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RESUMO 

Desde a dissemina<;ao da Internet e das tecnologias conectadas em redes telematicas, temos 

convivido com a prolifera.;ao de e-learning, e-trainning, entre tantos e-cursos no mercado 

educacional. Muitos ainda apontam o software gerenciador de sistema de aprendizagem (LMS

learning system mananger) como o principal componente de urn ambiente de aprendizagem. A 

educa.;ao centrada no aluno, mediada por seres humanos, construida a partir das abordagens 

pedag6gicas adequadas a modalidade nao presencia! de aprendizagem, aparece como aspecto 

secundario ou apenas no discurso de marketing. Em agosto de 2002, o Ministerio da Educa<;ao 

publicou a Portaria n° 2.253, que regulamentou a Educa.;ao a Distancia no Ensino Superior e 

possibilitou a transformac;ao de ate 20% da carga horaria presencia! na modalidade nao

presencial. Na mesma epoca, o Comite de EaD da Secretaria de Educa.;ao a Disti\ncia -

SEED /MEC divulgou os Indicadores de Qualidade para a Educac;ao a Distancia cuja abordagem 

pedag6gica e nitidamente de carater construcionista, em consoni\ncia com a linha adotada pelo 

prograrna brasileiro de informatica educativa desde os anos 80 e 90. Como fazer para 

desenvolver uma educac;ao a distancia com caracteristicas construcionistas? Para planejar, 

desenhar e implementar urn curso construcionista e necessaria preparar os professores 

universitarios para urna media.;ao pedag6gica construcionista de alta intera<;ao. Esta pesquisa 

investigou simultaneamente os dois aspectos: desenvolver, implementar e avaliar para 

caracterizar o ambiente construcionista e, ao mesmo tempo, neste mesmo ambiente, 

proporcionar a forma<;ao inicial de urn grupo de educadores da Universidade Cidade de Sao 

Paulo - UNICID para atuar como mediadores em ambientes virtuais construcionistas de ensino 

e aprendizagem. Os resultados encontrados demonstram ser possivel construir ambientes de 

aprendizagem construcionistas e formar professores online para o ensino superior tendo como 

base os conceitos de simetria invertida e a forma<;ao em servi<;o na abordagem do estar-junto

virtual, por possibilitarem aos docentes assumirem novos contomos nao s6 no virtual como no 

presencia!. 
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ABSTRACT 

The rapid dissemination and integration of the World Wide Web (also know as Internet), and its 

related technologies, has resulted in major growth of the educational field through the Internet 

in such areas as e-learning and e-training. Many institutions offering e-learning courses indicate 

the LMS-learning system manager as the primary component of the educational environment. 

Education centered on the student, mediated by human beings, based on a pedagogical 

approach adequate to the face-to-face learning, is presented as being secondary or as part of 

marketing purpose. In August 2002, the Ministry of Education established the rules for distance 

education courses at the university level (Portaria n° 2.253) allowing up 20% of the total course 

hours to be administered through distance education. At the same time, the Cornite de Educa.;ao 

a Distancia from the Distance Education Secretary - SEED/MEC published the Distance 

Education Quality Indicators, which presents pedagogical guidelines that are clearly 

constructionist, consistent with those adopted by the Brazilian informatics in education program 

developed during the 1980's and 90's. However an important question remains: how to develop 

a Distance Education Environment with constructionist characteristics? In order to plan, design 

and implement such constructionist courses it is necessary to prepare university professors to be 

able to function in highly interactive constructionist learning environments. This research has 

simultaneously investigated two aspects: developing, implementing and evaluating the 

characteristics of a constructionist environment and, at the same time, the use of this 

environment as part of an introductory on-line course to prepare a group of professors from 

UNICID - Universidade Cidade de sao Paulo to be able to function as mediators in the 

constructionist online learning environment. The findings indicate that it is possible to create a 

constructionist learning environment and to prepare university professors through online 

courses based upon Inverted Symmetry concepts and upon the in-service course based on the 

estar-junto-virtual ("virtual being together") approach, thus allowing the professors to assume 

news roles not only in the online environment but in the face-to-face education situation as well 
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Nada existe de pennanente, a niio sera mudan9(1. 
(Heraclito) 
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INTRODU<;:Ao 

Carregar cartoes perfurados nos anos 70 poderia ser urn born inicio para esta pesquisa. Naquele 

tempo, eu nao sonhava com a possibilidade de estudar a distancia, nem mesmo com a 

possibilidade de vida digital, apesar de ter assistido pelo menos cinco vezes ao filme 2001 

Odisseia no Espa<;o. Na epoca, ocupava-me em reivindicar urn ensino de qualidade para todos 

como qualquer outra estudante universitaria com preocupac;oes socials. Sem nenhuma base 

pedag6gica, defendiamos que urn professor born era aquele que nao ditava regras e procurava 

manter urn dialogo com seus alunos em sala, instigando-nos a buscar, a descobrir. Uma escola 

de qualidade era aquela que oferecia uma biblioteca rica em livros e locais onde pudessemos 

estudar em grupo e realizar atividades culturais com liberdade de expressao. Nao se falava em 

comunidade de aprendizagem, interac;ao, mediac;ao, competencias e habilidades, aprender para 

a vida ou aprender a aprender. Os tempos sao outros ... 

Abandonei os cartoes perfurados e meu curso de Fisico-Quirnica e ingressei nos cursos de 

Ciencias Socials e Jornalismo. 

Como jornalista sempre me preocupei em conceituar o produto de comunicac;ao - urn texto ou 

urn objeto editorial -, tendo em vista seu publico-alva de forma a maxirnizar minha intenc;ao 

comunicativa. 0 que, por que, para que, como, onde e quando se constituiam nas perguntas-guia 

colocadas por mirn, enquanto produtora, e para o leitor, mesmo que suas respostas fossem 

duplas, triplas ou infinitas. Caso contrario, nao faria sentido escrever nem estaria realizando a 

comunicac;ao com meus leitores. Durante anos, este foi meu "metodo" de trabalhar. 

Agia de forma coerente com a hip6tese, que trazia comigo desde 1978, de que forma e conteudo 

nao podem estar dissociados e que a linguagem (ou linguagens) e fator critico para a realizac;ao 

da inten<;ao comunicativa para que o leitor permanecesse em interac;ao com o texto ou objeto 

editorial. Ou seja, para que o leitor distante compreendesse minha mensagem. 

Apliquei "meu conhecimento" durante quase vinte anos em diversos segmentos: no jornalismo 

informative e no jornalismo empresarial, atuando junto as equipes de treinamento e para a 
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forma~ao de cultura organizacional, numa atitude sempre critica, reflexiva, inclusiva e 

inovadora. 

Na decada de 80, ao trabalhar numa empresa de grande porte como responsavel pela 

Comunica~ao Interna (modernamente chamada de Endomarketing), fui responsavel por 

acompanhar a forma<;ao de seu quadro gerencial. Naquele tempo, a Reengenharia e a Qualidade 

Total exigiam uma postura criativa e inovadora dos executivos da empresa. Juntamente com urn 

psic6logo e consultor holandes, Hans TenDam, fui incumbida de preparar os materiais didaticos 

do curso a partir dos registros do "caos organizado" que eram suas aulas. Cada grupo 

demandava uma abordagem propria, atividades, materiais e dinarnicas especificas uma vez que 

os a]unos-gerentes tinham necessidades e tempos diferentes. Apesar da diversidade, 

conseguimos escrever uma especie de manual aberto e flexivel, pois o que importava era o 

processo de transforma~ao do aluno e nao apenas o resultado final. 

Em 1997, aceitei o desafio para editar uma cole~ao didatica para crian<;:as de 1 • a 4" series. Na 

epoca, o Ministerio de Educa~ao e Cultura acabara de publicar os Parametros Curriculares 

Nacional (PCNs), norteadores da politica educacional. Em 1996, os tecnicos do Programa 

Nacional do Livro Didatico (PNLD), orientados pelos PCNs, realizaram a primeira avalia<;:ao dos 

livros didaticos. Uma austera e sistematica avalia<;:ao da qualidade dos titulos, que incluiu uma 

analise pedag6gica do conteudo e da forma (tipologia, diagrarna~ao, uso de ilustra~oes, fotos, 

legendas, etc), e sua classifica~ao (ranking de estrelas) nunca antes ocorrido na hist6ria editorial 

brasileira. A ofensiva do MEC foi tao profunda que resultou numa crise entre as editoras de 

livros didaticos e muitas acabaram por se fundir e/ ou foram compradas por editoras 

estrangeiras. 

A grande critica por parte do MEC era de que os livros eram inadequados, reducionistas e, o 

mais grave, nao perrnitiam aos alunos aprenderem, pois nao propiciavam espa<;:o para que 

ocorressem aprendizagens significativas, apenas memoriza.;:ao esquematica de urn conteudo 

simplificado e muitas vezes erroneo. Criticas estas absolutamente pertinentes. 

Aliando rninha "experiencia educativa" de aluna de colegio experimental e meu "metodo" 

jornalistico, iniciei meus estudos "pedag6gicos" para editar os livros didaticos. Para 
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compreender o contexto editorial, e para poder, paralela e recursivamente, conceituar a colec;ao 

a ser construida, busquei compreender os PCNs e as correntes te6ricas e teorias de 

aprendizagem ali presentes, sua filosofia educacional e sua organizac;ao curricular. Durante 

tres anos, realizei urn processo continuo de reflexao sobre e na ac;ao (Schon, 2000) permitido 

dentro de urn ambiente contextualizado ou de formac;:ao em servic;:o (Prado & Valente, 2002). 

Poderia afirmar que foi neste momento que iniciei minha aprendizagem sobre o construtivismo 

e seus metodos. 

Munida da teoria, o que era apenas uma percepc;:ao inicial sobre a aprendizagem e o 

aprendizado de qualidade se transformou em alguns modelos mentais fundamentados em 

concepc;:6es mais cientificas nas obras de Piaget, Vigotsky, Freinet, Coli e muitos outros autores 

que fundamentaram os PCNs. A necessidade de produzir livros com alta qualidade (motivo) 

gerou sucessivas investigac;6es (atividades) que me levaram a re-pensar minha pr6pria 

aprendizagem (operac;:6es e ac;6es) e minha visao dos elementos envolvidos neste processo: a 

relac;:ao professor-aluno e o ambiente de sala de aula assirn como dos objetos e das ac;:6es que 

fariam parte da comunicac;:ao educativa (neste caso, o livro didatico). 

Urn livro didatico deveria ser urn instrumento por meio do qual professor e aluno deveriam 

sistematizar suas reflex6es para construir suas verdades provis6rias. 0 residuo, ou o 

aprendizado, nao deveria ser a memorizac;ao das informac;:6es ali contidas e sirn a compreensao 

do que foi trabalhado por alunos e professores. 

No entanto, as mudanc;:as de habito de uso do livro e de postura do professor nao se realizam 

com apenas livros modernos ou apenas com politicas federais inovadoras. Lembro-me de uma 

reuniao dos editores com representantes do MEC em 1997 durante a qual indagamos pelo 

Programa de Formac;ao do Professores cujas diretrizes apenas foram divulgadas em 1999. Como 

irnplementar mudanc;:as apenas com Livros do Professor e seus anexos. Sem a mudanc;:a efetiva de 

habitos e de postura dos professores competentes seria irnpossivel realizar a mudanc;a na escola, 

muito menos na aprendizagem dos alunos. 

Sirnultaneamente, a Internet surgia derrubando os muros das Universidades e das escolas. Qual 

seria o papel dos livros, qual seria o papel dos professores num tempo de verdades transit6rias? 
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Qual o papel da escola, da educac;:ao, se o saber deixava de ser privilegio de alguns poucos? Ao 

buscar respostas para essas questoes, vislumbrei a educac;:ao a distancia como uma altemativa 

para a Formac;:ao dos Professores e dos alunos num pais de milh6es de quilometros quadrados! 

Em meus estudos iniciais sobre Educac;:ao a Distancia, em San Diego State University, realizado 

a distancia, deparei-me com a definic;:ao do Prof' Moore da Universidade da Pensilvania que 

afirma: 

Distance Education is planned learning that normally occurs in a different place 

from teaching and learner. As a result. it requires special techniques of course 

design, special instructional techniques, special methods of communication by 

electronic and other technology, as well as special organizational and administrative 

arrangements. [grifo nosso] (Moore, M. & Kearsley, 1996) 

Nesta definic;:ao, a palavra special atraiu minha "curiosidade" por dois motivos: 1) por ser 

irnprecisa e precisa sirnultaneamente; e 2) por indicar que os desafios, encontrados por mirn 

como editora de produtos educacionais, eram os desafios colocados para EaD: COMO FAZER 

cursos, recursos e materiais didaticos, realizar processes de comunicac;:ao, de gestao de processos 

de ensino-aprend.izagem mediada por computador em rede de tal forma que conformassem urn 

ambiente de alta qualidade educacional? 

Minha primeira tentativa de resposta surgiu como trabalho apresentado via Web1, em janeiro 

de 2000, na forma de hipertexto, com perguntas e respostas abertas, urn dia.Iogo a distancia. 

Consciente que estava no inicio de meu processo construtivo do conceito de educac;:ao a 

distancia mediado por computadores, esse artigo hipertextual indicava algumas preocupac;:5es 

com concep<;6es de ensino e aprend.izagem e apontava como aspecto central a INTERA<;:AO no 

arnbiente. 

Procurei elaborar minha s:intese em forma de imagem (Figura 1) dada a complexidade dos 

elementos que viriam a conformar urn curso de educa<;ao a distancia. Naquele memento, as 

intera<;5es juntamente com o foco no aluno se constituiam nas principais caracteristicas de 

1 Strategic Planning Faward Distance Education Course http:// www.sdsu.edu/FRezende/index.htm 
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ambiente de aprendizagern rnediado por cornputador. 0 grau de intera.;ao (interaction range) do 

aluno corn os cornponentes definiria a transforrna<;ao de LEARNER IN a LEARNER PLUS OUT . 

Minha inten<;ao, ao cria-la foi indicar dois aspectos fundamentals: o prirneiro que educa<;ao e urn 

processo interativo que se realiza ern rnovirnentos previsiveis e irnprevisiveis urna vez que a 

rnaneira como acontece a INTERA<;:AO entre os agentes de aprendizagern e os objetos 

disponibilizados na interface justifica o modo de aprender e, portanto, nao pode ser resultado de 

urn unico rnodelo (design). Segundo, que educa<;ao e, sirnultaneamente, processo e produto 

pois o aluno (learner in), foco da a<;ao educativa, tende a sair do processo de aprendizagern 

sernpre transformado (learner plus out). 

Figura 1 -A intera~ao no ambiente de Educa~ao a Distancia 

A Figura 1 buscou sintetizar os cornponentes do contexto de aprendizagem no ambito extemo e 

intemo ao ambiente de "sala de aula", indicando que ao entrar o aluno singular em seu contexto 

pessoal tern necessidades e desejos, que devem ser satisfeitos durante o processo educativo. 

Durante o processo de intera<;ao dial6gica com o professor, corn seus colegas e corn a equipe 

administrativa, alem da intera<;ao com os rnateriais, dinarnicas disponibilizados no ambiente, o 

aluno se transforma em learner plus satisfeito. 
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Meu trabalho estava apenas se iniciando. A resposta COMO FAZER? ainda nao estava 

respondida. Voltei-me para a pratica e comecei a trabalhar criticamente sobre os cursos que 

realizava, buscando fazer a Educa.;ao a Distancia realmente uma modalidade educativa de 

qualidade. 

Historicamente, a modalidade a distancia nao se constituia como novidade. Ha muitos anos, o 

material educativo impresso ja era entregue via correio; o radio, a televisao como o computador 

ja vinham sendo utilizados pelas escolas como meio de dissemina~ao da informa.;ao. A partir 

dos anos 90, a novidade passou a ser as redes telematicas que permitem idas e vindas rapidas e 

flexiveis de informa.;oes (verbal e audio-visual) entre professores, alunos e comunidade 

educacional. E esta a inova.;ao que fez a grande diferen~a entre as tecnologias. 

Quando bern utilizados, os computadores conectados em rede podem propiciar o dialogo, 

eliminando as variaveis distancia e tempo da rela.;ao professor-aluno, potencializando as demais 

tecnologias multimidiaticas com fins educacionais. 

Os anos 90 tambem foram urn periodo rnarcado pelo debate e discussoes acirradas entre os 

te6ricos do desenho instrucional. Ao buscarem implementar as caracteristicas de ambientes 

virtuais de ensino e aprendizagem, de urn lado posicionaram-se os objetivistas (ID-2) de outro 

os construtivistas (ID-C). Para os primeiros, o ambiente de aprendizagem mediado por 

computador deveria servir para disponibilizar as atividades e recursos didaticos digitais 

(estrategias de aprendizagem e objetos multimidiaticos) para que os alunos, simplesmente, as 

fizessem. Para os construtivistas, a tecnologia, o computador seria apenas o medium que 

permitiria nao s6 a dissemina.;ao de informa.;oes como propiciaria a intera.;ao entre aluno e 

professor e alunos-alunos e dos alunos com os objetos didaticos, resultando na compreensao de 

seu processo de aprender. Sobretudo, o computador poderia ser urn importante instrumento de 

regish·o sobre os quais os alunos poderiam realizar processos de m;iio-e-rejlexiio na e sabre a m;iio 

(Valente, 2001), processos estes responsaveis pela tomada de consciencia pelo aluno de seu 

processo individual de aprender. 
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A intera<;:ao, as media<;:oes - mais modernamente a interatividade - se constituiram em 

componentes imprescindiveis para que o aprendente construisse significados socialmente 

negociados. No presente estudo, assurniremos INTERA<;:Ao como toda a a<;ao que imp!ica uma 

transforma<;ao do sujeito em rela<;ao ao objeto. A MEDIA<;:Ao se inscreve no ambito da linguagem 

resultante da intera<;ao do sujeito com o meio e a I!"-i"TERATIVIDADE corresponde a toda a.;:ao que 

resulta em dialogo com o objeto exterior. Em Educa<;ao a Distancia, a atividade e sempre 

mediada podendo acontecer a intera.;:ao e a interatividade. 0 aluno interage com o professor 

mediado pela interface do computador sobre uma superficie continua onde estao alocadas 

diferentes forrnas de representa<;ao das ideias: as lingua gens, que propiciam a intera<;ao ( ou 

interatividade) e que resultem em aprendizagem significativa. No capitulo 2, abordarei tais 

conceitos. 

