9ao de respostas, poderemos estar 
actual mente a incorrer em erros de concep9ao de aplica90es multimedia. Apoiado nu,ma 
aplica~ao que estou a desenvolver no ambito do meu doutoramento, pre tendo dar 0$ 

primeiros passos na identifica\=ao de estimulos visuais passlveis de serem estudados para 
a optimiza9ao da rela9ao homem-maquina na minoria acima indicada. A inten9ao final e 
a da contribui9ao para uma sociedade de informa9ao realmente para todos. 

ABSTRACT 

Ergonomy issues are vital in the creation of multimedia applications. Frequent 
debates on colors, images, icons and language (verbal or non-verbal) are geared towards 
the satisfaction of users' wishes and needs. To what extent, however, may we be satisfying 
the needs of the majority of individuals while neglecting those of certain minorities? 

,', Texto apresentado ao Encontro Lus6fono de Ciencias da Comunica9ao ocorrido na 
Universidade do Minho em Outubro de 1999. 

• Universidade de Aveiro. 
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The specific question that I pose is whether reactions to visual stimuli by healthy 
individuals are similar to those of seriously mentally disabled ones. In case reactions are 
different between the two groups we may be in the presence of errors in the conception 
of multimedia applications. Based on an application that I am developing for my Ph.D., 
I intend to take the first step to identifying visual stimuli susceptible of being analysed in 
order to optimise the man-machine relationship for the minority mentioned above. 
The final aim is to contribute to an information society that is, in fact , for all individuals. 

Contextualiza~ao 

A moderniza~Ao cia nossa socied..ade, dita so iedade de infonna~o 1 . a, 
num primeiro plano, a necessicbde da sua c.ompreensao como sistema 
aberto de forma a entendera importancia. do acessoas novas tecnologias 
rea.lmente pOl' todo . urna clara aproxima~a a quesHio, explorando a 
analogia aos sistemas abertos conegue~se fcientificar qualqu~l" espayo habi
tavd par seres humanosem comunidade como 0 meio ambiente, -as Pl'O
prio . eres humano:> como subsistemas que entre si ooordenam as suas 
actividade de fonna a obter ponto de eqUl1Jbrio s6lidos ,casoalterados 
devido a nOVDS inputs. rnceis de reaJustar R, D.OVO '. (ndices de equilibrio favo
mvei para a subsi Lencia. do . tema. Finalmente, e po "lVel jdentificar os 
,inputs ·e outpul.s do sis:tem:a que ria sua e:sst!ncia compreendem a ini-onna¢o 

o aetos comunicativQs. Analisando a ociedade n¢ste contex:to. depara-.se 
com a conciu ao ime.diata de que ao negar 0 fomecimento parcial outotal 
de irzpw, ou seja, de info,rma~o. a individuos pertencentes ao sistema, 
levar~se"l:i 30 seu desempenho ineficaz camo s.ubsistlema" prejudicando 0 

fornecimento de outputs ben¢ficos para os outros subsistemas , para 0 

sistema .a braogen te - a sociedWlc' de informa~ao - -e ate para -i proprio. 
Existem inumeras pontes passfveis de serem construfdas entre este 

sistema aberto e a questao da acessibilidade de pessoas com necessidades 
especiais a aplicac;6es multimedia correctamente concebidas para si. Urn 
correcto dimensionamento da relac;ao entre estas duas margens podeni ser 
fejto· tendo em conta os seguintes ins tipos de reladonamento que part~m 
do subsistema individuo, alargando-se positivamente em cadeia ate a socie
dade propriamente dita: 
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-. 0 individuo em contacto com novas tecnologias de comunicac;ao e 
infonnac;ao, correctamente adaptadas as suas necessidades, descobre 
urn meio com finalidades que poderao estender-se des de a ludici
dade ate a propria comunicac;ao de sentimentos e ideias. A des co
berta deste novo meio de se divertir e, quic;a, comunicar com outros, 
podera contribuir para 0 elevar da sua auto-estima e do seu senti
mento de bem-estar. 