Contudo, como a pratica tern demonstrado, usar computadores conectados em rede nao imp!ica, 

necessariamente, a conforma<;ao de arnbientes construtivistas de ensino e aprendizagem. 

Atualmente, assistimos a prolifera<;ao de cursos de educa<;ao a distancia, e-learning, e-trainning, 

auto-estudo, estudo independente, entre tantos nomes dados ao processo de ensino 

aprendizagem mediado por computador. Muitos cursos apresentam-se como sendo ambientes 

construtivistas, cuja metodologia diz propiciar ao aluno aprender a aprender, aprender fazendo, 

aprender a pensar. Para isso, na busca de publico, organizarn seu marketing em tomo de 

metodologias inovadoras; uso de novas tecnologias; de recursos multimidiaticos exuberantes 

que fomentam a busca de informa<;6es, a reflexao sobre elas e a reconstru<;:ao do conhecimento. 

Afirmam em sua publicidade, que tais cursos propiciam a aprendizagem ativa e significativa, 

abordagens interdisciplinares e fornuu;iio de ambientes de coopera¢o como diferenciais de seus cursos. 

Sera que a "BOA" aprendizagem aconteceria de fato em tais ambientes? 

Nos Ultimos tr~ anos, parti.cularmente, como pesquisadora, me inscrevi e participei de varios 

cursos existentes na Internet: de prograrna<;iio em HTML; de lingua estrangeira (espanhol); 

cursos de Forma<;ao de Professores para Educa<;ao a Distancia; de Estrategia e Gestao em EaD; 

de Arte Indigena apenas para citar alguns. Ambientes de formatos e caracteristicas distintos. 

Quatro deles se apresentavam na midia como cursos construtivistas. Seriam mesmo? 
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Minhas duvidas eram pertinentes, pois, nos anos que antecederam este estudo, pude atuar como 

facilitadora e autora2 de cursos voltados a [orma9iio inicial de professor para atuar em ambientes 

computacionais conectados em rede, interagindo com mais de 230 professores em 20 turmas 

diferentes. Tais cursos foram disponibilizados na Internet em site comercial e em sistemas 

gerenciadores desenvolvidos para a Educac;ao a Distiincia e apresentavam caracterfsticas 

distintas. 

No entanto, persistiam rninhas indagac;oes: Como discernir entre ambiente de aprendizagem 

construtivista dos nao-construtivistas? Quais seriam os pressupostos e as caracteristicas de urn 

ambiente construtivista mediado por computadores em rede? Como criar e avaliar urn ambiente 

construtivista mediado por computado em rede? Como preparar os docentes para atuarem 

como professor-designer online? 

COMO e PARA QUE usar o computador e outras tecnologias na educa<;ao vern sendo objeto de 

pesquisa de inumeros centros de desenvolvimento de hardware e software em muitas partes do 

globo. Em particular, a Hist6ria Brasileira de aplicac;ao de computadores na Educac;ao tern se 

mostrado muito resistente a influencia "tecnicista", como mdquinas de ensinar. Nossos 

pesquisadores3 preferiram abordar pedagogicamente a questao (como veremos no capitulo 3) e 

concentraram seus esforc;os em pesquisas fundamentadas em concepc;oes pedag6gicas claras e 

na formac;ao de professores antes de se voltarem Unica e exclusivamente ao desenvolvimento de 

scripts e objetos visualmente atraentes. 

Nos Ultimos anos, ao coordenar como consultora a criac;ao de diversos ambientes de 

aprendizagem, acostumei-me a imergir em diferentes conteudos, conhecer os diferentes 

publicos, buscar diferentes tipos de projetos de desenhos e linguagens para tentar mediar a 

aprendizagem; a selecionar diferentes tecnologias de disponibilizac;ao; a conviver com equipes 

formadas por diferentes profissionais, linguagens e crenc;as. Tive, ainda, como designer<, de 

2 Internet da Sala de Aula, curso escrito em 2000 para um site comerciai paulista, desenvolvido em Flash, cuja intera~ao 
com os alunos era realizada via correio eletr6nico. 

s Como as universidades envolvidas como projeto EDUCOM: UFPe, UFMG, UFRJ, UFRGS e UNICAMP. (Andrade 
& Lima, 1993) 
' Designer no sentido de Dewey, citado por Schon (2000 p.44): como alguem que converte situa9i5es indeterminadas em 
determinadas [ ... ] os DESIGNERS CONSTROEM e impi5em sua pr6pria coerencia. [ ... ] An.tilise e critica [realizados pelo designer] 
cumprem pap& criticos dentro do processo como um todo. 
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conviver tambem com a questao do custo de produ(ao e manuten(ao de tais programas e 

contornar cada problema criativamente sem perder o foco na qualidade da aprendizagem. 

Tendo consciencia que o dominic do desenho de ambientes e fracamente estruturado, dada a 

complexidade das variaveis presentes na conforma.;ao de produtos de educa(ao a distancia, e 

de todas as dificuldades que podem advir, minha inten(ao neste estudo foi tentar descrever e 

analisar urn dos cursos no qual atuei como co-autora, designer e facilitadora dada sua relevancia 

para o Ensino Superior: a Forma(ao de Professores online para refletir na e sobre a a(ao se o 

projeto foi conformado (ou nao) como urn ambiente cujas caracteristicas favore(am a constru(ao 

do conhecimento. 

Assirn, a presente pesquisa buscou analisar o processo de desenvolvirnento de urn ambiente de 

aprendizagem de qualidade para entender como formar professores para atuar em ambientes 

computadorizados conectados em rede telematicas. Ao desenvolve-lo e coloca-lo em pratica 

pretendi assegurar as caracteristicas que conformam urn ambiente rico em aprendizagem, 

conhecido como ambiente CONSTRUCIONISTA de aprendizagem. Desta maneira, poderia 

explicitar a elabora(iiO de urn curso introdut6rio de formac;ao do professor universitano em 

ambiente de ensino e aprendizagem mediado por computador com caracteristicas 

construcionistas na abordagem do estar-junto-virtual (Valente, 2000). Nos capitulos 1 e 3 tais 

quest6es serao retomadas e aprofundadas. 

Para isso, o presente estudo buscou apresentar os pressupostos te6ricos a partir de Piaget, 

Vigotsky e Papert entre outros pesquisadores (no capitulo 1) para em seguida aprofundar a 

rela.;ao de ensino-aprendizagem mediada e sua transposic;ao para o meio digital (capitulo 2). No 

capitulo 3, procurei contextualizar a formac;ao de professores ao meio computacional do Brasil 

com suas debilidades e necessidades atuais como referenda para a construc;ao do curso no 

ambito do ensino superior dada a carencia de pesquisas nesta area em Educa.;ao a Distancia. 

Para analisar as caracteristicas do ambiente construcionistas, apresento no capitulo 4 o contexto 

do estudo analitico da segunda edic;ao do curso de forma.;ao de professores online, realizado na 

Universidade Cidade de Siio Paulo (UNICID) em 2003, pela equipe do recem-criado Nucleo de 
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Educa~ao a Distancia (NEaD-UNICID)- na qual me incluo -, resultante da reformula~ao coletiva 

do projeto politico pedag6gico para a institui<;:ao, tambem chamado de curricula por competencias. 

Em seguida, no capitulo 5, descrevo as variaveis e suas diniimicas que caracterizariam o 

arnbiente construcionista do curso de Forrna<;:ao de Professores online UNICID e analiso a 

diniimica de sua conforrna<;ao, dando dois exemplos concretes de processes de aprendizagem 

ocorridos no decorrer do curso de forrna.;:ao do professor universitario. 

No capitulo 6, indica uma possivel metodologia para a conforrna~ao de ambientes voltada a 

forrna~ao de professores online no ensino superior, esperando, assim, contribuir para dirninuir, 

ou pelo menos arnenizar, o desgaste que vern sofrendo express5es como ambiente 

construtivista, "aprender a aprender" e "aprender fazendo" e "aprender a pensar", escritas em 

infuneras apresenta~oes de cursos de educa~ao a distancia disponibilizadas na Internet nos dias 

atuais. 

Para finalizar, no capitulo 7 apresento algumas considera<;:5es sobre a complexidade da analise e 

avalia~ao de ambientes construcionistas de ensino e aprendizagem, destacando as principais 

caracteristicas de conforrna<;:ao e os desafios encontrados na forrna~ao de professores no ambito 

do ensino superior cuja enfase ultrapassa o desenvolvimento de habilidades tecnol6gicas e a 

compreensao dos aspectos pedag6gicos em dire~ao a forrna~ao epistemol6gica dos agentes para 

a realiza<;:ao da transposi<;:ao da a.;:ao educativa do presencia! ao virtual. 
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CAPiTULO 1 

DO AMBIENTE CONSTRUTIVISTA AO AMBIENTE CONSTRUCIONISTA 

Para conceituar e poder conformar urn ambiente de ensino e aprendizagem e preciso explicitar 

as concep~oes de ensino e aprendizagem que o alicer~am; esclarecer o papel dos agentes, em 

especial o do professor como gestor neste ambiente; qualificar as intera~oes entre professor

aluno e aluno-aluno no processo de aprendizagem e o papel da tecnologia como instrumento 

auxiliar de tais rela~oes. 

0 ambiente de ensino e aprendizagem, foco do presente estudo, e denominado construcionista, 

idealizado inicialmente por Papert (1988), na abordagem do estar-junto-virtual Valente (2001). 

Para estudar suas caracteristicas, no entanto, e preciso compreender o que sao os ambientes 

construtivistas e seus pressupostos s6cio-interacionistas resultantes das ideias de Piaget e 

Vigotsky. 

Neste capitulo, abordaremos os modelos te6ricos propostos por Piaget e Vigotsky qualificados 

como interacionistas que, juntamente com as ideias de Papert e seus seguidores, norteiam a 

presente pesquisa. Seus pressupostos fundamentam a transposi<;ao concreta das a<;6es 

educativas para o meio virtual (estrategias pedag6gicas, objetos e diniimica das interac;oes), 

conformando as caracteristicas do ambiente de aprendizagem construcionista. 

1.1 Arnbiente de ensino e aprendizagem em rede e suas caracteristicas 

Na decada dos cinquenta, o computador era visto como rruiquina de ensinar dotado de sistemas 

baseados no parad.igma instrucionista que niio permitiam ao aluno controlar nem tomar 

iniciativa. Nos anos 80, com a cria<;ao de ambientes interativos de aprendizagem, a iniciativa e o 

controle do ambiente computacional foram devolvidos ao aluno, propiciando o aprender fazendo 

(Papert, 1986; Valente, 1996; Valente, 1999). A partir dessa epoca, os sistemas de modelagem e 

simulac;ao, os ambientes de programac;ao e de autoria - verdadeiros micromundos - abriram a 

possibilidade do aluno construir seu proprio conhecimento ao interagirem com o sistema, com 
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auxilio de professores-facilitadores no presencial e online ou de tutores inteligentes. (Rocha et al 

1999, p. 50 e 58) 

Com a possibilidade dos computadores estarem conectados em redes telematicas - o que inclui a 

Web-, os ambientes tecnol6gicos perderam suas caracteristicas locals e ganharam uma dimensao 

global, permitindo organizar ambientes e as intera<;6es entre os usuarios e propiciando a 

forma<;ao de ambientes colaborativos, como o ESTAR JUI\'TO VIRTUAL (Valente, 2000). Tais 

ambientes de aprendizagem favoreceram a forma<;ao de comunidade de aprendizagem, ao 

permitirem a intera<;ao recursiva e recorrente, intencional e consciente entre alunos e professor 

(agentes); situados num cenario rico de mediadores (ferramentas, signos, modelos, metodos, 

teorias) e artefatos, permeados por habitos culturais, hist6ria, regras, leis e procedimentos. 

(Jonanssen & Land, 2000, p. 7) 

As tecnologias introduzidas nos ambientes conectados por redes telematicas permitiram ainda 

que cada aluno fosse visto individualmente dentro de seu contexto psico-s6cio-hist6rico

cultural. Possibilitaram que o professor atuasse como mediador sobre a singularidade de cada 

aluno e com o grupo; e, que cada componente do sistema computacional mantivesse rela<;oes 

entre si, interagindo ora com o(s) aluno(s) ora com o professor, para permitir que ocorresse a 

aprendizagem construtiva (Pozo, 2000) enquanto urna atividade consciente orientada pela inten<;ao 

e reflexao. 

Os ambientes em rede podem ser construidos para propiciar e potencializar as estrategias 

pedag6gicas e de metacogni<;ao do aprendiz (e do professor), ao oferecerem a possibilidade do 

aluno interagir com professor e demais alunos e com diferentes objetos na interface, por meio de 

intuneros recursos de autoria, possibilitando a representa<;ao e a expressao de seus modelos e 

ideias dentro de urn tinico ambiente e de forma compartilhada. A representa<;ao do 

conhecimento elaborada pelo aprendiz pode ser inserida e arrnazenada no sistema, servindo de 

objeto de sucessivas reflexoes e depura<;oes, individuais e coletiva. 

Conformados dentro de urn clima de intera<;ao, os ambientes computacionais podem propiciar 

que os alunos reflitam sobre seu processo construtivo do novo conhecimento ao ja conhecido, 

formulando questoes e inferencias e, continuamente, revejam e reorganizem seu pensamento. 
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Ou seja, a rela~ao dial6gica que se estabelece entre dois individuos pode propiciar que cada 

aluno venha a tomar-se urn terceiro (de ouvinte ou falante) (Bolzan, 2002, p. 117) e tome 

consciencia do seu processo de aprendizagem e, se assim fizer ao Iongo da vida, podera aprender a 

aprender. 

Dada a separa<;ao geografica entre aluno e professor, os ambientes de aprendizagem na 

modalidade de Educa~ao a Distancia, mediados por redes telematicas, exigiram mudan~as nos 

papeis dos agentes: nao s6 dos alunos, mas, sobretudo, dos professores. Muda-se o espa<;o, 

muda-se a forma de ensinar. A relac;:ao aluno-professor passou a ser uma a~ao 100% mediada 

pela interface dos computadores conectados em rede. Para atuar a distancia sera preciso que os 

docentes desenvolvam outras competencias e habilidades para SABER TRANSPOR sua a~ao 

educativa neste novo espa~o: uma nova media~ao pedag6gica num novo espa~o de ensino

aprendizagem, transformando-se em MEDIADORE5-DESIGNERS. 

0 desenho e a dinamica desta rede complexa de rela~i'ies entre os componentes (alunos -

professor - objetos educacionais) definem as CARACTERisTJCAS DO AMBIENTE DE ENSJNO E 

APRENDIZAGEM. 

1.2 0 construtivismo e seu ambiente 

0 ser humano nao e uma ta1mla rasa. Ao Iongo de sua vida, antes mesmo do periodo formal 

escolar, acumulou conhecimento do ambiente por meio de regularidades, ou em situa~i'ies 

instrucionais formais, em forma de representa~i'ies sociais. Sao os charnados CONHECIMENTOS 

PREVIOS diante dos quais uma nova informa~ao percebida no meio pode (ou nao) resultar em 

novo Conhecimento. 

Todo conhecimento implica uma rela~ao entre dois p6los de natureza essencialmente 

epistemol6gica: entre o sujeito que busca conhecer e o objeto a ser conhecido. As teorias 

psicol6gicas que enfatizam e priorizam o desenvolvimento em detrimento da aprendizagem estiio 

automaticamente privilegiando o sujeito, o encl6geno, a organizaljio interna, inerente ao sujeito. 

Diminuem, portanto, o papel ou a releviincia do objeto, do meio fisico e social, do ex6geno, da experitncia. 
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Esta situa¢a se inverte quando a polo privilegiada passa a sera aprendizagem. (Palangana, 2001, p. 70-

71) 

Encontramos nos te6ricos interacionistas, Piaget e Vigotsky, os fundamentos para entender o 

processo de constru~ao e reconstru~ao do conhecimento e do desenvolvimento das fun~6es 

psicol6gicas dos seres humanos que vao se realizando, gradativamente, na IN!ERA<;:Ao DOSER 

HUMANO COM o MEIO AMBIENTE, o qual abriga os objetos e outros agentes de aprendizagem 

entre os quais destacamos o professor ou o mais experiente, atuando no ambiente mediado por 

tecnologias. 