• Vma melhoria no equilibrio do individuo e a difusao destes outputs 
positivos para 0 exterior, propagando-se para os outros subsistemas, 
contribuem para a evolw;:ao positiva na rela~ao do individuo com os 
outros, melhorando 0 seu desempenho. Em rela~ao mais estrita com 
as pessoas com necessidades especiais e possivel identificar a familia 
e amigos como os subsistemas que de forma rna is directa benefi
ciarao desta melhoria de animo e «desempenho» dos seus entes. 

• 0 ultimo patamar de equilibrio almejado e 0 do proprio sistema 
abrangente, neste caso, da sociedade que, resultante da melhoria do 
desempenho dos seus subsistemas humanos, vive uma experiencia 
com sinal tendente para 0 optimo. 

Vma das principais dificuldades com que nos deparamos no estudo e na 
analise de estfmulos visuais e os seus efeitos em pessoas como necessidades 
especiais (NE) prende-se com a escassez de ferramentas de analise destes 
estimulos. Embora existam alguns exercicios rudimentares, estes pecam em 
pontos essenciais como 0 do registo preciso e individualizado das reac~6es 
do individuo. Para alem deste topico bastante importante, encaramos tam
bem 0 facto destes exercicios em nada se relacionarem com as novas tecno
logias ou 0 uso das mesmas. Subsistem como validas as ac~6es de exercicios 
desempenhadas com cart6es coloridos, com objectos de uso facil como 
bolas e cubos ou ate 0 registo feito sobre uma folha de papel em forma de 
questionario. Estes exercicios sao, no entanto, colocados em causa quando 
se tenta fazer a generaliza~ao dos resultados em papel para 0 ecra de urn 
computador. Ate que ponto se poderao equiparar os resultados de estimulos 
do tipo visual tomando como indiferente 0 facto de terem side obtidos com 
ou sem 0 uso das novas tecnologias. Numa sociedade que vive em tomo de 
campanhas de incentive a cria~ao, a todos os niveis e estratos sociais, de 
uma sociedade de informa~ao, as novas tecnologias terao de, obrigatoria
mente, passar por uma fase de analise, compreensao e adapta9ao dos con
teudos de modo a poderem chegar de uma forma optimizada a quem muitas 
vezes e marginalizado nestes processos de evolu~ao da sociedade em geral. 
Contudo, este conjunto de ac~6es - analise, compreensao e adapta~ao - nao 
sao de forma alguma faceis ou de resolu~ao rapida e sem questionamento. 
A dificuldade de desempenho das mesmas aumenta ao fazermos a sua asso
cia~ao as novas tecnologias da comunica~ao. A nossa primeira dificuldade e 
desde logo interpretada, nao pelos individuos que iran utilizar estas novas 
ferramentas de trabalho e lazer, mas pelos agentes encarregues de avaliar a 
sua utilidade institucional e ajudar na inser~ao destes meios nos ambientes 
diarios das pessoas que apoia. Embora se venha a verificar uma evolu~ao 
gradual na receptividade as novas tecnologias para uso por pessoas com 
necessidades especiais, ainda subsistem em algumas pessoas, felizmente cada 
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vez em menor numero, um espirito de «Velho do Restelo» avesso as novi
dades, mesmo que se revelem uteis. A segunda fon;:a de impedimento 
traduz-se na falta de ferramentas de trabalho, ou antes de aplica96es, para 
uso de pessoas com NE. Nao e possivel defendermos a inclusao das novas 
tecnologias neste nicho da sociedade se nao trouxerem nada de novo a nao 
ser a presen9a ffsica de um computador. Numa atitude correcta de inclusao 
das NTC, estas deverao passar de maquina a meio, devendo 0 utilizador 
focalizar a sua atenc;ao no conteudo sobre 0 qual esta a trabalhar e nao na 
maquina que 0 suporta. No entanto, para que is to acontec;a, toma-se neces
saria uma correcta produc;ao de conteudos, adaptando-os nao s6 a maquina, 
mas tambem ao utilizador. «A handicap, on it's own, may not be a barrier to 
the adapting of a individual to an environment or a situation. As long as this 
environment is related to or adapted to his identifiable characteristics, there 
is no reason not to believe that a individual can not undertake various tasks 
with acceptable success» 1. 

Este objectivo de contribuir para a correcta adaptac;ao das novas tecno
logias a individuos com necessidades especiais, nomeadamente atraso men
tal grave, e dissecada ao longo deste artigo atraves das ideias e preocupac;6es 
do seu autor. Embora em fase de planeamento e definic;ao, e possivel iden
tificar 0 quadro geral do sistema interactivo a ser utilizado no estudo 
de identificac;ao de cores 6ptimas. 0 sistema e designado genericamente por 
Ze Pintor. 

o Ze Pintor 

A idei:a 

Como e que se cria uma aplicac;ao virada para 0 uso com pessoas 
com necessidades especiais que lhes possibilite fomecer informaC;6es sobre 
os seu gostos quanta a cores? A resposta a esta questao parece desde logo 
complexa e de diffcil conclusao. No entanto, reflectindo sobre 0 assunto e 
observando 0 publico alvo em questao, e possivel estabelecer a ideia de que 
estes s6 se relacionarao de forma menos conflituosa com uma nova situac;ao 
caso ela possua caracterfsticas reconhecfveis de experiencias anteriores e 
com um alto teor de positivismo a elas associadas. A analise desta necessi
dade identificada, de produzir uma aplicac;ao nova passivel de ser utilizada 

Sternberg, R.J.&Spear, L.c. (1985) "A thriarchic theory of mental retardation». In: 
International Review of research in Mental Retardation, vol. 13, New York: Academic Press, 
pp.301-326. 
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como ferramenta de trabalho na pesquisa e recolha de dados, levou a 
cria~ao do ze Pintor. Esta e baseada numa actividade retirada do dia a dia 
do sujeito, a pintura com as maos. Numa tradu~ao metaf6rica deste exer
cicio para urn suporte tecnol6gico, foi possivel construir pouco a pouco 0 

sistema descrito nas restantes alineas deste artigo. A tradu~ao do fasea
mento da cria~ao da metafora us ada no Ze Pintor pode ser resumida nos 
seguintes pontos apontados por Erickson 2 como os fundamentais na estru
tura~ao de qualquer metafora para suporte tecno16gico: 

., Defini(:iio funcional 

Numa primeira fase, identificou-se os meios tecnicos disponiveis para 
levar a cabo a experiencia, compreendendo os limites de ordem tecnica e a 
utiliza~ao 6ptima desses meios. 

• A identifica(:iio de hdbitos e necessidades do utilizador 

Identificou-se quais as fun~6es ou actividades levadas a cabo no mundo 
real e qual a rela~ao de empatia entre elas e 0 utilizador. 

!Ii Gera(:iio da metdfora 

Ap6s alguns diaJogos com terapeutas ocupacionais da APPC (Asso
cia~ao Portuguesa da Paralisia Cerebral), membros do nueleo desta asso
cia~ao, sediado no Porto, tentou-se identificar de entre as tarefas habituais 
de alguns dos seus alunos uma que fosse possivel de transpor do meio real 
para 0 meio abstracto, que eo do digital. Entre os diversos exercicios deba
tidos, encontrou-se na «pintura a mao» urn adaptavel a meios tecno16gicos 
e esperan~osamente capaz de conseguir atrair a aten9ao e criar vontades de 
interac~ao nos utilizadores visados. 

No final, e depois de escolhida a fun~ao ou actividade, levou-se a cabo 
a cria~ao da metafora correlacionando-a com a vertente tecnica do projecto 
e criando entre eles uma rela~ao de adapta~ao progressiva. 