1.2.1 A constru.;ao e reconstru.;ao do Conhecimento em Piaget 

Piaget acredita que o conhecimento nao e imanente nem ao sujeito nem ao objeto. Resulta da 

intera~ao entre esses dois p6los. Para Piaget, o processo de constru~ao do conhecimento 

acontece na intera~ao do Sujeito com o Objeto por intermedio do ciclo assimilaqiia - adaptaqiio

acamadaljio, em movimentos continuos que resultam a cada ciclo em novas compreens6es de 

acordo com a reflexiio sobre os resultados obtidos e a tornada de consciencia sobre o que ele sabe 

ou nao. (Piaget, 1995 e 1996; Prado & Valente, 2002, p. 34) 

Para Piaget, ao se entrar em rela~ao com urn objeto fisico ou social, coloca-se em a<;ao, em 

rela<;ao simultanea e interconectada, a cogni~ao e a afetividade. A inten<;ao pedag6gica ao 

disponibilizar objetos num ambiente de aprendizado, seria propiciar condi<;6es para que 

aconte~a a intera<;ao do sujeito com o objeto e que esta resulte nurna ADAPTA<;:Ao DO Sl.JJEITO 

para re-estabelecer um equilfbria entre a desequiUbria causada por sua existencia [do objeto] eo meio. 0 

desequilibrio, segundo Claparede, citado por Piaget (1953, p.186), deriva de uma impressiio afrtiva 

suis generis que e a consciincia de uma necessidade. Satisfrita a necessidade finda a conduta. 0 regresso 

ao equilibria estti marcado por um sentimento de satisfaljio. A necessidade, para Piaget, e urna das 

rnanifesta<;:6es da dinamica afetivo-cognitiva da estrutura mental que exprime a tensao 

momentanea ou desequilibrio (Palangana, 2001, p. 78) e deve ser considerada nas situa<;:6es de 

aprendizagem bern como na estetica dos objetos colocados no meio. 
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Mas essas no9iies de equilibria e desequilfbrio tern urn valor cognitivo. A teoria da Gestalt define a 

percepr;iio como urn equilibramento. A lei da boa forma e uma lei de equilibria. As operar;oes intelectuais 

tendern igualmente a forrnas de equilfbrio (reversibilidade). A nor;iio de equilfbrio tern portanto urn 

significado fundamental, tanto do ponto de vista afetivo como intelectual. (Piaget, 1953, p.186-187) 

Na ASSIMILA(AO piagetiana, o objeto incorpora-se aos esquemas cognitivos anteriores por meio 

de urna assimila~ao perceptiva (quando o objeto e percebido relativamente aos esquemas 

anteriores); de uma assirnila~ao psicomotriz (quando o objeto e incorporado como movimento 

corporal); e de urna assimila~ao conceitual (o novo objeto e concebido apenas se estd assimilado aos 

esquernas conceituais preexistentes, au seja, ao conjunto das opera,iies mentais das quais o sujeito dispiie). 

Na ACOMODA<;:Ao cognitiva se, ao contrtirio, a objeto resiste niio entrando em nenhum esquema 

anterior, faz falta urn novo trabalho, para transformar as esquemas anteriores que cornprometam as novas 

propriedades do novo objeto. (Piaget, 1953, p. 188) 

Poderia se falar, entao, de adapta~ao quando o objeto nao resiste muito para ser assimilado, o 

suficiente para que haja a acomoda~ao. A adapta~ao e portanto sempre urn equilibria entre 

acomoda~ao e assimila~ao. Essas no96es tern urn duplo significado, afetiva e cognitiva: assimila,iio sob 

urn aspecto afetivo, e a interesse; e sob seu aspecto cognitivo, seria par exernplo a ajuste dos esquernas de 

pensarnentos aos fen6menos. (Piaget, 1953, p. 188) 

A aruilise em tomo da origem dos estimulos para a a~ao - se proveniente de urna a~ao extema ou 

da necessidade intema - e fundamental para a transposi<;ao da a~ao educativa mediada por 

computadores urna vez que os objetos colocados na interface (verbal e nao verbal) exercerao 

papel preponderante no processo de ensino e aprendizagem . 

No ambiente computacional, a intera~ao do professor-aluno pela busca da forrnaliza.;ao 

conceitual transforrnaria a experiencia fisica (sujeito/ objeto) na reflexao da abstra.;ao empirica e, 

possivelmente, na abstra~ao pseudo-empirica permitindo ao aluno depreender urna ou rnais 

propriedades daquilo que observa e podem levti-lo a depurar seu programa (Prado & Valente, 2002, p. 

34). As abstra.;oes empirica e pseudo-empirica, por sua vez, nao podem, ainda, serem 

caracterizadas como mudan.;as conceituais. Para que ocorram mudan~as conceituais e a 
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constrw;:ao de novos conhecimentos e preciso que aconte<;:a o que Piaget chamou de dbstraljio 

rejlexionante. 

A dbstrar:iio rejlexionante comporta sempre dais aspectos insepardveis: de um lado, 

'rejlexionamento', au seja, a proje~,;iio (como atraves de um rejletor) sabre um patamar superior 

daquilo que foi tirado de um patamar inferior (por ex., da aljio ii representa{:iio) e, de outro 

lado, uma 'rejlexiio', entendida esta como ato mental de reconstru~,;iio e reorganiza{:iio sabre o 

patamar superior daquilo que foi assim transferido do inferior. (Piaget, 1995, p. 274 -275). 

Dito de outra maneira, a abstra~,;iio rejlexionante projeta as estruturas obtidas a partir das abstra~,;oes 

empirica e pseudo-empirica para patamares superiores do pensamento reorganizando-as, 

reconstruindo o conhecimento, ou re-conhecimento. 

Palangana nos alerta, ao contrario dos te6ricos empiristas, Piaget acredita que a hip6tese de uma 

origem sensorial do conhecimento nao e apenas incompleta, mas, sobretudo, falsa uma vez que 

a percep<;:ao nao se reduz a uma leitura direta da experiencia. Nossos conhecimentos niio provem 

nem da sensa{:iio nem da percep~,;iio isoladamen te, mas da a~,;iio global, de que a percepljio participa apenas 

como fun~,;iio de sinaliza9iio. Proprio da inteligencia niio e contemplar, mas 'transformar·, e seu mecanismo 

e essencialmente operat6rio. Ora, as opera~,;oes consistem em a96es interiorizadas e coordenadas em 

estruturas de conjunto (reversiveis etc); se desejamos explicar esses aspectos operat6rios da inteligencia 

humana, convird partir da Q9iio- niio da percept;iio. (Piaget in Chiarottino, 1984, p. 104) Assi.m, ao agir 

sabre os objetos, o sujeito niio apenas extrai caracteristicas intrinsecas aos mesmos, como tambem 

acrescenta alga ao real, na medida em que ele pode combinar e efetuar dedu~,;i5es a partir dessas 

caracteristicas abstraidas. (Palangana, 2001, p. 72) 

Para Piaget, o conhecimento compreende duas grandes fases: a ex6gena e a end6gena. A 

primeira define-se como a fase da constata<;:ao, da abstra<;:ao emp:irica; e a segunda, como a fase 

da compreensao, do estabelecimento de rela<;:oes, da abstra<;:ao reflexiva. 0 processo de 

constru<;:ao do pensamento pois, precede da a<;:ao, numa troca efetiva do sujeito com o meio, 

passando do nivel sens6rio-motor ao operat6rio-formal, numa reorganizao;ao continua das 

estruturas do conhecimento, numa a<;:li.o consciente que se conduz ao pensamento formal, com 

novos modelos acompanhando a elabora<;:ao de esquemas cada vez mais ricos e coerentes. 
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0 dese1wolvimento do pensamento s6 se verifica no processo de intera9iio. No entanto, nessa 

diniimica interativa, o sujeito do conhecimento adquire primazia sabre o objeto a ser 

conhecido, uma vez que ele detem as condi9iies bdsicas para que tal desenvolvimento ocorra, 

quais sejam a matura9iio biol6gica e os mecanismos de adapta9iio e organizm;iio. Sobretudo, e 

principalmente atraves da a9iio do sujeito individual (e niio do meio sabre ele) que o 

conhecimento se estrutura. (Palangana, 2001, p. 84). 

Segundo Palangana, para Piaget, que se propos a estudar o processo de desenvolvimento do 

pensamento e nao a aprendizagem em si, CONHECER significa organizar, estruturar e explicar o 

real a partir das experiencias vividas. CONHECER E MODIFICAR, E TRANSFORMAR 0 OBJETO; E 

COMPREENDER 0 MECANISMO DE SUA TRANSFORMAcAO E, CONSEQUENTEMENTE, 0 CAMINHO PELO 

QUAL 0 OBJETO E CONSTRUfDO. 0 conhecimento e sempre produto da a9iio do sujeito sabre o objeto 

(Palangana, 2001, p. 72). No entanto, compreender nao e urn estalo, uma ilumina.;ao, o 

compreender e realizado por intermedio da TOMADA DE CONSCIENCIA para se atingir o nivel de 

CONCEITUALIZAcAO. 

Segundo Valente, a COMPREENSAO CONCEITUALIZADA e alcan.;ada gra.;as a urn processo de 

transforma.;ao de esquemas de a.;ao em noc;oes e opera<;oes na intera.;ao com o objeto e com o 

professor (Objeto- o meio). Niio sera mais o FAZER, chegar a uma resposta, mas a intera9iio como que 

estii sendo feito, de modo a permitir as transjorma9iies dos esquemas mentais, como observado por Piaget. 

(Valente, 1999, p. 39-41) 

Na Figura 2, o aprendiz interage como objeto, (1) descrevendo a solu<;ao do problema para o 

computador (FAZER); (2) o computador executa os comandos; (3) o sujeito reflete sobre o 

resultado apresentado na tela do computador (abstra.;ao empirica e pseudo-empirica), (4) decide 

por uma depura<;ao; e, se necessaria, realiza (5) nova descri.;ao da solu.;ao do problema. Na 

interac;ao com alguem mais experiente, o sujeito realiza a abstra.;ao reflexionante que possibilita 

a conceitualiza<;ao (COMPREENDER). Dada as caracteristicas dos ambientes conectados em redes 

telematicas, a presen<;a de muitos sujeitos-Outros aumenta a possibilidade de intera<;ao com 

pessoas mais experiente exponencializando a possibilidade de compreensao pelo sujeito 

aprendiz. 
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Figura 2 - 0 Fazer e o Compreender em ambientes computacionais: o ddo de aprendizagem e a conceitualiza;s;ao 

(adaplado de Valente, 1999) 

Para isso, os objetos e atividades devem ser estimulantes para envolver o aprendiz, devem ser 

ricos em oportunidades para permitir ao aluno exploni-las e possibilitar aberturas para que o 

professor desafie os alunos e com isso incrementem, mudem a QUALIDADE DAS INTERA<;:OES 

existentes no ambiente. (Valente, 1999, p.41) 

Entender como acontece ciclo de aprendizagem piagetiano para explicar o processo de 

transforma~ao dos esquemas mentais; quais as a~6es devem ser realizadas pelo Outro (o 

professor) e quais e como os Objetos devem ser colocados a disposi<;ao do aprendiz para que sua 

a<;ao [do aprendente] nao fique apenas circunscrita ao fazer e se realize a compreensfio, s6 sera 
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possivel se ocorrer urn processo continuo de intera~ao do sujeito singular e historicamente 

contextualizado com alguem mais experiente mediado pela linguagem, alvo de aten~ao de 

Vigotsky. 

1.2.2 A constru~ao e reconstru~ao do Conhecimento em Vigotsky 

Na perspectiva de Vigotsky, compreender o processo de constru~ao do pensamento implica 

abordar o sujeito hist6rico - e nao o sujeito ideal, universal piagetiano - na intera~ao com o 

contexto, em suas dimens6es psicol6gicas, antropol6gicas e sociol6gicas para explicar o 

desenvolvimento da consciencia humana. 

Os determinantes do comportamento e da psique lzumana nao estao nem na fisiologia, nem na 

atividade externa do individuo, mas na cultura, atraves dos signos. Estes signos possuem 

significados esttiveis, pais sao formados no curso do desenvolvimento da cultura. (Dadidov, 

1987) 0 signa, inicialmente, e um meio de vincula¢o social, um meio de a~;iio sabre os outros e 

somente mais tarde se converte em um meio de ar;ao sabre si mesmo (Vigotsky, 1995). A 

internalizar;iio de formas culturais de comportamento envolve a reconstrut;iio da atividade 

psicol6gica humana, tendo como btisico os instrumentos e signos. As formas elementares de 

comportamento deixam de existir e sao reconstruidas culturalmente, dando espar;o a uma nova 

entidade psicol6gica. A rela¢o do homem com o mundo niio e uma rela~;iio direta, mas uma 

rela!;iio mediada pela cultura. (Bolzan, 2002, p. 25) 

Estudar urn comportamento historicamente signif:ica estuda-lo em sua dinamica de 

transforrna~ao o que, na proposta metodol6gica de Vigotsky, pressup6e estudar as variaveis 

PROCESSO e PRODUTO (conhecido como metodo funcional da dupla estimula~ao), privilegiando o 

primeiro por meio do qual se desenvolve o psiquismo humano. 

Vigotsky defende o prindpio de continua interat;iio entre as condi~oes sociais e a base biol6gica do 

comportamento humano, arnbas mutaveis. Para ele, os fatores biol6gicos preponderam sobre os 

sociais apenas nos anos iniciais da vida. Aos poucos, o desenvolvimento do pensamento e o 

pr6prio comportamento passam a ser orientados pelas lNTERAC::OES que a crian<;a estabelece COM 

OS MAIS EXPERIENTES. 
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No processo de interar;iio entre pares ejou adultos, a impressiio deixada e que a desenvolvimento 

avan~a na dim;iio de modelos presentes em uma pnitica culturalmente apropriada. Nesse 

sentido, o contexto no qual se dti a intera~iio e muito importante, pais o individuo alcan~ a 

compreensiio de como uma parte da atividade se relaciona com a outra ou entende o significado 

de sua realiza9iio, atraves de conversa96es que ocorrem durante o desempenho da atividade. Isso 

ocorre por meio da lingua gem e de outros processos semi6ticos (utiliza9iio de perguntas, feedback, 

estrutura96es cognitivas mais adiantadas, etc). (Bolzan, 2002, p. 43) 

Na perspectiva de Vigotsky, as fun<;6es cognitivas superiores emergem das trocas sociais. Nas 

intera<;6es, o fator de maior peso e a LINGUAGEM, ou seja, a COMUNICAc;:Ao entre os homens. A 

linguagem e o instrumento, que medeia tais intera<;6es, cuja natureza pode ser fisica ou 

sirnb6lica (signos). A principal diferen<;a entre eles esta na forma como se da a influencia 

humana sobre o objeto. 

0 instrumento fisico e orientado externamente e origina mudan<;as nos objetos da natureza, 

atraves dele o homem controla e domina a natureza. Ja o signa niio modifica em nada o objeto da 

operar;iio psicol6gica, na medida em que se constitui um meio da atividade interna dirigida para o controle 

do proprio individuo. ( ... ) Homem e natureza siio dois palos mutuamente ligados, tanto que ao alterar a 

natureza, o homem estli alterando-se a si proprio. (Palangana, 2001, p. 98) 

Para Vigotsky, nao e possivel estudar a hist6ria do intelecto pnitico ( o uso de instrumentos) 

separado do desenvolvirnento dos processos sirnb6licos. E da combina<;ao entre o instrumento e 

o signo que emergem as fun<;6es cognitivas superiores. Embora a inteligencia pratica e o uso de 

signos possam operar independentemente em criam;as pequenas, a unidade dialitica desses sistemas no 

adulto humano constitui a verdadeira essencia do comportamento humano complexo. Nossa analise atn"bui 

ii. atividade simb6lica uma fun¢o organizadora especifica que invade o processo do uso dos instrumentos 

e produz formas fundamentalmente novas de comportamento. (Vigotsky, 2000, p. 32-33) 
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A aquisi.;:ao de urn sistema lingiiistico organiza todos os processos mentais, dando forma ao 

pensamentol. Para Vigotsky, ao mesmo tempo em que indica urn objeto do mundo extemo, a 

palavra tambem especifica as principais caracteristicas deste objeto, generalizando-as para, em 

seguida, relaciorui-las em categorias. A palavra refere-se a unidade e, portanto, ao signo (palavra 

escrita e fonetica) e a generaliza.;:ao (grupo ou classe de objetos, expressando a fun.;:ao intelectual 

e social da palavra. Essas fum;i5es permitem que a linguagem seja entendida como um sistema 

mediatizador, de transmissiio intendonal da expenencia sociocultural e do pensamento de outros 

individuos, gerado pela necessidade de inter-comunicafiiO durante a atividade. Logo, o significado de uma 

palavra representa a estreita rela¢o entre o pensamento e a linguagem. (Bo!zan, 2002, p. 44 -45) 

Ao Iongo do desenvolvimento, a dinarnica entre a fala e a.;:ao se altera. De uma fala social 

(egocentrica) e pre-intelectual, que acompanha a a.;ao, a fala toma-se urn instrumento do 

pensamento no momento posterior, quando ocorre progressivamente a Ii'<'TERNALIZA<;:AO, a fala 

interior, uma fun.;:ao auto-reguladora, que perrnite o sujeito controlar suas atividades mentais e 

seu comportarnento e a fun<;ao planejadora da linguagem. Ao internalizar instrufOeS, as crianfaS 

modificam suas operar;i5es cognitivas: percepr;iio, memoria, capacidade para solucioruJr problemas. E dessa 

maneira que formas historicamente determiruJdas e socialmente organizadas de operar com informar;i5es 

influenciam o conhecimento individual, a consciincia de si e do mundo. (David & Oliveira, 1989, p. 63 

apud Palangana, 2001, p. 101) 

0 desenvolvimento da linguagem, pois, coloca-se como paradigrna para explicar a forma<;ao de 

todas as demais opera<;oes mentais que envolvem o uso de signos. Assim como a linguagem, 

todas as outras fun<;5es psico-intelectuais superiores aparecem duas vezes no curso do 

desenvolvimento da crian<;a. Primeiro nas atividades coletivas, ou seja, no plano social e, neste 

caso, se definem como fun<;oes de carater INTERPSIQUICO. Em seguida, aparecem nas atividades 

individuais, como propriedades intemas do pensamento, passando a ser de natureza 

INTRAPSIQUICA. Neste sentido, a constru<;ao do real parte do social (da intera<;ao com os outros) 

e, gradativamente, vai sendo internalizada pela crian<;a, tomando-se individual. Esta e a forma 

1 Corroboram com Vigotsky, os estudos lingilisticos de Bakhtin para quem o centro organizador e formador da 
atividade mental niio esta no interior do sujeito, mas fora dele, na INTERA(:AO verbal. Niio e a atiuidade mental que 
organiza a expressiio, mas e a expressiio que organiza a atividade mental, que a modela e determina a sua orienta<;iio. [p.112] ( ... ) 
Na realidade, toda a pal«vra comporta duas faces. Ela e determinada tanto pelo Jato de que precede de algubn como pelo Jato de 
que se dirige para algubn. Ela constitui justamente o produto da intera<;iio do locutor e do ouvinte ( ... )A palavra e uma ponte 
entre mime os outros. (Bakhtin, 1995, p. 113) 
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mediatizada pela qual a crian.;a se apropria do conhecimento historicamente produzido e 

socialmente disponivel. (Palangana, 2001, p. 102) 

A rela.;ao desenvolvimento I aprendizagem para Vigotsky e explicada por meio da aquisi.;ao da 

competencia lingiiistica na intera.;ao entre os dois processos, ja que e por meio da apreensao e 

internaliza.;ao da linguagem que a crian<;:a se desenvolve. A aprendizagem esta presente desde o 

inicio da vida. Qualquer situa.;ao de aprendizagem tern sempre urn hist6rico precedente, ao 

mesmo tempo em que produz algo inteiramente novo no desenvolvimento da crian.;a. Nessa 

perspectiva, a INTELIGENCIA e definida como a habilidade para aprender. 

Na concep.;ao vigotskyana, o conceito de desenvolvimento se amplia na medida que inclui urn 

segundo nivel de desenvolvimento denominado ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL. 0 

primeiro, chamado nivel de DESENVOLVIMENTO REAL compreende as fun.;oes mentais [da 

crian.;a] que se estabelece como resultado de determinados ciclos de desenvolvimento ja 

completado, conjunto de informa.;oes ja obtidas. 0 segundo nivel de desenvolvimento potencial 

e definido pelos problemas que o individuo consegue resolver com a ajuda de pessoas mais 

experientes. Desta forma, existe uma ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL que se refere a 

distancia entre o nivel de desenvolvimento real (determinado pela solu.;ao de problemas 

independentemente da ajuda alheia) eo nivel de desenvolvimento potencial (determinado pela 

solu.;ao de problemas sob a orienta.;ao de urn adulto ou companheiros mais capazes) (Vigotsky, 

1998; 2000). Diferentes zonas de desenvolvimento proximal devem-se em grande parte as 

diferen.;as qualitativas no ambiente social em que os sujeitos vivem. A diversidade nas condi96es 

sociais promove aprendizagens tambem diversas e estas, por sua vez, ativam diferentes processos de 

desenvolvimento. (Palangana, 2001, p. 129) 

Para Vigotsky, a aprendizagem cria a ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL, ativando 

processos de desenvolvimento que se tornam funcionais na medida em que o sujeito interage 

com pessoas em seu ambiente, intemalizando valores, significados, regras, enfim o 

conhecimento disponivel em seu contexto social. (Palangana, 2001, p.130) 

Um aspecto essencial do aprendizado eo Jato dele criar a zona de desenvolvimento proximal; ou 

seja, o aprendizado desperta vtirios processos internos de desenvolvimento, que siio capazes de 
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operar quando a crian<;a interage com pessoas em seu ambiente e quando em coopera<;iio com seus 

companheiros. Uma vez intemalizados, esses processos tomam-se parte das aquisi<;oes 

independente da crian~;a. (Vigotsky, 2000, p. 117-118) 

Acreditamos que, em certa medida, isso tambem ocorre com adultos. (Bolzan, 2002, p. 52) 

0 processo de apropria~ao do conhecimento acontece, portanto, no decurso do desenvolvimento 

de rela<;5es reais, efetivas, do sujeito com o mundo. 

0 conhecimento, por sua vez, e gerado e co-construido coletivamente, e produzido na 

interatividade entre duas ou mais pessoas que dele participam, constituindo-se o nucleo da 

atividade. Assim, as tarefas conjuntas provocam uma necessidade de confrontar pontos de vista 

divergentes, acerca da mesma atividade, o que possibilita a descentraliza<;iio cognitiva e se traduz 

no conflito s6ciocognitivo que mobiliza as estruturas intelectuais existentes e obriga os sujeitos a 

reestruturti-las, dando Iugar ao progresso intelectual. Todos esses processos siio relevantes, 

quando pensamos no processo de constru<;iio do conhecimento escolar e, conseqiientemente, na 

constru<;iio do processo de constru<;iio compartilhado. (Bolzan, 2002, p. 53) 

As intera<;5es sociais em geral, e, em especial o ensino sistematico, constituem o principal meio 

atraves do qual o desenvolvimento avan.;:a. A escola para Vigotsky se constitui como urn meio 

privilegiado no qual e necessano construir novas formas de pensamento que favor~am a 

tornada de consciencia por parte de aprendentes e ensinantes, sobre os aspectos s6ciopoliticos 

envolvidos na questao da apropria<;ao do conhecimento cientifico e de suas rela<;5es com o saber 

popular, pois transpor os conceitos cientificos para o cotidiano e fazer ascender os conceitos cotidianos 

aconteceriam no processo de ensino-aprendizagem quando o individuo interage com outras pessoas dentro 

de uma cultura, [letrada, que abrigasse a Ciencia]. (Vigotsky, 2000, p. 116) 

Esta constru~ao deve constituir-se em urn processo transparente, inteiramente possivel de ser 

observado e comungado por todos aqueles que participam da situa~ao. E justamente essa 

'visibilidade' que amplia a capacidade cognitiva individual, precisamente porque abre espa<;o 

para a tornada de consciencia e decorrente realiza<;ao em conjunto daquelas tarefas que o 

individuo nao e capaz de realizar sozinho. Vista por este angulo a intera<;iio com adultos ou com 
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pessoas MAIS EXPERIENTES assume urn cartiter estruturante, pais, alem do apoio afetivo, fomece ajudil 

para a atividilde cognitiva. (Palangana, 2001, p. 153-154) 

Assim, o papel do professor, enquanto o MAJS EXPERIENTE no processo de ensino e 

aprendizagem, se realizaria na MEDIATIZA<;AO entre o social e o psicol6gico do aluno na 

atividade pratica educativa atraves dos instrumentos de trabalho (tecnologias) e, 

principalmente, atraves do dialogo (linguagem). 0 professor, ao introduzir os alunos na cultura 

escolar, serviria de SUPORTE ou de ESTIMULO Al:JXILIAR2, proporcionando ao aprendiz o avan<;o 

em rela<;ao ils novas conquistas. Desta forma, o PROCESSO DE ENSINAR precisa levar em conta que 

a aprendizagem deve ser urn processo que ultrapassa as situa<;5es de controle e dominio sobre 

os conteudos escolares a serem aprendidos e que guarda em si urna dinamica importante, pois il 

medida que o professor atua, como mediador e organizador das interven<;:oes pedag6gicas, 

promove a troca solidana entre pares de crian<;a/ crian<;a, crian<;a/ adulto e adulto j adulto. 

(Bolzan, 2002, p. 54) 

Assim, o papel mediador destinado ao professor (que passa a intervir sobre a zona de 

desenvolvimento proximal do aprendiz por meio de urn mALOGO afetivo incentivando as trocas 

no meio) e como ele organiza o contexto educacional em torno dos alunos, com certas 

dinamicas, a<;5es e linguagens, podem propiciar APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS E 

COMPARTILHADAS que caracterizariam os ambientes construtivistas, que sintetizamos a seguir. 

1.2.3 As caracteristicas do ambiente construtivista 

Inlimeras foram as referencias encontradas sobre as caracteristicas de ambientes construtivistas 

mediados por tecnologia. Esta pesquisa focaliza apenas tres pesquisadores por representarem 

duas fortes correntes no instructional design na decada de 90 e por terem seus pressupostos 

ancorados nas teorias de Vigotsky e Piaget majoritariamente: L. Law, M. Hanaffin e S. Land. 

' 0 suporte au estimulo auxiliar poderia ser uma situa9iio de intera9iio entre individuos, sendo um deles mais experimentado num 
determinado dominio, possibilitando que o 1W1Jato au menos experiente se aproprie passo a passo do saber especializado. ( ... ) logo, 
a concep¢o de suporte diz respeito a um tipo de atividade que precisa ser solucionado em conjunto. No come90, o individuo mais 
experiente tera o controle da atividade, passando-a paulatinamente ao nroato, de maneira que ele possa ajustar seu desempenho 
com autonomia, resolvendo a atividade sem depender do adulto au companheiro mais capaz. (Bo!zan, 2002, p. 43) 
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Para Law (1995), urn ambiente pode ser denominado construtivista se: 

- ocorrer a aprendizagem ativa e contextualizada, pautada na coopera~ao, colabora~ao e auto

regula.;ao; 

- destinar ao professor responsavel andaimes que facilitam a pratica de acordo com a ZDP de 

cada aluno e promovam a constru.;ao do conhecimento realizado na colabora<;ao entre os alunos 

(significado socialmente negociado); 

- sugerir atividades que nao controlem a aprendizagem, ao contrario que deem suporte e a 

nutram, incentivando a constru~ao do conhecimento pelo aluno; 

- oferecer condi~oes para que o aluno se engaje em seu processo intencional de aprendizagem, 

especialmente ao encorajar as estrategias de explora~ao dos erros uma vez que os "erros siio 

estimulos positivos que criam perturbap5es, gerando desequilfbrio necessaria para a auto-rejlexiio e 

reestruturm;iio conceitual" (Law, 1995, p. 7). 

Os designers construtivistas Hanaffin e Land, que pertenceram a equipe de Jonanssen, 

identificam cinco caracteristicas de conforma~ao do ambiente construtivista, o qual 

denominaramgrounded design (Hanaffin & Land, 2000, p. 12 -18). Sao elas: 

1) Oferecer atividades centradas no aluno ativo: apesar de existirem objetivos extemos, o aluno 

determina como ira proceder baseado em suas necessidades e nas questoes geradas no decorrer 

do processo de busca do significado- o que implica construir ativamente o significado. 0 aluno, 

portanto, e o responsavel por sua aprendizagem. Para construir seus significados, os alunos 

utilizam ferramentas que propiciam a reflexao na e sabre a a~ao, refinando suas formula<;6es. Os 

ambientes (na presen<;a direta ou indireta do mediador pedag6gico, ou seja, do professor) 

devem encorajar o aluno a refletir e decidir sabre solu.;:ao de problemas; a projetar, planejar e 

buscar atingir metas, integrar novas conhecimentos aos ja existentes, a formular questoes e 

inferencias e a revisar e reorganizar continuamente seus pensamentos. 

2) sugerir atividades em situa~oes passiveis de contextualizas:ao e recontextualizal;ii.O para o 

aluno: os conhecimentos adquiridos em situa<;6es descontextualizadas tendem a se transformar 

em conhecimento inerte de pouca aplicabilidade. Ao conformarem os ambientes, os professores

designers devem propiciar informa<;:6es contidas em contextos mais amp los e realistas, utilizando 
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suportes tecnol6gicos que permitam oferecer uma rede complexa de informa~ao como video3. A 

contextualiza<;ao propicia o aprendizado mais natural como consequencia de sua aplica~ao 

pratica ao exigir a interpreta<;ao, a analise e a solu<;ao de urn problema real. 

3) Oferecer oportunidade de negocia~ao e interpreta~ao envolvendo multiplas perspectivas: o 

construtivismo enfatiza os aspectos da media<;ao coletiva na constru~ao de significados, seja na 

rela~ao aluno-professor seja na rela<;ao aluno-aluno. 0 importante e que os agentes (professores 

e alunos) realizem a reflexao durante todo o processo de busca significado que envolve a 

explora~ao de informa<;5es, interpreta<;ao e negocia<;ao, e a compreensao a partir de multiplas 

perspectivas. A media~ao pedag6gica deve desafiar o aluno a pensar, ao mesmo tempo em que 

oferece oportunidade para integrar e compartilhar suas experiencias pessoais em dire<;ao a 

formula<;ao de conceitos formals. 

4) Ressaltar e incorporar as experiencias previas e do cotidiano da constru~ao de significados: 

a constru<;ao do conhecimento sera mais significativa se o sujeito considerar seus conhecimentos 

previos num processo continuo e dinamico, que envolva a gera<;ao de novas ideias ampliadas, 

testadas e revisadas e as cren<;as e modelos do senso-comum, frutos da experiencia cotidiana em 

dire~ao aos conceitos cientificos. 

No desenho de ambientes construtivistas, os educadores devem propiciar atividades para que 

sejam explicitados e testados os modelos tacitos do senso comum. Os micromundos e 

simula<;5es permitem que o aluno na intera<;ao com o MAIS EXPERIENTE gere e teste modelos, 

possibilitando a compreensao do mecanisme de sua transforma<;:ao e, conseqiientemente, se 

conscientize dos caminhos pelos quais o objeto e construido, por exemplo, ao variar seus 

parametres ou alterar suas hip6teses. A partir da experiencia concreta, mediado pelo educador, 

o aluno pode refletir sobre a experiencia e depura-la, ascendendo seus conceitos 

(CONCEITUALIZA<;:AO). 

5) Usar a tecnologia para mediar os processos mentais superiores: os ambientes construtivistas 

devem se valer das tecnologias de informa<;ao e comunica<;ao (TICs) para que o professor em 

3 Por exemplo, o video laser uiilizado pelo Grupo de Vanderbilt na serie Jasper Woodbury aplicada ao ensino de 

Matematica (Vanderbilt Group, 1992). 
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sua media<;i'io ofere<;a andaimes de acordo com a ZDP de cada aluno e promova a constrm;ao de 

significados socialmente negociados, objetivando uma maior compreensao. As tecnologias 

devem propiciar oportunidades para que o aluno amplifique e desenvolva suas capacidades 

cognitivas assim como organize seus processos mentais, oferecendo atividades e materiais ricos. 

As ferramentas tecnol6gicas podem servir de modelos e outras facilidades que estimulem as 

fun<;oes psiquicas superiores por proporcionarem a dupla estimula<;ao da Zona de 

Desenvolvimento Proximal do aluno. A tecnologia facilitaria a compreensao que poderia ser 

dificil, se nao impossivel, em outros suportes. • 

As abordagens de Law, Hanaffin e Land podem ser tomadas como refert'ncia para que 

professores realizem a transposi<;ao de sua pratica educativa para ambientes mediados por 

tecnologias, bern como ajam como designers de ambientes construtivistas virtuais coerentes com 

os pressupostos de Piaget e Vigotsky, pennitindo as trocas solidarias e a tomada de conscit'ncia 

pelos aprendizes de seus processos construtivos. 

1.3 0 Construdonismo e seu ambiente 

Em ambientes computacionais, construir conhecimento implica enriquecer dinamicamente as 

estruturas cognitivas por meio de ciclos de a.;oes que o aluno realiza na intera<;i'io com o 

software com a media<;i'io do professor. Softwares abertos, como o ambiente Logo criado por 

Seymour Papert na decada de 80, mostraram ser urn instrumento poderoso para resolver 

problema. Na intera<;ao com o programa e com o professor, as a<;oes realizadas pelo aluno, 

tornam-se h·ansparentes e palpaveis, portanto passiveis de serem observadas e analisadas, e 

h·ansformam-se em objetos de reflexao e depura<;i'io ou objetos de metacogni<;i'io, possibilitando a 

constru<;i'io do conhecimento. 

4 Por exemplo, o usa de aplicativos que permitam a visualiza~;ao de fen6menos como os geom€tricos e quimico-fisicos 
e biol6gicos. InUmeros programas permitern hoje que os alunos modelem suas hip6teses (representa~ao do 
pensamento), visualizem, testem e avaliem o raciocinio em duas e tres dimensOes como os softwares Interacti?.x Physics 
e Virtual Humane Geometer's Sketchpad e Model It ou fenomen<irios de Perkins (1992) ou os objetos-para-pensar e objetos

para-pensar-com de Fa pert (1988), que serao detalhados no t6pico 1.3.3. 
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0 ciclo descri¢o-execufiio-reflextto-depurafiiO-(nova) descriftlo torna-se VIStvEL em ambientes 

computacionais ao exigir que o aprendiz explicite seu raciocinio ao "conversar" com o 

computador que, por sua vez, "responde" (executa) os comando solicitados. Desta maneira, o 

computador permite que tanto aluno quanto professor reflitam sobre o que foi feito e 

compreendam os "caminhos" realizados durante o processo de busca de solw;aos. Segundo 

Valente, primeiro porque a resposta e fiel uma vez que o computador executa e produto do 

proprio pensamento do aprendiz e sobre ele o aluno ira refletir e depurar. Segundo, porque a 

resposta e imediata permitindo que o aluno confronte sua ideia original com o que e apresentado na 

inteiface (Valente, 1999, p. 94). Desta forma, o computador ajuda a explicitar os modelo mentais 

do aprendente. 

deicli;io da so!~o QQ 
problema por meto de unu 
llnguagem de prognunzr;llo 

Figura 3 - Intera~ao aprendiz..computador ao utilizar softwares de programa~ao (Valente, 2002) 

0 principio de aprendizagem aplicado por Papert foi o de que qualquer coisa e simples sea pessoa 

consegue incorpora-la ao seu arsenal de modelos; caso contrario tudo pode ser extremamente diftcil. 

[ ... ].uma vez que o que um individuo pode aprender e como ele aprende, depende dos modelos que tem 

disponiveis. Isso impi'ie, recursivamente, a questao de como ele aprendeu esses modelos. Assim, as 'leis da 

aprendizagem' devem estar em como as estruturas intelectuais se desenvolvem a partir de outras e em 

como, nesse processo, adquirem as formas 16gica e emocional. (Papert, 1988, p. 13) 

Para Papert, o que se aprende e como se aprende dependem dos materiais colocados a 

disposi~ao pela cultura, ou seja, alocados no ambiente de aprendizagem. 0 poder do ambiente ou 

5 
( ... ) processo de achar e corrigir o erro constitui uma oportunidade Unica para o aprendiz aprender sabre um determinado 

conceito envolvido na solufiio do problema ou sabre estrategias de resolufiio de problemas. (Valente, 2002) 
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do contexto estaria no Jato de ser rico em descobertas e colocar o aluno num ambiente natural espontfineo, 

em 'micromundo' onde ele poderia ser livre para brincar e 'construir micromundos pessoais'. (Moraes, 

2000, p. 179) 

Papert sugeriu, em 1980 em seu livro Children, Computers and Powerful Ideas, usar o computador 

como portador de imimeras ideias e de semente de mudan!;a cultural, como auxiliar na forma!;fio de novas 

relap)es com o conhecimento, aproximando a Ciencia do cotidiano dos seres humanos e esses do 

conhecimento que cada individuo tern sabre si mesmo. (Papert, 1988, p. 17) Assim sendo, o 

computador nao deveria ser utilizado como nuiquina de ensinar, ou melhor para programar crian~as. 