Esta aplica~ao surge como uma forma de intersectar a componente de 
investiga~ao para a produ~ao de aplica~6es multimedia para pessoas com 
NE com a componente especifica de produ9ao dessas mesmas aplica~6es, 
isto e, a aplica9ao em si mesma traduz-se num program a de possivel uso 
independentemente do factor investiga9ao. Com uma elara inten~ao de 
facultar urn meio de exercicio e lazer, 0 Ze Pintor coloca em estudo e analise 
estimulos visuais, especificamente as cores, a sua escolha e utiliza~ao. 

Erickson, Thomas D. (1996) «Working with Interface Metaphores». In The art of human
computer interface design, edited by Brenda Laurel: Addison Wesley. 
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o posto de trabalho 

o recurso a metafora acima identificada compreende um exercfcio onde 
o individuo «pinta a mao» sobre urn monitor vazio com uma escolha previa 
de cores existentes numa «palete digital» fornecida sobre urn outro monitor. 

A clara pretensao e a de tornar 0 Ze Pintor nao s6 numa aplica~ao infor
matica, mas sobretudo num sistema interactivo onde 0 utilizador e colocado 
num posto de trabalho ergonomicamente c6modo e aprazivel. Os compo
nentes deste sistema, para alem de Ihe fornecerem os utensilios de trabalho 
(a tela e a palete digitais), fornecem-Ihe , ao mesmo tempo, urn ambiente 
confortavel e adaptado as suas necessidades especiais nao s6 de ordem inte
lectual e de interac~ao mas tambem de ordem fisica. 

o posto de trabalho e constituido pel os seguintes componentes: 

1. A paleta de cores 

Neste ecra tactil e simulada a paleta de cores de onde 0 individuo 
podera escolher a cor a utilizar, de entre 6 cores fornecidas (vermelho, verde, 
azul, urn castanho escuro, uma cor de tonalidade mwto clara, e uma cor de 
tom fluorescente) . A presen~a, tonalidade e disposi~ao das cores na paleta 
serao manipulaveis de acordo com 0 desenvolvimento do exercfcio, varian do 
mediante a identifica~ao nos padr6es de utiliza~ao dos individuos de situa
~6es pre-definidas como, por exemplo, a utiliza~ao sistematica da mesma 
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cor ou a importancia nul a dada a determinada cor. A atribui~ao de urn 
cankter semi-inteligente ao sistema e abordado de forma mais precisa na 
alinea deste artigo referente a testagem e adapta~ao do sistema. Situ ada 
inicialmente do lado direito do individuo, a sua posi~ao no posto de trabalho 
podeni ser mudada tendo em conta a inadapta~ao a posi~ao ou 0 facto do 
utilizador ser canhoto. 

2. A tela de desenha 

A tela de desenho traduz-se num monitor tambem de natureza tactil tal 
como a pal eta de cores. Servini de suporte as ac~6es criativas do utilizador, 
registando visualmente, ao ponto de rigor maximo, a aplica~ao das cores 
escolhidas da paleta. Com a inten~ao de fomecer urn espa~o maximo de 
interac~ao ao utilizador pretende-se que esta tela seja fomecida num ecra 
com 0 tamanho minima de 19 polegadas. Sera colocada do lado esquerdo do 
utilizador vislumbrando eventualmente, tal como no caso da paleta de cores, 
a sua troca para 0 lado direito, caso se identifique tal necessidade. 

3. 0 pasta de trabalha (£Sica 

o suporte fisico optimo para todo este «estudio interactivo de cria~ao e 
comunica~ao», caso se encontre viabilidade na sua constru~ao, seguira, tal 
como os outros elementos deste projecto, uma rigorosa listagem de adapt a
~6es ao utilizadores. Entre os itens desta listagem poderao encontrar-se 
pont os tais como, por exemplo: 

'. urn design ergonomico que permita a aproxima~ao comoda ao posto 
por parte de pessoas em cadeiras de rodas; 

" delimite do espac;o de interac~ao com pequenas barreiras apoiando 
cas os eventuais de movimentos involuntarios; 

• e 0 almofadar da super£icie do posto de forma a que 0 utilizador 
possa debru~ar-se sobre 0 posto de trabalho. 