Neste ambiente, o aluno tomaria para si o controle e ensinaria o computador a pensar e 

embarcaria numa explora~ao sobre a maneira como ele proprio pensa. Pensar sabre modos de 

pensar faz a criam;a tornar-se urn epistem6logo, [ ... ]como construtores ativos de suas pr6prias estruturas 

intelectuais. [ ... ] e, como construtor, a crian~a se apropria [ ... ] de materiais que ela encontra e, mais 

significativamente, de modelos e metaforas sugeridas pela cultura que a rodeia. (idem p. 35) 

Para ser urn artista da aprendizagern, urn born aprendiz, segundo Papert, o aluno deveria 

aprender como expandir as fronteiras daquilo que sabe expressar com palavras. Para isso, teria 

de aprender as linguagens descritivas, como a programa~ao. Para Valente (2002), a linguagem 

de programa~ao, assirn como os softwares de autoria, em maior ou menor grau, propiciam a 

realiza~ao do ciclo de aprendizagem e da espiral da aprendizagem: descrever-executar-refletir

depurar-nova descri¢o e possibilitam a constru~ao do conhecimento de si e do mundo. 

Em sua primeira abordagem, Papert indicou que a intera~ao aluno-computador deveria 

acontecer num clima de liberdade de a~ao e muita criatividade na solu<;ao de problemas, 

devolvendo a iniciativa e o controle ao aprendiz. Na decada de 90, enfatizou a necessidade do 

aluno colocar a "mao na massa" (hands on) para fazer algo de seu interesse como a alavanca de 

sua aprendizagem, acompanhado de perto pelo professor que, via dialogo, o auxiliaria a tomar 

conscienda de sua capacidade de aprender, como veremos a seguir. 
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1.3.1 A resignifica~ao do construtivismo por Papert 

Papert trabalhou com Piaget durante a decada de 70. Ao voltar para os Estados Unidos com sua 

equipe no MIT, iniciou o desenvolvimento do programa Logo, que revolucionou o uso de 

computadores na Educa<;ao na decada de 80 e causou uma forte polemica ao afirmar que o 

aprendiz poderia aprender sem a ajuda de professor. 

No projeto Logo, Papert mostrou como o computador pode ser auxiliar no processo de 

constru<;ao do conhecimento e das habilidades ao desenvolver sua abordagem construcionista. 

[Papert] usou este tenno [construcionismoJ para mostrar um outro nivel de constru9iio do 

conhecimento: aquele que acontece quando o aluno desenvolve um objeto de seu interesse, como 

uma obra de arte, um relata de uma experiencia au um programa de computador. Na no9iio do 

construcionismo de Papert existem duas ideias que contribuem para que a constru9iio do 

conhecimento seja diferente de Piaget. Primeiro, o aprendiz constr6i alguma coisa, ou seja, eo 

aprendizado por meio do fazer, do colocar a mao na massa. Segundo, eo Jato de o aprendiz estar 

construindo algo de seu interesse e para o qual estti bastante motivado. 0 envolvimento 

afetivo torna a aprendizagem mais significativa" [grifo nosso] (Valente, 2001, p. 34) 

Durante o processo do fazer algo de seu interesse, auxiliado pelo computador e por uma pessoa 

mais experiente (como o professor) - que saiba o significado do processo de aprendizagem 

baseado nas teorias de Piaget e Vigotsky para ajuda-lo a tomar consciencia desse processo, o 

aluno teria urn produto concreto e contextualizado de seu interesse, resultando num sentirnento 

de EMPOWERMENT (de satisfac;ao, de realiza<;ao) de que a capaz e pode melhorar sempre. Este 

sentimento passa a ser o motor que o impulsiona a enfrentar novas sifua9iks desafiadoras, portanto para 

continuar a aprender e mellwrar sua capacidade de pensar e realizar tarefas. (Valente , 2001, p.38) 

A Figura 4 indica as sucessivas ac;oes que acontecem no processo de realizac;ao do produto de 

interesse do aluno enquanto e auxiliado por alguem mais experiente, resultando no sentirnento 

de empowerment. 
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contexto de intera~ao: a/uno professor e a/uno-a/uno 

Figura 4 - 0 processo de realiz~o de algo de interesse pessoal resulta num processo reflexivo e no sentimento de 

EMPOWERMENT pelo aluno. 

Ao reformular sua concep<;ao sobre o papel destinado ao professor no processo de ensino e 

aprendizagem, Papert admitiu que ao professor caberia nao s6 avaliar o aprendiz mas sobretudo 

auxilia-lo para que ele tomasse consciencia de que e capaz de continuar a aprender e a progredir 

cada vez mais ao longo da vida. (Valente, 2001) 

Na decada de 90, em seu livro The children's machine, Papert aprofundou seu conceito sobre a 

Matetica (a arte de aprender) e ocupou-se com a intera~ao educador-aprendiz. Urn principia 

central na Matitica e que a boa discussiio promove a aprendizagem, e uma das suas metas centrais de 

pesquisa e elucidar os tipos de discussiio que promovam maior beneficio e os tipos de circunstancias que 

favorecem tais discussoes. (Papert, 1994, p. 83) 

Fazer as pessoas falarem sobre aprender nao e apenas uma questao de fomecer o assunto e a 

linguagem, adverte Papert. A falta de linguagem e importante. Porem, hd tambem uma resistencia 

ativa de algum tipo. Assim avan~ar em direriio it meta da Matitica requer mais do que auxilios tecnicos 

para discussiio. Requer o desenvolvimento de urn sistema de apoio psicol6gico. (idem p. 84) Para Papert, 

o sistema de apoio psicol6gico emergiria de uma pratica de abrir-se, falando mais livremente sabre 

as experiencias de aprendizagem, quebrando o desconforto pessoal, com o apoio de alguem MAIS 
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EXPERIENTE, num ambiente dial6gico dotado de ferramentas que propiciasse descobertas e 

consh·ut;ao de conceitos concretos na at;ao. 

Ao dar E>nfase na aprendizagem mediada, [Papert] conseguiu ressignificar os princfpios psicol6gicos, 

pedag6gicos tais como o aprender-fazendo, a aprendizagem significativa e rejlexiva, a afetividade e a 

interar:;iio integrando-os no contexto computacional (Prado, 2003, p. 22). Porem, muitos estudos ainda 

sao necessarios. For isso, o construcionismo e considerado uma teoria em evolufiiO. (Prado & 

Freire, 2001, p. 56) 

Ao devolver ao aluno o controle de sua aprendizagem, Papert tambem entrega a 

responsabilidade de aprender ao aprendiz, que nao estara sozinho, cabera ao professor criar, de 

forrna negociada, urn ambiente dinamico e flexivel que propicie que o aluno COMPREENDA como 

aprende. 

1.3.2 As caracteristicas de urn ambiente construcionista 

Integram-se as caracteristicas construtivistas apontadas anteriormente, outras caracteristicas que 

perfazem o ambiente construcionista. 

Denominado por Papert de incubadora para o conhecimento (1988, p.148), o computador, enquanto 

micromundo, deve propiciar a constntr:;iio do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento 

cognitivo do aluno (Almeida et al, 1996, p. 219). Para isso, caberia ao professor acompanhar a 

intera<;ao do aluno com o computador e realizar intervent;6es que o levassem a refletir sobre o 

que esta sendo desenvolvido, a explicitar seus questionamentos, a analisar suas alternativas e a 

se conscientizar dos conceitos empregados. 0 professor passaria a ser o instrumento auxiliar, 

que suporta e facilita a aprendizagem. 

Para tal, o ambiente construcionista deve propiciar condi<;6es para que o aluno adquira 

conhecimento sobre sua propria aprendizagem (como eu aprendo?). Ou seja, o conhecimento 

Matetico que consiste na arte de aprender. 
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Urn rnicromundo deve propiciar circunsti'mcias para que o aluno gerencie seu pr6prio 

aprendizado. Para isso, o ambiente deve ser projetado e construido com ATIVIDADES AUTENTICAS 

e corn DIVERSIDADE DE OBJETOS que engajern o aluno ern processos de constru<;ao por rneio de 

a<;6es, realizando projetos concretos como resposta a diferentes situa<;6es, privilegiando sernpre 

a FLEXIBILIDADE DE PENSAMENTO e a MULTIPLICIDADE DE INTERPRETA<;:AO, cujos resultados 

fossem NEGOCIADOS COLETIV AMEl\.TTE. 

Seu desenho deve privilegiar a QUALIDADE DA 11\TTERA<;:AO: o diaJ.ogo entre aluno e professor e 

aluno-aluno em seu mais ALTO GRAU. Devendo nao estabelecer previamente os objetivos de 

aprendizagem rigidos, calcados apenas ern produtos pre-estabelecidos, que promovam apenas o 

desenvolvimento de competencias e habilidades estreitas e inflexiveis, dilicultando a 

transferencia do conhecimento para outros contextos (Cunningham, 1992, p. 38-43). Ao 

contrario, as atividades devem dar espa<;o de decisao ao aluno, de forma negociada, para que ele 

desenvolva projetos de seu interesse cujo carninho de execu<;ao seja guiado por ele ern diaJ.ogo 

como professor. 

0 rnicromundo deve ser rico em "objeto-de-pensar" e "objeto-de-pensar-com" entre outros 

objetos (Papert, 1988, p. 25), que podern fazer (ou nao) parte do contexto psico-s6cio-cultural do 

aluno, para proporcionar a constru<;ao do conhecimento dentro de urn rnodelo de aprendizagem 

natural, sem o ensino deliberado, prescritivo e organizado tradicional. 

No pr6x:imo t6pico, apresentarnos tres abordagens para ilustrar a constru<;ao de ambientes 

construcionistas do ponto de vista dos objetos alocados no processo de rnedia<;ao pedag6gica 

propostos por Perkins, Vanderbilt Group e Spiro e sua equipe de pesquisadores. 

1.3.3 Os recursos materiais no ambiente de aprendizagem construcionista 

Descreva-me seu ambiente de aprendizagem e eu te direi que professor sois. 

(Perkins, 1992 p. 48) 

Para Perkins, que trabalhou na equipe de pesquisa de Papert no MIT, a Educa<;ao possui tres 

objetivos claros: a reten¢o, a compreensiio e a transposi¢o ativa do conhecimento e das habilidades 
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adquiridas com a constrn<;:ao do conhecimento no contexto do aluno (idem, p.45). Tais objetivos 

podem ser atingidos com a cria<;:ao de um ambiente de aprendizagem que inclua o uso de 

tecnologias embasado em pressupostos construtivistas, os quais sugerem o engajamento, o 

esforc;:o e a busca de sentido das "coisas" pelo a! uno, permitindo a interpretac;:ao sobre a 

experiencia, seguido de uma elabora<;:ao e teste de tais interpreta<;:oes. 

Para Perkins, que buscou organizar e ampliar o micromundo de Papert e expandir a noc;:ao dos 

recursos materiais (Objetos) a disposi<;:ao dos alunos, o bam ensino exige diferentes mitodos para 

diferentes ocasiiJes. (Perkins, 1996, p. 53) 

Em sua visao, o professor num ambiente de ensino e aprendizagem computacional deve 

juntamente com o dialogo socn1tico numa atitude de coach, procurar oferecer cinco tipos de 

"objetos" (facets): banco de informac;:ao; suportes simb6licos (Sl;mbols pad); kits de construc;:ao; 

fenomeruirios (phenomenaria); e gestao de atividades para propiciar a constru<;ao do 

conhecimento. As cinco facetas juntas oferecem uma visiio geral da estrutura geral e do estilo de 

ambiente e suas concept;i5es acerca da natureza do ensino-a:prendizagem. Demonstram tambem a REDE 

para descrever como as tecnologias de processamento da informat;iio devem se colocar no processo 

instrucional (Perkins, 1992, p. 46-48) [grifo nosso]. Seriam elas: 

1. Banco de infonnat;oes: sao as informa<;6es que visam explicitar algo sobre um dado t6pico 

abordado. Nas salas de aulas tradicionais, seriam os textos, dicioruirios; enciclopedias e o 

proprio professor. As tecnologias de processamento de informa<;:ao expandem esta no<;:ao quanto 

ao tipo e quantidade de dados uma vez que, via computadores conectados em rede, podemos 

acessar bancos de dados nacionais e internacionais, literatura tecnica, museus, corretores 

ortognilicos, filmes, videos, m!lsica, especialistas em universidades etc. 

2. Suportes simb6licos (Symbol Pads): seriam as tecnologias que perrnitem a constru<;ao e a 

manipula<;ao de simbolos no arnbiente educacional, tais como cademo, computadores portateis, 

calculadoras, etc. presentes na sala de aula. Sua fun<;ao e dar suporte as mem6rias de curto

terrno, registrando ideias, desenvolvendo rascunhos, formulando e cruzando informa<;6es entre 

outras. Os processadores de texto, planilhas eletr6nicas, prograrnas de desenho sao alguns 

exemplos que perrnitem a representa<;ao e edi<;ao com flexibilidade e rapidez de algumas 
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representac;:oes simb6licas. Armazenados no sistema, os produtos dos suportes simb6licos 

seriam transformados em objetos-para-pensar-sobre-e-na ac;:ao. 

3. Kits de construr;iio: [ou objeto-de-pensar-com para Papert] permitem a construc;:ao de uma 

variedade de experimentos em fisica, quimica, e biologia entre outros dominios. Com a ajuda da 

tecnologia, o aluno pode reunir entidades concretas e abstratas, como os comandos de linguagem 

de programac;:ao; modelos e f6rmulas em simuladores de quimica ou softwares de matematica; 

editores de mapas conceituais; navegadores graficos de pesquisa, entre outros exemplos. Os kits 

de construc;:ao podem parecer semelhantes aos suportes simb6licos, mas sao pre-construidos 

(partes e processes) de forma a simular coisas e ac;:oes. Para Perkins, o melhor exemplo e a 

Linguagem Logo desenvolvida por S. Papert por transferir a responsabilidade pela gestao da 

atividade ao aluno, mudando o papel do professor para facilitador (coach). As tabelas de 

planilhas eletr6nicas, situam-se entre o kit de construc;:ao e o suporte simb6lico. 

4. Fenomeru.irios: como os terrarios e os aquarios existentes em salas de aulas, os fenomenarios 

seriam microcosmos de fen6menos a serem observados e analisados. Fen6menos dinamicos e 

complexos em fisica, quimica, biologia, ou em ciencias humanas como guerra entre nac;:oes, 

planejamento urbano, conectados ou nao em redes poderiam ser temas a serem desenvolvidos 

por tecnologias de processamento de informac;:ao como ferramenta auxiliar da aprendizagem. 

Sao os micromundos que permitem ao aluno construir, simulando seu pr6prio conceito sobre 

urn fen6meno. 0 fenomenario nao e uma replica do fen6meno em questao, podendo omitir, 

mudar e detalhar aspectos que sao importantes para que o aluno construa o seu modelo mental 

e propicia a oportunidade de explorac;:ao, teste e interpretac;:ao de seu pr6prio modelo. Porem, 

como urn modelo pr€-construido pode limitar a possibilidade de novas informac;:6es, 

considerando que os alunos tomam decisoes a partir de determinadas ferramentas. Os 

fenomenarios deveriam ser utilizados para substituir conteudos expositivos ou na 

aprendizagem de procedimentos que requeiram que o aluno repita uma operac;:ao e indique o 

passo que deseja ver representado. 

Perkins ressalta que os fenomenarios e os kits de construc;:ao sao caracteristicos da 

aprendizagem contextualizada em situac;:oes complexas e significativas. (idem p. 49) 
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5. Gestiio de atividades: nas salas de aula presencial tradicional, a gestao das atividades esta nas 

maos do professor e e ele quem, normalmente, decide a dire~ao a seguir, quais as atividades, o 

ritmo e as formas de avalia~ao. A tecnologia de informa~ao e comunica~ao permite que esta 

gestao seja compartilhada, negociada entre alunos e professor. Na abordagem da gestao de 

atividades, a linguagem destinada as atividades deixa de ser imperativa (fa~a isso ou aquilo) e 

passa ser investigativa (o que, por que, para que, como devo fazer). 

Na visao de Perkins, do entrela~amento dinfunico de materiais, atividades e intera~ao, que 

compoem a gestao compartilhada entre alunos e professores, resultaria a conceitualiza~ao. 

Metaforicamente, poderiamos dizer que na gestao de atividades ao professor caberia o papel de 

maestro de uma orquestra de improviso que, em sintonia com seus musicos, busca manter a 

harmonia da melodia. 

A segunda abordagem para ilustrar a constru~ao de ambientes construcionistas do ponto de 

vista dos objetos seria o AMBIENTE DE APRENDIZAGEM GERADQR6 DO GRUPO VANDERBILT. 

Os pesquisadores partem do pressuposto que a heterogeneidade dos alunos e componente 

fundamental na conforma~ao de ambientes de aprendizagem construtivistas. A baixa 

performance cognitiva dos alunos, resultante de urn ensino baseado na memorizac;ao de fatos e 

na aquisic;ao de habilidades isoladas, requeridos por grande parte dos curriculos escolares norte

americanos, levou os pesquisadores do Cognition na Tecnology Group do Learning Center Peabody 

College of Vanderbilt University (Vanderbilt Group, 1992) iniciarem a implementac;ao do ambiente 

de aprendizagem gerador. 

A equipe Vanderbilt voltou sua atenc;ao para a aprendizagem contextualizada que propiciasse o 

desenvolvimento de atividades cognitivas fundamentais para o cotidiano do aluno, tais como a 

capacidade de escrever textos argurnentativos, com ideias coesas e coerentes; capacidade de 

estabelecer relao;:6es entre as teorias cientlficas e a realidade e de formula<;ao e solw;:ao de 

problemas razoavelmente complexos que exigem o raciocinio l6gico-matematico. 

6 OrigiDalmente, o grupo Vanderbilt usa a expressao generative learning environment. (Vanderbilt Group, 1992 p. 77) 
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0 modelo proposto pelo grupo Vanderbilt sugeriu imersao do aluno no fen6meno a ser 

investigado (situac;ao-problema). Para isso, inseriu no ambiente situac;6es de aprendizagem 

significativas, ancoradas no contexto do aluno, que permitissem ao aluno simular (no ambiente) 

a resoluc;ao do problema. 0 maior objetivo foi criar ambientes compartilhados, que suportassem 

a investigac;ao dos problemas por alunos, com o auxilio de professores, baseado no 

conhecimento, nas ferramentas e metodos utilizados por especialistas, possibilitando 

interpretac;6es pessoais mais "robustas". (Vanderbilt Group, 1992, p. 78) 

Considerando que os alunos (principalmente das disciplinas introdut6rias) nao imergem 

imediatamente no fen6meno e apresentam dificuldades iniciais para estabelecer relac;6es e 

elaborar por si mesmo a nova informac;ao, os novatos necessitariam da orientac;ao dos 

professores para atingir o objetivo geral a partir do desenvolvimento de competfncias especificas e 

necesstirias. (idem p.79). Para tanto, o grupo Vanderbilt sugeriu a inclusao de atividades com 

enfase em situac;oes-problema, enunciados e raciocinios complexes e abertos (open-ended), cuja 

resoluc;ao deve ser construida em forma de projetos colaborativos com o uso de tecnologias 

como calculadoras, planilhas eletronicas, editores de texto, programas graficos entre outros. 

A terceira abordagem para ilustrar a construc;ao de ambientes construcionistas do ponto de 

vista dos objetos seria AS MULTIPLAS PERSPECTIVAS de SPIRO. 

Preocupados em atender individualmente cada aluno e seus diferentes estagios cognitivos 

(novatos, especialistas e alunos intermediaries), Spiro e sua equipe, com base na teoria da 

Flexibilidade Cognitiva', sugeriram a criac;ao de urn ambiente de aprendizagem nao-linear e 

multidimensional (Cognitive Flexibility Hypertexts - CFHs), construido a partir da aplicac;ao da 

linguagem hipertextual e com a inclusao da instru¢o de acesso randOmico para propiciar a 

construc;ao de fen6menos complexos. 

' Em poucas palavras, a T eoria da Flexibilidade Cognitiva sugere que o "novo" construtivismo e duplamente 
construtivo: (a) a compreensao e construida pelo uso do conhecimento previo na relac;ao com as informac;iies 
apresentadas (Beyond the information Given, proposta por Bruner); (b) o conhecimento prt\vio a ser utilizado e 
construido durante sua aplica<;ao caso a caso como e exigido nos dominies fracamente estruturados ao inves de ser 

retirado intacto da memoria. (Spiro et al., 1992 p. 64) 
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0 objetivo de Spiro foi conformar um ambiente de aprendizagem no qual o aluno 

compreendesse que nao existe uma realidade objetiva simples e absoluta e que os fenomenos 

presentes nos dominies fracamente estruturados devem ser pensados evidenciando-se as 

mUltiplas verdades. Perspectivas simplistas niio siio falsas, siio inadequadas. (Spiro et al., 1992, p. 122). 

Para isso, seu modele transfere o controle ao aluno o que implica dizer que o professor (ou o programa 

de computador) sai de cena. Em sua proposta, o aluno seria responsavel pela customiza.;:ao de sua 

aprendizagem a despeito de qualquer instru<;ao pre-determinada (idem, p. 124). Embora pare.;:a 

radical, a solu.;:ao de Spiro indica caminhos de conforma.;ao de ambiente que privilegie a 

pluralidade de visoes ou leituras sobre a realidade complexa, cujo significado final poderia ser 

resultado de uma negocia<;ao compartilhada entre aluno e professor e entre alunos-aluno. 

1.4 A abordagem do Estar-junto-Virtual: ambiente construcionista via rede telematica 

A grande maioria dos modelos e experiencias de ambientes construtivistas e construcionistas 

encontrados na literatura foram configurados em situa<;oes presenciais (Informatica Aplicada a 

Educa.;:ao) ou semi-presenciais nos quais as redes telernaticas serviram como apoio a 

comunica.;:ao (lista de discussao, f6runs e chats) entre aluno-aluno e aluno-professor e 

especialistas ou como canal de informa.;:ao. 

A abordagem do estar-junto-virtual foi construida por Valente a partir de experimentoss da 

equipe NIED-Unicamp na Forma<_;ao de Professores para Informatica Educativa via Rede no 

Colegio Madre de Deus em Londrina (1995 a 99) e como alternativa educacional numa de suas 

orienta<;oes de doutorado (de 1996 a 1998). A aplica<;ao das redes telernaticas aproxirnou 

professor e aluno ao dotar o ambiente de uma outra dinamica que favorece o fazer reflexive e 

consciente do aluno mediado pelo professor. Nesta abordagem, as intera<;oes entre os membros 

de uma dada comunidade ganham novas dimensoes principalmente se auxiliadas pelo software 

• 0 artigo Educa¢0 a Distancia: uma aportunidade para mudan9J1 no ensino. in Maia, C. ( org) ead.br Educa¢0 a distmu:ia no 
Brasil na era da internet • Siio Paulo: Ed. Anhembi Morumbi, p.97 faz um relato minucioso de tais experiencias. 
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gerenciador do ambiente construido a partir dos pressupostos construtivistas e construcionistas 

como o eo caso do ambiente Teleduc9. 

Ao contrario de ambientes disponibilizados em sites na Internet, o software gerenciador de 

ambiente de aprendizagem Teleduc e suas ferramentas de inforrna~ao, comunica~ao e 

administra~ao "circunscrevem" urn espa~o no qual alunos e professores, juntamente com os 

recursos digitais (texto, audio, video), convivem nurn mesmo contexto, ampliando a 

possibilidade de intera~ao e reflexao na e sobre a a~ao de forma individual e coletiva, 

propiciando a contextualiza~ao e descontextualiza~ao enquanto dinamicas durante as quais 

alunos e professor venham a resignificar, reconceitualizar e transforrnar ativamente sua pratica. 

Ao alterar a tecnologia (de software educativo instalado nurn computador para computadores 

conectados por redes telernaticas) amplificou-se a visibilidade das intera~oes e, portanto, dos 

GCLOS DE APRENDIZAGEM (Valente 1999) e das ESPIRAIS DE APRENDIZAGEM (Valente, 2002) 

alimentados pelo mALOGO propiciado pela ALTA INTERA<;:AO no ambiente. 

A partir das experiencias em redes telernaticas na abordagem do ESTAR-JUNTQ-VIRTUAL, Valente 

e Prado (2002) ampliam a no~ao de espiral de aprendizagem no qual alunos e professor realizam de 

forma recorrente e continua la{:os de reconstru~ao do conhecimento, transforrnando-a em 

REDEMOINHO DA APRENDIZAGEM (Figura 5), ao demonstrarem o movimento exponencial 

resultante de urna pratica educativa em ambiente de colabora~ao via rede telernaticas como 

ocorre na modalidade de Educa\;ao a Distancia nao-presencial. 

9 0 software Teleduc foi desenvolvido no Nucleo de lnfonru\tica Aplicada i>. Educa.,;io (Nied-Unicamp) por uma 

equipe coordenada pela Prof' Dr' Heloisa Vieira da Rocha, do lnstituto de Computa~ao da Unicamp. Como um 
software resuitante de peequisa, o feed-back de seus usuarios contribui continuamente para seu continuo estado de 

aperfei~oamento. (Rocha, 2001) 

59 



-'""'""''""" --"""" 
(5.a) 

,,... ... ---......... , 
f Novlt \ 
\ SSI"lFFAl. / ........ ____ ........ 

Figura 5 - Redemoinho de aprendizagem em Educa~ao a Distancia (Prado, 2003 p. 210 ) 

Vale registrar que, ao analisar sua experiencia com a formac;ao de professores, Prado (2003) 

obteve evidencias que a reflexao nao apenas ocorre na e sobre a pratica (Schon, 2000) como 

ta.mbem de uma terceira maneira a que chamou de reflexao sobre o momento da a~ao: 

A recorrencia da espiral da aprendizagem no contexto virtual ganha uma nova dimensiio por 

meio das interm;iks que se estabelecem na diruimica do curso, revelando um novo nivel de 

rejlexQo que surge no movimento entre os distanciamentos e as aproximm;iks momentaneas que 

ocorrem durante asm;iks contextualizadas de aprendizagem. Este novo nivel de rejlexiio sobre os 

momentos da a¢o propicia ao professor-aluno depurar e compreender a sua a¢o no momenta 

'quase' presente. (Prado, 2003, p. 15) 
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A abordagem do ESTAR-JUNTO-VIRTUAL exige que a MEDIA<;AO PEDAGOGICA (responsavel pela 

configura<;ao do ambiente ao inter-relacionar recursos didaticos, atividades e intera<;oes) seja 

articulada de maneira integrada a concep<;ao de ensino e aprendizagem. Ou seja, 

0 jato de o professor observar e entender conw o aluno aprende - suas jragilidi:tdes conceituais, 

potencialidi:tdes e estratigias de resoluqfio - lhe dJi condit;iio para ensinar par meio da criat;iio de 

situat;6es de aprendizagem que possam ser significativas para o a/uno. A criat;iio destas situar;:oes 

de aprendizagem demanii£1 do professor (antes e durante a sua at;fio pedag6gica) o 

desenvolvimento de estratigias envolvendo os materiais, as atividades e as interat;6es, mas niio de 

forma isolaii£1 ejou seqiiencial. Neste caso, como o joco concentra-se na articular;:iio entre o ensino 

e aprendizagem, os elementos ii£1 mediar;:fio vfio se entrelar;:ando na at;fio, expressando com isso, a 

integrat;fio dos aspectos relacionados as necessidi:tdes/interesses dos alunos, bern como aqueles 

relacionados ii intencionalidi:tde pedi:tg6gica do professor. (Prado, 2003, p.58-59) 

A MEDIA<;AO PEDAGOGICA, com enfase no dialogo, se constitui, portanto, no principal 

componente da conforma<;ao de ambientes de aprendizagem construcionistas virtuais e sera 

alvo de aprofundamento no Capitulo 2. 

A partir dos fundamentos, principios e caracteristicas de ambientes construcionistas e das 

experiencias de informatica educativa na 6tica da abordagem do ESTAR-JUNTO-VIRTUAL em 

ambientes conectados por redes telematicas, poderiamos indicar, preliminarmente, algumas 

caracteristicas de ambientes de aprendizagem virtual construcionista conectados em redes 

telematicas que nos ajudarao a conformar o ambiente introdut6rio voltado a forma<;ao de 

professores online objeto de estudo na presente pesquisa. 
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1.5 Caracteristicas de ambiente de aprendizagem virtual construcionista 

A partir dos pressupostos apontados neste capitulo poderiamos afirmar que: 

1. A MEDIAc;:A.o PEDAGOGICA deve ser resultado do equihbrio dinamico e da integra\:ao da 

articula\:iiO entre as a\:6es desenvolvidas para viabilizar a inten<;ao pedag6gica e a tomada de 

consciencia pelo aluno de seu processo construtivo, ou seja, do ensino e da aprendizagem. Quais 

sejam: os recursos materials digitais, as atividades e o grau de intera<;ao que correspondam as 

necessidades/interesses de aprendizagem de cada aluno bern como ao fazer pedag6gico do 

professor que garantam urn processo continuo de elabora<;ao e (re)constru<;ao do conhecimento 

socialmente negociado. 

2. As ATIVIDADES devem devolver o controle e responsabilidade da aprendizagem para o aluno. 

Para isso, devem ser flexiveis para atender interesses diversos; abertas, para que o aluno elabore 

o seu proprio processo de fazer e interpretar; estimulante, para que desenvolva a criatividade do 

aprendiz; contextualizada, para que o aluno possa aplica-la numa situa<;ao pratica; de livre

expressao para que o aluno represente suas ideias em diferentes linguagens; individuals e 

coletivas, provocando intera<;6es e reflexao intencionais. 

3. As INTERAc;:CJES entre os agentes (professor e alunos e entre alunos) devem estar envoltas num 

clima de confian<;a, respeito e liberdade de expressao para fazer aflorar todas as potencialidades 

e fragilidades. Ao professor caberia a fun<;ao de facilitador, observador, articulador, desafiador, 

sintetizador e orientador dos alunos, atuando sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) em dire<;iio a forrnaliza<;ao dos conceitos e da forma<;ao dos individuos (aprendizes e 

ensinantes). Ao aluno caberia colaborar para e compartilhar novas ideias, descobertas, 

caminhos, quest6es e comentarios que contribuam para exponencializar o processo de 

constru<;ao do conhecimento do coletivo (social). 
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4. Os RECURSOS MATERIAlS DIGITAIS devem ser adequados a natureza do conhecimento; ao 

perfil dos alunos (novatos, intermediaries ou especialistas); as condi.;oes de acesso pelos alunos 

(largura de banda, porte do equipamento e habilidade para operar diferentes softwares). 

Sobretudo, devem ser instrumentos auxiliares do processo construtivo do aluno e propiciar a 

contextualiza.;ao e a descontextualiza<;ao dos conteudos abordados. Devem apresentar 

diversidade de linguagens (verbal e nao verbal, estatica ou em movimento, como audio e video 

e fotografia) e propiciar ao aluno enfoques mllltiplos. 

5. Dada a complexidade de conforma.;ao de ambiente virtual construcionista de ensino e 

aprendizagem, os elementos da media<;ao pedag6gica, atividades, intera.;oes e recursos 

materiais digital devem se entrela.;ar numa REDE REFLEXIV A lN-VISfvEVO E DINAMICA que, 

continuarnente, assegure a flexibilidade dos processes reflexives de tomada de consciencia no 

processo de constru<;ao do conhecimento e na transposi<;ao do que foi aprendido I desenvolvido 

a novas situa<;5es. A malha deve refletir a intencionalidade primordial do curso ou do prograrna 

educacional: o CONCEITO. 

0 Capitulo 2 explicitara o papel do professor como MEDIADOR-DESIGNER neste arnbiente, 

qualificando as intera<;5es entre professor-aluno e aluno e aluno no processo de aprendizagem e 

o papel da tecnologia como instrumento auxiliar de tais rela<;5es. Ira aprofundar o processo de 

conforma<;ao arnbiente virtual de aprendizagem construcionista, clistinguindo a MEDIA<;AO PARA 

OS MEIOS da MEDIA<;AO PEDAG6GICA e investigar o PROCESSO DE TRANSPOSI<;AO da pratica 

educativa das experiencias acumuladas construtivistas, tendo em vista a forma<;ao de 

professores para atuar no arnbiente virtual construcionista. 

10 No Capitulo 6 sera feita a descri<;ao da REDE REFLExrv AIN-VISIVEL no processo de conforma<;ao de um ambiente de 

aprendizagem construdonista mediado por redes telematicas. 

p 
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CAPiTUL02 

A MEDIA<;AO E A TRANSPOSI<;AO PEDAGOGICA EM AMBIENTE 

CONSTRUCIONIST A 

Este capitulo abordara as diferentes forrnas do fazer pedag6gico, que alterarn os conteudos a 

serem ensinados, detalhando o significado das atividades no contexto educacional e as 

dinil.micas interativas que se estabelecem a partir destas para que ocorra a construGao do 

conhecimento pelos alunos no arnbiente. Para transpor o seu fazer pedag6gico do real ao virtual, 

o professor precisa conhecer o significado das linguagens e tecnologias e suas aplicaG6es. 

2.1 A mudan\;a da media!;aO pedag6gica em ambientes tecnol6gicos 

Se aprender e urn processo de constru~ao de significado e nao urn processo de transmissao de 

inforrna<;ao. Se continuarnente, naturalmente, seres humanos interagem com outros seres e com 

os artefatos no mundo objetivando buscar sentido para tais intera<;6es, construir significado e 

urn objetivo vital, resultante da perturb!1fiio, da viola¢o da expectativa, da curiosidade ou da 

dissonancia cognitiva socialmente negociada. Gonanssen & Land, 2000, p. 7-8) 

A capacidade de aprendizagem do ser humano e continua e, juntarnente com a linguagem, com 

o humor, a ironia, a mentira, a criatividade entre outras virtudes, constitui o nucleo basico do 

acervo humano e nos diferencia de outras especies. 0 ser humano possui capacidades de 

aprendizagens desenvolvidas e flexiveis, a ponto de nao terem sido ainda copiadas nem 

emuladas por nenhurn outro sistema a despeito das inlimeras tentativas da inteligencia artificial, 

ja que aprender e U1111l propriedade adaptativa inerente aos organismos, niio aos siste11Uls mecanicos 

(Pozo, 2002, p. 24). 0 aprender e, pois, urn processo eminentemente dial6gico e social e, 

necessariarnente, mediado. 

Virnos no capitulo anterior que o ser humano constr6i seus significados a partir da experiencia. 

0 conhecimento se realiza no discurso entre os individuos, nas rela<;oes, nas regras, que os 

sustentam, nos artefatos que usarnos e produzimos, nas teorias, nos modelos, nos metodos que 
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aplicamos para produzir. Assim, o conhecimento s6 se realiza no espac;:o das relac;:oes sociais 

como a formac;:ao de nossa identidade. 0 conhecimento, portanto, nao s6 existe na mente 

individual. E urn produto coletivo, resultante de uma negociac;:ao social. Conhecimento e atividade 

cognitiva estiio impregnados da cultura e da hist6ria de sua existencia e mediados pelas ferramentas 

utilizadas. (Jonanssen & Land, 2000, p. 8) 

Desta forma, a funt;iio da aprendizagem e interiorizar a cultura, para assim fazer parte dela (Pozo, 2000, 

p. 25). Ao incorporarmos a cultura, incorporamos novas formas de ensino e aprendizagem. 