Os dois monitores (tela e paleta de cores) serao inseridos nesta mesa de 
trabalho em posi~ao semi-horizontal guardando uma ligeira inclina~ao de 
possivel controlo e ajuste, adaptavel as necessidades de cada utilizador. 
Contudo, tendo em conta os limites nao utopicos que geralmente existem 
em muitos projectos de investiga~ao virados para minorias, as semelhan~as, 
entre este posto de trabalho optimo e 0 que na realidade acabara por ser 
conseguido por impedimentos or~amentais, serao bastante limitadas. 
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o Registo interno 

«0 observador 000 presencial» 

A recolha de dad os para posterior analise estatistica revela-se muitas 
das vezes uma das tarefas mais complicadas de toda 0 processo de investi
ga~ao. Seguindo padroes tradicionais de recolha de informa~ao da identifi
ca~ao, actua~ao e evolu~ao dos utilizadores, a metodologia de referencia 
seria a do acompanhamento presencial do utilizador por parte de urn obser
vador munido de documentos de registo (formularios de identifica~ao e 
fichas de registo de informa~ao) e de urn meio de cronometrar, caso neces
sario, tempos de interac~ao. Vma das facilidades concedidas pelo recurso as 
novas tecnologias da comunica~ao e informac;:ao e 0 da possibilidade de 
transportar para 0 proprio sistema a responsabilidade de recolher todo 0 

tipo de informac;:oes passiveis de serem estudadas posteriormente em anali
ses estatisticas. 0 utilizador defronta-se, assim, com urn observador nao 
presencial segundo os moldes tradicionais. 0 registo informatizado em «real 
time», ou seja, feito pelo proprio sistema no momenta exacto em que a 
acc;:ao decorre, permite urn aumento do numero de dados a recolher melho
rando ao mesmo tempo a precisao dos mesmos. Paralelamente a esta evolu
c;:ao, quanto a veracidade e preciosismo dos dados recolhidos, a nao existencia 
do agente humano munido de perguntas, papel e caneta podera funcionar 
como urn estimulo ao aumento da entropia entre 0 individuo e 0 sistema. 

Dados a recolher 

Todo 0 trabalho sera registado intemamente segundo variaveis pre-defi
nidas e de forma individualizada, de modo a poder acompanhar process os 
de evoluc;:ao do utilizador, eda maneira a poder entrar em processos de iden
tifica9ao de padr6es de evolu9ao em individuos no particular ou em deter
minados perfis socio-psicologicos. Os dados recolhidos serao, nalguns 
casos, introduzidos pelo professor ou terapeuta que iniciani a sessao de 
pintura. Dados como 0 nome do utilizador, 0 nome de quem faz 0 acompa
nhamento e a institui9ao onde decorre a sessao terao concerteza de ser 
fornecidos, constituindo 0 cabec;:alho identificativo do registo de sessao. Os 
restantes dados a recolher na sessao serao: 
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.. Vma listagem das cores utilizadas; 

.. A ordem de utilizac;:ao das mesmas; 

• 0 tempo de utilizac;:ao de cad a cor isoladamente e ao longo da sessao 
de trabalho; 



• Numero total de utiliza~6es de cada uma das cores; 

• A percentagem na composic;:ao na imagem final de cada cor utilizada; 

• A posic;:ao dominante da cor sobre 0 ecra (ex: Cantos, centro do ecra, 
zona inferior); 

• As cores nao utilizadas. 

o armazenamento dos dad os recolhidos em cada sessao podeni ser feito 
de duas formas: atraves da impressao dos dados em papel e inclusao em 
dossier particular do estudo, ou sob a forma de urn ficheiro de texto que 
podeni ser guardado em suporte digital, facilitando 0 aces so aos dados 
numericos para tratamento estatistico posterior. 

Testar adaptar 

Para alem da enfase dada, na fase de concepc;:ao do sistema, a adaptac;:ao 
ao utilizador, a analise do desempenho nao foi olvidado. Aquando da con
cepc;:ao da aplicac;:ao Ze Pintor urn dos objectivos identificados desde 0 inicio 
foi 0 de the tentar atribuir urn caracter semi-inteligente. Com esta desig
nac;:ao de semi-inteligente entende-se que 0 sistema nao criara nenhum tipo 
de adaptac;:ao ou alterac;:ao, result ante da sua propria interpretac;:ao do com
portamento do sujeito. Levara a cabo, isso sim, modificaC;:6es ja previamente 
definidas na sua estrutura de programac;:ao. «The telematic services must 
achieve levels of plasticity dependent of the flexibility of the individual using 
it. Only with this bilateral relationship will it be possible to optimise the 
adaptation of the service to the user behaviour patterns.» 3 

Caso 0 utilizador desempenho acc;:6es identificadas na programac;:ao, 0 

sistema desencadeara respostas pre-definidas para essas situac;:6es. Por 
exemplo, caso 0 utilizador demonstre uma tendencia vincada para a utili
za<;:ao excessiva, ou nao, de determinada cor, algumas modifica<;:6es serao 
incutidas na paleta de cores. Sem intervenc;:ao exterior, a mesma podeni 
sofrer alterac;:6es da seguinte natureza: 

• Alterac;:ao do posicionamento da cor na paleta (teste do posiciona
mento como factor influenciador da denotada preferencia); 

Almeida, Margarida; Raposo, Rui; Silva, Lidia Oliveira; Antunes, Maria J oao; Almeida, 
Pedro; Abreu, Jorge T. Ferraz de (1999) «Understanding the user, his role and participation in 
the development of telematic service: transversal research efforts in the Department of Com
munication and Arts ». In ICPPIT 99-Internatiol1al Conference on Public Participation and Infor
mation Technologies, Lisbon. 
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• Alterac;:ao da tonalidade da cor (teste da tonalidade. mais clara ou 
mais escura, como factor influenciador da denotada preferencia); 

• Substituic;:ao de cores que se revelem de utilizac;:ao nula ou quase 
nula por parte do individuo. 

Como caso pnitico, imaginemos que urn sujeito X leva a cabo 10 sess6es, 
ao longo das quais demonstra uma especial tendencia para a utilizac;:ao 
dominante da cor azul (60% da imagem final) que esta situada no canto 
superior direito da paleta. Ao identificar esta linha comum entre sess6es, a 
aplicac;:ao podera incluir urn comandoque altere 0 posicionamento da cor, 
recolocando-a no canto inferior esquerdo. A prossecuc;:ao da mesma tenden
cia podera demonstrar-nos que a localizac;:ao nao era urn factor de influencia 
na escolha da cor. Manipulac;:6es seguintes poderao traduzir-se na alterac;:ao 
da tonalidade, tomando-a muito mais clara ou muito mais escura e man
tendo sempre a vigilfmcia sobre possiveis desvios das linhas comportamen
tais anteriormente definidas. A utilizac;:ao reduzida ou nula de determinada 
cor desencadeara urn processo semelhante, podendo incluir como acc;:ao 
adicional a substituic;:ao da cor pouco utilizada por outra diferente e ante
riormente inexistente na paleta. No final das diversas manipulac;:6es. a iden
tificac;:ao de linhas comportamentais mais ou menos uniformes no decurso 
das sess6es podera ser urn primeiro ponto de referencia quanta a cores a 
isolar para analise posterior. 