Dinarnicamente, cada sociedade e cada cultura geram formas de ensino e aprendizagem com 

caracteristicas pr6prias. A cultura digital, em especial a educac;:ao realizada em ambientes 

virtuais, portanto, possui caracteristicas pr6prias. 

A relat;iio entre aprendiz e as materiais de aprendizagem estd mediada par certas fum;:aes au 

processos de aprendizagem, que derivam da organizat;iio social dessas atividades e das metas 

impostas pelos instrutores au professores. (Pozo, 2000, p.25.) 

Desta forma, a sociedade (da Informac;:ao, por exemplo) nao s6 determina o que se aprende 

(resultados) como a forma como se aprende (os processos de aprendizagem), bern como propicia 

as condit;oes para que o aprendizado se realize (tecnologia educacional). 0 grupo social define a 

forma e o conteudo da aprendizagem, como urna s6 unidade indissociitvel. Se o que temos de 

aprender evolui, e ninguem duvida que evolui e cada vez mais rapidamente, a forma como tern de se 

aprender e se ensinar tambim deveria evoluir . (Pozo, 2000, p. 26) 

Na sociedade atual, a aprendizagem nao pode ser encarada por alunos e professores como urna 

atividade mecfurica e simplista dada a diversidade e a complexidade da realidade a que estamos 

inseridos. Os problemas exigem tornada de decisoes, criatividade e a busca por inovac;:ao. 

Para isso, no entanto, nao basta utilizar recursos alternatives, tecnologias de ponta, se nao se 

desenvolver as CAPAODADES ESTRATEGICAS (por associac;:ao e repetic;:ao; por reestruturac;:ao, 

elaborac;:ao e organizac;:ao; ou por aquisic;:ao e interpretac;:ao de informac;ao; compreensao e 

organizac;:ao conceitual; ou comunicac;ao) de como e quando usar tais recursos no processo de 

ensino-aprendizagem. (Pozo, 2000, p. 235) 

66 



Mobilizar as CAPAODADES ESTRATEGICAS de forma "controlada" (e nao automaticarnente ou per 

"pura intuic;ao") implica fixar objetivos ou metas, definir o estado inicial, identificar estrategias 

adequadas, selecionar os recursos e procedimentos mais eficazes e dominic das tecnicas mais 

simples para solucionar criativamente o problema e avaliar a realizac;ao des objetivos fixados 

ap6s a aplica<;ao das estrategias. Implica continuo planejarnento, acompanharnento e avalia<;ao 

do processo e do produto. Aquele que aprende deve compreender o que esta fazendo e porque estti 

Jazendo, o que par sua vez exigira uma reflexii.o 

procedimentos adotados (Pozo, 2000, p. 235-236). 

consciente, urn metaconhecimento, sabre os 

Implica mudar o processo de media<;ao 

pedag6gica. Implica uma nova postura por parte des agentes de aprendizagem (professor e 

alunos) frente as situa<;oes das mais simples as mais complexas. 

Aquele que ensina (que tarnbem aprende) constr6i seu conhecimento pedag6gico na 

comunidade escolar: para construi-lo, o professor deve realiza-lo com seus pares bern como 

com seus alunos ao propiciar no arnbiente atividades, recursos e interac;oes, e, continuarnente, 

refletir sabre e na a<;ao coletiva e compartilhada, potencializando sua capacidade construtiva. 

0 arnbiente virtual de ensino e aprendizagem e recente na Hist6ria da Educac;ao, portanto e 

imprescindivel que os professores que desejem atuar online aprendarn coletivarnente 

explicitando a construc;ao do processo de mediac;ao des saberes e fazeres pedag6gicos, 

transformando-o em conhecimento pedag6gico compartilhado que, segundo Bolzan (2002 

p.151 ), se organiza com variedade e riqueza em quatro dimens6es: 

1) o conhecimento te6rico conceitual; 

2) a experiencia pratica; 

3) a reflexao; e 

4) a transforma<;ao da pratica pedag6gica. 

Os pressupostos te6ricos os quais alicen;arn as relac;oes de ensino e aprendizagem foram 

apresentadas no Capitulo 1; a experiencia pratica conforma-se a partir da visao de mediac;ao que 

o docente desenvolve a partir de tais pressupostos; a reflexao e a transforma<;ao sao decorrentes 
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da atitude que se tern como urn profissional que deseja transferir uma pnitica educativa 

presencia! para o ambiente virtual. 

Desta forma, e necessaria esrnim;:ar o QUE E A MEDIA<;:AO em ambientes computadorizados 

conectados em redes telematicas, buscando compreender o que vern a ser a MEDIA<;:AO ONUNE e 

analisar a FORMA (processos de aprendizagem) como ela propicia o desenvolvimento das 

estrategias pedag6gicas online. 

2.2 A media.;ao em ambientes tecnologicos 

Na Hist6ria da Educac;ao, durante urn longo periodo, encontramos o processo educativo 

mediatizado pela fala que foi substituida em escala pela tecnologia da escrita. Com o advento da 

imprensa de Gutenberg, o livro passou a ser o instrumento didatico, por excelencia, 

consolidando o corpo de conhecimento a ser transrnitido nas escolas e solidificando as 

"melhores praticas" de ensino-aprendizagem: praticas pre-definidas, prescritivas e lineares. 

Resultando em ambientes de aprendizagem prescritivos, lineares, rigidos, altamente controlados 

socialmente, que acabaram resultando no desperdicio do potencial mais nobre do ser humano: a 

sua inteligencia e criatividade (Valente, 1999, p.36), condicionando o professor a uma forte 

dependencia das instruc;oes codificadas pelos livros didaticos e pelos curriculos e programas. 

0 que apenas se prefigurava na dicada de 60 ganhou corpo nos ultimos anos, com a expansiio 

das telecomunictlfiies e o desenvolvimento de uma tecnologia de info171Ul¢o de base informatica. 

A grande mudan94 ocorrida nos meios de prodUI;iio, armazenamento, processamento, 

transmissiio e recupera¢o de infomuu;iies trouxe consigo a necessidade de pensar o que jazer com 

o enorme volume informativo potencialmente disponivel, o que aprofunda o problema da 

defini¢o de conteUdos escolares e ainda provoca um profunda questionamento sobre a 

necessidade de adotar uma postura pedag6gica mais rica e adequada ao novo 

cotidiano. [grifo nosso] (Henriques, 1999) 

No Ultimo seculo, com a massificac;ao da escrita, decorrente da multiplicac;ao de livros e da 

alfabetizac;ao, alteram-se as tecnologias educ!lcionais em sala de aula: do giz-e-quadro negro 

assistimos a entrada de outras tecnologias de informac;ao, como o radio, o cinema, a televisii.o, o 
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computador. Com a Internet acontece o fim do monop6lio escolar diante da prolifera~ao das 

fontes de iniorma~ao e dos meios de comunica~ao. A explosao das tecnologias de informa~ao e 

comunica~ao acabou por derrubar o muro das escolas, alterou as rela~oes na sala de aula (poder 

da iniorma~ao dos professores), exigindo mudan~as dos processes educativos. 

Cada nova tecnologia correspondeu uma nova forma de fazer pedag6gico, alterando os processos 

(como se aprende e se ensina) e os resultados (o que se aprende e se ensina). (Pozo, 2000, p. 25) 

Se, no periodo da oralidade, o recorte ou edi~ao' da realidade e seus significados era elaborado 

apenas par aquele que ensinava, a media~ao pedag6gica era de inteira responsabilidade do 

mestre ou tutor, que definia o ritrno da intera~ao e claramente refletia a sua visao de mundo. 

Como surgimento da imprensa, mais pessoas passaram a contribuir, com seus "filtros" pessoais 

para representar a realidade por meio dos livros tecnico-cientificos e didaticos, trariSformando a 

a~ao educativa num processo de prodw;ao em massa, sem responsabilidade definida ou "sem-

rosto". 

Com as tecnologias audiovisuals, entre as quais o computador, a edi~ao do real passou a ser o 

resultado das edi~oes de uma equipe de especialistas para se constituir na tradu¢o da realidade e 

seus significados (Silvestone, 2002, p. 33) Urn processo de media~ao complexo que inclui 

diferentes linguagens, metodos e tecnicas, diferentes suportes para representar a realidade, que 

no ambito desta pesquisa charnaremos de MEDIA<;:AO PARA OS MEIOS para diferencia-lo da 

MEDIA<;:AO PEDAG6GICA. 

0 mundo que conhecemos, e a partir do qual pensamos, e, portanto, o mundo editado que chega 

ate nos e de cuja edj¢;) niio participamos. [ ... ] os meios de comunica¢o funcionam como o 

grande filtro a determinar, atra:ves de suas noticias, o que e hist6ria e o que niio e. (Baccega, 

1998, p. 58-59) 

1 Editar i constrnir uma realidade a partir de outra, a partir de supressiJes, acriscimos em um dado acontecimento. E o destaque 
de uma parte em detrimento de outra. ( ... ) E reconfigurar alguma coisa, dando-lhe novo sigrtificado, atendendo determinado 
interesse, buscando determinado ponto de vista. (Baccega, 1994, p. 7) 
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Para compreender a MEDIA<;:Ji.o PARA OS MEIOS e utilizar os recursos informativos (banco de 

informac;oes) no ambito dos ambientes de ensino e aprendizagem e preciso desconstruir tais 

significados produzidos por equipes de especialistas em produtos de informa<;:ao (programas de 

radio, televisao, filmes, jomais e revistas, entre outros). Para isso, alunos e professores tern de se 

apropriar das linguagens dos meios de comunicac;ao ou dos midiuns (Soares, 1995, p. 24). E 

preciso desvelar os mecanismos de edic;ao para se oferecer criteriosamente os suportes 

informativos durante o processo de mediac;ao. E preciso saber ler criticamente as lifoes para ir do 

rnundo que nos entregarn pronto, editado, a construfiiO do rnundo no plena exercicio da cidadania. 

(Baccega, 1994, p. 8-9). 

Compreender o processo de MEDIA<;:Ji.O PARA OS MEIOS e, pois, compreender como surgem os 

significados - do publico e do privado, entre textos e tecnologias: onde e com quais 

consequencias. E identificar onde falham, como sao distorcidos pelas tecnologias ou por aqueles 

que a fazem intencionalmente urna vez que a tecnologia nao vern ate n6s sem a intervenc;ao 

humana. A mediafiio irnplica rnovimento de significado de urn texto para outro, de urn discurso para 

outro, de urn even to para outro. Irnplica transforma¢o de significados. (Silvestone, 2002 p. 33) 

A partir desta prernissa, pode-se compreender a MEDIA<;:Ji.o PEDAGOGICA tambem como urna 

afiio intencional que acontece em ambientes de aprendizagem. A mediac;ao pedag6gica 

caracteriza-se por urn equih'brio dinfunico e complexo entre a concepc;ao educacional e os 

componentes que compoem o ambiente de ensino e aprendizagem: o perfil do aluno e seu 

contexte psiquico e s6cio-cultural juntamente com as necessidades individuais; a natureza do 

dominio a ser ensinado; as atividades e a dinfunica das interac;5es e os recursos materiais digitais 

inseridos no espa<;:o educative. 

A forma e conteudo da mediac;ao sao historicamente determinados, como vimos anteriormente, 

e s6 permanecem, mais ou menos criticamente, na sociedade em que se vive, enquanto perdurar 

urna rela<;:ao de confian.;;a, urna vez que toda mediac;ao e urna transposic;ao e toda a transposi<;iio e 

tambern uma transforma<;iio. Toda transforma<;iio e uma reivindica¢o de significado, de sua relevancia e 

seu valor [estetico e etico] (Silvestone, 2002, p. 42.), na qual os sujeitos do objeto mediado devem 

confiar no produtor-med.iador; os espectadores devem confiar nos mediadores; e os mediadores 

devem confiar em suas habilidades e competencias de fazer urn texto lwnesto. A confianfa funciona 
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como o amalgama das rela(:i5es sociais e que nos jazem Uno e que nos dli sentido para compreender o 

mundo e a si pr6prios. (idem p. 41) A media~ao, no entanto, nunca e completa, e sempre 

transforrnativa e nunca, talvez, inteiramente satisfat6ria. 

2. 3 A atividade, intera~ao e media~ao pedag6gica 

Se o desenvolvimento humano acontece prirneiro no nivel social depois no individual e se os 

processos interpessoais sao compartilhados pelas pessoas para em seguida se realizarem ao 

nivel intrapessoal, quando as respostas mediadoras emergentes do mundo transformam-se em 

processos intemos, e necessaria que tenhamos realizado certas ATNIDADES em determinado 

contexto interativo e social (Bolzan, 2002 p. 31-32). Desta forma, a ATNIDADE, a maneira como o 

individuo se apropria dos instrumentos culturais, constitui-se na chave do desenvolvirnento 

humano. 

A apreensiio dos bens culturais niio estti reduzida ii apropria¢o dos objetos em estado bruto, 

apenas quando o individuo os utiliza como ferramenta e que pode lhes dar significllfii.o cultural. 

Nessa perspectiva, a inclusiio de outros sujeitos mais capazes, na ATIVIDADE, e 

indispenstivel para que esse individuo possa apropriar-se dos produtos do ambiente cultural, 

atraves de um processo de interiorizllfilo, chegando assim a alcanc;ar o dominio de seu pr6prio 

pensamento. A ATIVIDADE COMPARTIUiADA possibilita que o individuo e a sociedade atuem em 

diversas situa¢es, considerando o funcionamento mental e o contexto sociocultural como 

momentos inter-relacionados. (Bolzan, 2002, p. 32) 

A ATNIDADE, segundo Vigotsky, pode ser de dois tipos: a atividade reprodutora e a atividade 

criadora ou produtora. A prirneira se caracteriza pela repeti<;ao de algo ja existente e sua fun<;ao 

e a manuten<;ao das experiencias passadas. A segunda se caracteriza pela capacidade de 

reelaborar as experiencias passadas, combinado-as, favorecendo a irnagina<;ao e a fantasia que 

sao forrnas basicas de rela<;ao. Sua func;ii.o e a de tamar o individuo um ser projetado para o futuro. A 

integriJ.fii.o destes dois tipos de atividades possibilita aos individuos ajustarem-se ao jti vivido, criando 

situ!lfi5es novas que envolvam as criac;i5es artisticas, cientificas e tecnica. (idem p. 33) 
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A ATMDADE pode ser entendida, portanto, nao apenas como uma resposta mas como urn 

elemento de transforrnac;ao do meio com a ajuda dos instrumentos. A MEDIA<;:Ao representa o 

aspecto indireto da atividade, atraves do uso de instrumentos (ferramentas), tanto rnateriais, 

quanto psicol6gicos (signos), transforrnando a natureza da propria atividade. 

Virnos no capitulo anterior que a mediac;ao utiliza-se de dois elementos distintos: instrumentos e 

signos. A MEDIA<;:Ao constitui urn processo dinfuni.co no qual se utilizam ferramentas ou 

artefatos culturais para modelar a atividade e irnplica urn processo de interven~iio intencional 

de, pelo menos, urn elemento na relac;ao. Sabe-se que a introdw;iio de uma nova ferramenta cultural 

provocarti sua mudan~a. Os meios mediacionais niio fadlitam a atividade, mas colaboram na alter~ do 

jluxo e da estrutura das fun~aes mentais. (Bolzan, 2002, p.,34). Ja os signos representam os meios 

auxiliares para resolver problemas, e, ao mesmo tempo, representam os meios divergentes da 

atividade, dirigindo de diversos modos as atividades hurnanas. A evolu¢o do signa e da ferramenta 

leva ao surgimento das fum;aes psicol6gicas superiores. (Vigotsky, 1998) 

A ATMDADE, enquanto instrumento social, se desenvolve desde o inicio mediante a 

COMUNICA<;:AO e a COOPERA<;:Ao entre os individuos, aproximando-os do mundo e dos outros 

individuos e atraves desta, o ser hurnano absorve a experiencia do mundo. Dito em outras 

palavras, o fen6meno da comunica~ niio depende daquilo que se entrega, mas do que acontece com o 

receptor (Maturana & Varela, 2002, p. 218) e acontece a partir da INTERA<;:AO, da mudanc;a de 

conduta mutua, dos membros de uma unidade social no dominio da linguagem e, portanto, da 

existencia de condutas reflexionantes. 

Bolzan, com base em Leontiev (1988 p. 88), nos alerta para a distinc;ao clara entre os conceitos de 

ATIVIDADE, A<;:AO e OPERA<;:Ao quando da formulac;ao destes de forma intencional (MEDIA<;:AO) 

no ambiente de aprendizagem. A ATMDADE rnanifesta-se a partir de uma NECESSIDADE. Essa 

necessidade surge atraves de urn MOTIVO. E exemplifica: a necessidade cognitiva e disparada 

por urn motivo, resolver urn problema rnatematico ou Ier urn texto. Para atender a esse motivo, e 

necessario que o sujeito execute varias ac;oes. Cada A<;:AO e direcionada a seu OBJETIVO. Assirn, 

objetivo e motivo precisam concordar, uma vez que as condic;6es, nas quais se desenvolve a 

atividade, determinarao atraves de quais estruturas de operac;6es sera realizada a ac;ao. 
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Esllrulura cia A!ividade 
e seu EUJ 

Figura 6 - Conceitos de atividade, ~ao e opera~ao 

Para Leontiev (1984 apud Bolzan, 2002, p. 35), a ATNIDADE seria resultante de dois eixos 

fundamentais (Figura 6) que circunscreveriam urn dado espa~o: o primeiro (Necessidade no 

contexto do aluno), da orienta<;ao e da execw;ao- a atividade e a unidade de analise do OBJETNO 

e as cond~oes de seu alcance (MOTNO); o segundo eixo (Tarefas ou Estruturadas Atividades) 

esta constituido pelas A<;OES e pelas OPERA<;OES. Os componentes do primeiro eixo se 

correspondem com determinados elementos do segundo, por exemplo: os objetivos e as 

condi<;oes das tarefas circunscrevem as a<;oes e as opera<;5es. As necessidades, os motivos e as 

tarefas da atividade orientam o individuo na realidade pr6xima que !he e dada em forma de 

imagem, percep.;ao, de mem6ria, de representa<;oes e de pensamento. (idem p. 36) As A<;OES 

correspondem aos fins e as OPERA<;OES, aos meios. Possuem origens, dinfunicas e destinos 

diferentes, entretanto nao sao elementos separados, ha uma implica<;ao entre ambos, pois elas 

com poem a ESTRUTURA DA A TNIDADE. 