Grupos-alvos intervenientes 

A analise dos dados recolhidos nas sess6es de trabalho tera uma forte 
componente de comparac;:ao entre os diversos grupos envolvidos na expe
riencia. Embora visando grupos com uma caracteristica comum (a posse de 
um atraso mental grave). haverao algumas variac;:6es, comparando dois grupos 
com caracteristicas diferentes e visando essencialmente aspectos como: 

• [dade crono16gica 

A experiencia de vida podeni funcionar como agente adulterador de 
resultados entre faixas etarias diferentes; 

" [dade mental previamente identificada 

Neste estudo comparativo pretender-se-a avaliar as diferenc;:as de 
comportamento identificaveis em individuos que embora possam possuir 
idades cronol6gicas semelhantes tenham side identificados como possui
dores de faixas etarias mentais diferentes; 
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• Sexo (masculinolfeminino) 

a etemo estudo comparativo entre individuos semelhantes em quase 
tudo menos no genero sexual; 

• Estrato social do individuo 

a meio social em que 0 individuo esta inserido fora do ambiente da 
institui~ao e tido em conta como possivel agente de influencia no compor
tamento do mesmo; 

• Vivencia tecno16gica 

Como ultimo factor identifica-se a vlvencia tecnologica que se 
compreende como sendo a experiencia de contacto com recursos tecnolo
gicos, nomeadamente c6mputadores. 

a estudo comparativo dos resultados sera feito em grupos constituidos 
por urn numero minimo de 20 elementos e maximo de 50. Com 0 recurso a 
analise destes dados conseguir-se-a, possivelmente, a identifica~ao de uma 
linha comum comportamental quanta a selec~ao e utiliza~ao de cores no 
ze Pintor. 

Algumas limitac;Oes de execuc;ao 

Vma primeira dificuldade surge aquando da adapta~ao desta ideia aos 
meios existentes. Vmdos factores que maior dificuldade produz e a rela~ao, 
directamente proporciomu,- existente entre 0 espar;o de trabalho (tela), 0 

meio de suporte (monitor) e a propria execur;ao do projecto. Isto traduzido 
resulta na seguinte relar;ao: 

Espal;O a.e Imbmho > 
(monitor tela) 

Valor .a despcnder > P:robabHi.dad~ de 
insustentabilidade 

Quanto maior for 0 espar;o de trabalho pretendido (que em tradur;ao 
directa diz respeito ao aumento do monitor tela), maior sera 0 valor a 
despender e, por consequencia, maior sera a probabilidade do projecto nao 
ser utilizado em algumas instfmcias, ou entao, de nao obter os resultados 
pretendidos devido a limita.;6es de ordem tecnologica. 

Escusado sera dizer que esta estreita relar;ao revela-se, a partida, muito 
dificil de ultrapassar. De uma forma novamente encadeada, poderemos veri-
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ficar (possibilidade ainda nao testada mas muito provavel) que a utiliza~ao 
de ta. aplica9ao num ecra. de menores dim.ensoes e .a cons,equeme dimi
nui~ao do espa~o de trabalho fornecido ao utilizador resultarao numa mini
miza<;:ao do impacto e agrado da utiliza~ao desta aplica~ao . 

Espa\,o de Menor impacto e 
trabalho ma1s agrado por parte 

redtuido do utilizador 
-

M 'cnor suce;;;sQ 

tla lItiliza~o 
do sistem.a 

Com a diminui<;:ao da zona de contacto, aumentara concerteza a redun
dancia na aplica<;:ao das cores no acto de «pintura». Partindo de urn pressu
posta d que estes utiliudores nao terao niveis de prednsismo uiicient 
para colocar detenninada cor «aqui ou ali» aquando do contacto com 0 ecra, 
o resultado previsto, na maioria dos casos, podera resultar num borrao de 
cores devido a sobreposi<;:ao das mesmas. Em termos de identifica<;:ao das 
cores, este borrao nao sera, no entanto, impeditivo de uma correcta apre
cia<;:ao dos niveis de utiliza<;:ao das mesmas ja que 0 seu registo e feito de 
fonna interna. A vertente negativa deste quadro geral de pressupostos 
traduz-se na possibilidade do utilizador perder interesse no uso da apli
ca<;:ao, devido ao reduzido espa<;:o de exercicio colocado a sua disposi<;:ao. 
Acima de tudo, 0 projecto nao podera negligenciar este factor, 0 do interesse 
do utilizador, po is dele depende 0 input de infonna<;:ao, de caracter veridico 
e fiavel. necessario para a obten<;:ao de resultados para a investiga<;:ao. Urn 
utilizador desinteressado nao apresentara uma motiva<;:ao na sua atitude e 
nos seus padroes comportamentais. S6 uma pessoa motivada revelara 0 

melhor de si no que quer que seja que esteja a fazer, fornecendo, assim, 
resultados associ ados aos seus padroes comportamentais, 0 mais pr6ximos 
possivel do 6ptimo, revelando assim as suas tendencias e as cores que lhe 
agradam mais. 

As limita<;:oes nao se restringem exclusivamente a vertente material 
deste projecto. Considera<;:oes muito importantes deverao ser levadas a cabo 
no que diz respeito ao factor humano. Se, por urn lado, se possui grande 
interesse em levar a avante 0 estudo nesta area, esta-se dependente em 
grande escala da disponibilidade quer de potenciais utilizadores, quer 
de individuos que possam fazer 0 devido acompanhamento das sessoes de 
«pintura». Embora 0 sistema assegure urn esfor<;:o minima por parte do 
professor ou terapeuta, existem varios motivos que, quando existentes, 
poderao provocar urn grande entrave ao fluente desenvolvimento do pro-
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jecto. Exemplos disso podedio ser a pouca disponibilidade ou interesse 
demonstrado pelos individuos capazes, dentro da instituit;ao acolhedora. ou 
enta~ a nao disponibilizat;ao, por parte da direct;ao, de tempo de dedica<;:ao 
ao projecto por parte dos profissionais identificados como capazes e com 
valor acrescentado para a investigat;ao. 

Considera~oes finais 

Percorrendo. Olinda que superB falmente, 0 conteudo de te arugo. depa
ra-se com a ideia de que todo 0 sistema descrito esta ainda em fase embrio
naria e com divers as arestas ainda por limar. Nada andara mais perto da 
verdade, mas caso se pondere 0 quadro geral no qual se insere, encontrar-se
a possivelmente mais do que uma razao para uma evolu<;:ao tao vagarosa e 
cuidadosa. Desde a natureza delicada do publico-alvo ate a pr6pria recepti
vidade do me 'o d apoio que fr~uentam, a qual podera ir de muita ate a 
indiferen<;:a nociva. A primazia do sujeito e da sua compreensao, e da oferta 
de uma oportunidade para utilizar novas tecnologias da comunicat;ao, 
torna-se aqui uma filosofia angular que ditara 0 sucesso, ou nao, do projecto 
e dos dad os dele recolhidos. Estamos a viver uma era em que 0 utilizador 
deixa de ter apenas a, funyaco de ({coha' a~ das experimentac;;o cia comun i
dade deutiEka. mas passa, isso sim, a . enTjr de conselheiro em todo 0 

prOcGesso de jdea1i2:a~.o, oonce:p.;ao e implementayao do ervi~os e aplica
c;oes que encontn~01 em si 0 publico final. ~The use • charact os ics should 
not be restricted to he first stages of the system implementation process. 
It is important to undertake a revision and revaluation of the u.sabili ty requi
rements over the different eps in the applicafoD use (Redmond-Pile, 
1995Jx. . A correcta definfi;ao de cores 6ptimas para utilizayao em produtos 
rnu~timedia para pesscas com deficienc-ia mental grave podera ajudar em 
muito a sua aproximac;:ao e identificat;ao com estes meios de comunicat;ao 
e inforrna~ao. S6 almejando a visao total de todo este quadro de sentimentos 
e necessidades se podera realmente aproximar 0 cliche da expressao - socie
dade de inforrna~ao - a uma realidade vivida por todos. 

Redmond-Pile, David, Moore, Alan, (I995), Graphical User Interface Design and 
Evaluation, London: Prentice Hall . 
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