Entender a ESTRUTURA DAS ATNIDADES e compreender o significado do transformar. Desta 

forma, ao propor uma atividade, a pessoa mais experiente - o professor- deve ter clareza de sua 

inten<;ao, considerando a necessidade do aluno (o motivo para). Nao basta fazer, e necessaria 

fazer algo numa dada dire.;ao na qual concorrem a(s) aS'ao(5es) (fins) e a(s) opera~ao(oes) 

(meios/ condi<;oes). Ao propor as atividades, o professor conforma o ambiente de aprendizagem. 
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TABELA 1 - A<;OES A SEREM APLICADAS EM DIFERENTES ESTRATEGIAS PEDAG6GICAS. 

0PERAC,::AO DE 
CONCEITO/RELA<;OES 

PENSAMENTO 

COMP ARA(-A.O Exarninar dais ou mais objetos ou processes corn a inten<;:ao de identificar rela<;:Oes mUtuas, 

pontes de acordo e desacordo. Supera a simples recorda<;:B.o, enquanto a<;;ao de maior 
envolvimento do aluno. 

RESUMO Apresentar de fonna condensada a substimcia do que foi apredado. Pode ser combinado com 
a compara<;;ao. 

OBSERVA(..A.O Prestar atem;ao ern algo, anotando cuidadosamente. Examinar minuciosamente, olhar corn 

aten<;;fto, estudar. Sob a ideia de observar existe o procurar, identificar, notar e perceber. E uma 

forma de descobrir inforrna<;:5es. Compartilhada, amplia o processo discriminative. Exige 

objetivos definidos, podendo ser anotada, esquematizada, resumida e comparada. 

CLASSIFICA<;AO Colocar em grupos, conforme principios, dando ordem a existencia. Exige analise e sintese, 
por conclus5es pr6prias. 

INTERPRET A<;AO Processo de atribuir ou negar sentido a experi€ncia, exigindo argumenta~ao para defender o 

ponto proposto. Exige respeito aos dados e atribui~ao de importilncia, causalidade, validade e 

representatividade. Pode levar a uma descric;ao inicial para depois haver uma interpretac;ao 

do significado percebido. 

CRITICA Efetivar julgamentos, analise e avalia~ao, realizando o exame critico das qualidades, defeitos, 

limitac;Oes. Segue referenda a urn padrao ou crit€rio. 

BUSCADE Supor e aceitar algo sem discussao, podendo ser verdadeiro ou falso. Temos que supor sem 

SUPOSI<;OES confirmac;ao nos fatos. Ap6s exame cuidadoso, pode-se verificar quais as suposic;Oes decisivas, 

o que exige discriminac;ao. 

IMAGINAc;Ao Imaginar e ter alguma ideia sobre algo que nao esta presente, percebendo mentalmente o que 

nao foi totalmente percebido. E uma forma de criatividade, liberta dos fatos e da realidade. 

Vai alem da realidade, dos fatos e da experiencia. Socializar 0 imaginado introduz 

flexibilidade as formas de pensamento. 

OBTEN<;AOE Obter e organizar dados e a base de urn trabalho independente; exige objetivos claros, analise 
ORGANIZA(:AO de pistas, plano de ac;ao, definic;ao de tarefas-chave, defini~ao e selec;ao de respostas e de 

DE DADOS tratamento delas, organizac;ao e apresentac;ao do material coletado. Requer identificac;ao, 

comparac;ao, analise, sintese, resume, observac;ao, classificac;ao, interpretac;ao, critica, 

suposic;Oes, imagina~ao, entre outros. 

LEV ANT AMENTO Proper algo apresentado como possivel soluc;ao para urn problema. Forma de fazer algo, 

DE HIP0TESES esfon;o para explicar como algo atua, sendo guia para tentar solu~ao de urn problema. 

Proposic;ao provis6ria ou palpite com verificac;ao intelectual e inicial da id€ia. As hip6teses 

constituem interessante desafio ao pensar do aluno. 
APLlCA(AO DE FATOS E Solucionar problemas e desafios, aplicando aprendizados anteriores, usando a capacidade de 
PRlNC!PlOSA NOV AS 

SlTUAC6ES transfer€ncias, aplicac;Oes e generalizac;Oes ao problema novo. 

DECISAO Agir, a partir de valores aceitos e adotados na escolha, possibilitando a analise e consciencia 

deles. A escolha e facilitada quando ha comparac;ao, observa~ao, imagina~ao e ajuizarnento, 
por exemplo. 

PLANEJAMENTO Projetar e lan<;ar ideias, inten~Oes, utilizando-se de esquema preliminar, plano, grupo, 

DE PRO)ETOS DE defini<;ilo de tarefas, etapas, divisao e integrac;ao de trabalho, questao ou problema, 

PESQUISA identificac;ao das quest5es norteadoras, definic;ao de abrangenda, de fontes, definic;ao de 

instrumentos de coleta dos dados validac;ao de dados e respostas, etapas e cronograma. 

Requer identificac;ao, comparac;ao, resumo, observac;ao, interpretat:;ao, busca de suposit:;Oes, 

aplicac;ao de principios, decisao, imaginac;ao e critica. 

Raths e a] (1997) sintetizaram algumas opera~oes mentais (Tabela 1) que podem fazer parte das 

estrategias pedag6gicas dos professores do ensino superior para lidar com as situa~oes 
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complexas que sao colocadas pela realidade que devem buscar a mobiliza.;ao, a constru<;ao e a 

elabora<;ao da sintese do conhecimento qualitativamente superior. (Anastasiou & Alves, 2003, p. 

27) 

Mas nao basta o fazer. Como vimos no capitulo anterior, uma situa<;ii.o sugerida por uma 

atividade proposta por alguem mais experiente pode gerar uma conversa<;ao atraves da qual o 

aprendiz, se for ativado em sua zona de desenvolvimento proximal (ZDP), pode alcan<;ar a 

compreensao do porque, para que e como fazer. A clareza dos objetivos e as condi<;5es de 

realiza<;ii.o de uma dada atividade deterrninarao a transforma<;ao e a possibilidade de tomada de 

consciencia dos caminhos percorridos pelo aprendiz e pelo professor. 

2.4 Contexto, Intera~ao e constru~ao do conhecimento em EaD 

0 CONTEXTO da atividade na qual se da a INTERA<;:Ao professor-aluno e muito importante. E no 

contexto atraves das convers{lfiies no transcorrer da atividade que o aprendiz alcan<;a a 

cornpreensao de como uma parte da atividade se relaciona com a outra ou entende o significado 

de sua realiza<;ao (tomada de consciencia das a<;5es e opera<;5es). A INTERA<;:Ao circunscreve o 

espa<;o relacional no qual ocorrern A<;:OES que implicam a transforma<;5es das estruturas 

cognitivas e afetivas do sujeito em rela<;ao ao Objeto a ser conhecido. 

No ambiente de ensino e aprendizagem, a conversac;ao (intera<;ii.o aluno-professor e aluno

aluno) e intencional e ocorre por meio da linguagern e outros processes serni6ticos entre os 

quais a utiliza<;ii.o de perguntas, feedback, entre outras abordagens que gerern o desequilibrio ou a 

conceitualiza<;ii.o e a internaliza<;ii.o, como vimos no capitulo 1. 

Ern Educa<;ao a Distancia esta INTERA<;:Ao e realizada por meio de canais de comunica<;ii.o cujo 

ditf!ogo pode acontecer de forma sincrona (em tempo real) em bate-papo, teleconferencia, 

videoconferencia ou de forma assincrona (tempo diferido) em correio eletr6nico, f6rum e listas 

de discussao, comentarios. Ou a INTERATMDADE, com a introdu<;ao de objetos como os 

fenomeruirios, kits de construt;iio ou bancos de informa¢o, por exemplo, em diferentes suportes, 

mediados por diferentes linguagens verbal e nii.o verbal, em estado puro (monomodal) ou em 
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formato multimidia (multimodal). Modemamente, surge o conceito de interatividade como toda 

ap'io que resulta em dialogo com o objeto exterior. Para Silva, pode-se intuir que a interatividade 

emerge na esfera tecnol6gica como conseqiiincia natural da pr6pria interar;iio das tecnicas e linguagens em 

cena. A possibilidade que o usutirio passa a ter de 'modificar o conteudo' - de Jato definidora de 

interatividade - apresenta-se aqui como nova experiencia de conhecimento jamais permitida pelas 

tradicionais tecnologias comunicacionais. (Silva, 2000, p. 35) 

0 ponto central, no entanto, e como e quando propor a utilizao;:ao do SUPORTE ou de ESTiMULOS 

AUXILIARES. Ou seja, quando o professor deve entrar em cena, quando provocar a interao;:ao entre 

os alunos, ou como, quando e o que colocar como Banco de Informao;:ao, Fenomenarios e Kits de 

construo;:ao. Utilizando a nomenclatura de Perkins, a resposta estaria na GESTAO DA ATIVIDADE 

ou quem controla o que. 

Baquero (1998) sugere que o SUPORTE deva serum dispositivo explicito e de certo modo tematizado, o 

que implica contextualizado para o aluno e, sobretudo, orientado pela concepo;:ao pedag6gica 

construtivista ou construcionista para niio tornar a m;iio do educador durante a atividade prescritiva ou 

controladora. (Baquero, 1998, p.107 apud Bolzan, 2002, p. 44). 0 EST:tMULo AUXILIAR orientaria as 

conversao;:oes no ambiente uma vez que estas conversas podem incluir o suporte (OBJETO) e o 

dialogo em ao;:ao. 

No ambito desta pesquisa, elegemos o METODO CLINICO de Piaget para instrumentalizar as 

conversao;:5es do professor com seus alunos ao agir como ESTIMULO AUXILIAR ou mediador, 

interagindo psicol6gica e afetivamente com os alunos. (Papert, 1994) 

0 METODO CLiNICO a ser aplicado pelo professor ou alguem mais experiente, ou a forma de como 

se obter dados em intera¢o direta com o sujeito e a aruilise resultante desta intera¢o, pretende criar uma 

situa¢o que oferer;a alguma dificuldade ao sujeito, de maneira que ele tenha de explicitar seu pensamento. 

Uma situa¢o ou uma tarefa sera tanto mellwr ii medida que permitir mais facilmente que o sujeito revele 

as caminlws que o levem a encontrar uma determinada solu¢o ou dar uma resposta. (Delval, 2001 p. 35) 

0 mediador deve tentar compreender o curso do pensamento do sujeito diante de uma dada 

situa<;:ao apresentada, procurando na conversa aberta, indagar as justificativas apresentadas pelo 
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sujeito como resposta e com isso fazer aflorar a(s) 16gica(s) subjacente ao pensamento do sujeito. 

Deve buscar compreender como o sujeito constr6i suas representac;:oes da realidade e como 

organiza mentalmente a realidade. (Delval, 2001 p. 64) 

Para criar situac;:oes que coloquem em ac;:ao o pensamento do sujeito, o professor ou alguem mais 

experiente deve elaborar estrategias comunicativas a partir de determinado MATERIAL2 que se 

oferece ao sujeito, e ver como ele se sai para explicar o que esta ocorrendo diante dele. 0 

pressuposto e que a forma como o sujeito trata a realidade revela quais siio as operllfOeS que ele e capaz de 

realizar (idem p. 65), sempre utilizando a linguagem apoiada na atividade que o sujeito realiza. 

Em sintese, em vez de analisar primeiramente as operaqoes simb6licas do pensamento, 

partiremos de operaqoes efetivas e concretas: diJ propria aqiio. Niio nos privaremos da 

linguagem, mas s6 deixaremos que intervenha nos pequenos em consoniincia com a aqiio na 

sua totalidilde e a mais espontiinea possivel. (Piaget, 1924 apud Delval, 2001, p. 65) 

0 METODO CLiNICO de Piaget, no entanto, nao pode ser confundido, de uma maneira simplista e 

superficial com uma entrevista verbal. A essencia do metodo niio estti na conversa, mas sim no tipo de 

atividilde [do experimentador] [professor ou alguem mais experiente], que estti sempre formulando 

hip6teses sobre os diversos significados cognitivos, os processos do pensamento, e de interat;iio com o 

sujeito (idem p. 67) no sentido que resultem em dados explicitos para se analisar como o sujeito 

aprendiz pensa, percebe, age e sente, e busca desvelar o que esta por tras das palavras e das 

ac;:oes. 

Essa intervenc;:ao sistematica exige que o professor se pergunte, a cada momenta, qual e o 

significado da conduta do sujeito e a relac;:ao com suas capacidades mentais. Como isso niio fica 

claro, trata de realizar interven¢es que ajudem a desvendilr seu sentido - o que exige f!exibilidilde e 

sensibilidilde ao que o sujeito estti fazendo individualmente. ( ... ) Em cada momenta da interllfiio entre o 

experimentador [professor ou alguem mais experiente] e o sujeito, ele tem de procurar deixar claro o 

2 Sobre os materiais alocados em ambientes virtuais, e necessario chamar a aten<;ao aos recursos audiovisuais e 
instrumentos iconicos alocados na interface do computador. Para Mizukarni, a utiliza.;ao desses objetos niio e suficiente 
para desenvolver a atividade operat6ria, pais estes concretizam as matirias de ensino de modo ftgurativo, sendo uma dtiS 

caracterfsticas de denomi1Uldo ensino intuitivo utilizado pelo ensino tradicional. (Mizukami, 1986, p.81). 
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sentido das a96es ou explicm;i5es do sujeito e para isso formula hip6teses acerca de seu significado, que 

tenta comprovar imediatamente atraves de sua interven¢o. (Delval, 2001 p. 68) 

Ao ser posto em pratica, vale ressaltar que e preciso que o professor esteja atento a dois erros 

comuns de sua aplica~ao, segundo Piaget: (1) sugerir a resposta ao sujeito, isto e falar demais e 

(2) niio buscar nada e portanto, niio encontrar nada; quando niio lui hip6teses para orientar nosso traballw, 

e dificil aparecerem respostas interessantes por parte do sujeito. (idem p. 83) 

E imprescindivel, portanto, para que ocorra a constru<;:ao do conhecimento pelo aprendiz que o 

professor ou alguem mais experiente realmente compreenda as teorias de aprendizagem e tenha 

dominio epistemol6gico do conteudo a ser ensinado para poder tirar proveito da intera<;:ao e 

intervir na zona de desenvolvimento proximal, abordando o sujeito aprendiz com a utiliza~ao 

do METODO CLfNICO. Caso contrano, nao havera constru~ao do conhecimento, nem mesmo a 

possibilidade de forrnaliza<;:ao, de conceitualiza<;:ao, na rela<;:ao de ensino e aprendizagem. 

Apenas ocorrera a atividade reprodutora. 

2.5 A transposi«;ao do real ao virtual: o design do ambiente 

Vimos que toda media<;:ao e uma transposi<;:ao e que toda a transposi<;:ao implica em 

transforma<;:ao de significado, de relevfulcia e de valor estetico e etico, coerente com a mudan<;:a 

do espa<;:o da a<;:ao educativa - do presencia! ao virtual. Para isso, e necessano distinguir a 

pratica educativa presencial e a dos ambientes online para que ocorra a transposi¢o, a passagem 

ou realiza~ao da media<;:ao educativa [conhecida e analisada em espa<;:os presenciais] quando 

esta se realizar em ambientes mediados por computadores em rede por entender que o espa~o e 

parte integrante da cultura. 

0 espa~o conhecido da rela<;:ao professor-aluno e aluno-aluno foi historicamente a sala de aula. 

0 PROCESSO DE TRANSPOSI<;:Ao da rela<;:ao de ensino e aprendizagem para ambientes virtuais e 

responsavel pela conforrna<;:ao das caracteristicas de espa<;:os construcionistas de aprendizagem, 

tambem conhecido por desenho instrucional (instrucional design). 
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Em infuneras ocasioes na modalidade nao presencia!, termos e estrategias construtivistas sao 

utilizados de forma isolados, sem rela.;;ao clara com os fundamentos e pressupostos de te6ricos 

do construtivismo e construcionismo como Piaget, Vigotsky e Papert. Poucas vezes, produtores

mediadores (designers e professores ), sobretudo aqueles envolvidos com educa.;;ao a distancia, 

consideram os pressupostos construtivistas em suas salas de aula, principalmente em ambientes 

tecnol6gicos. Ao inves de ser empregada para promover o fazer e o compreender individual na 

intera.;;ao com o coletivo, a tecnologia tern sido apenas utilizada em atividades meciini.cas, 

repetitivas e nao-reflexivas de transmissao de informa.;;oes. 

Elaborar o design educacional para urn ambiente aprendizagem via telematica implica transpor 

conceitos, pressupostos e principios que hoje sao referencias de uma pratica construtivista ou 

construcionista presencia! para o virtual. Os produtores, professor mediadores online, precisam 

ser coerentes com tais concep<;oes. Pois, e da combina.;;ao entre o instrumento e o signo que 

emergem as fun.;;oes cognitivas superiores. E atraves da intera.;;ao, mediada pela linguagem que 

ocorre a constru.;;ao do conhecimento pelo sujeito. 

As possibilidades oferecidns pelo ambiente virtual podem redimensionar a meditlfiio pedng6gica 

favorecendo novas formas de ensinar e aprender, ampliando e horizontalizando as intertu;aes e 

com isso enriquecendo o universo de reltu;aes de novas aprendizagens e compreensaes. (Prado, 

2003, p. 76) 

0 professor, sobretudo o professor-produtor-mediador ou o MEDIADOR-DESIGNER, deve 

compreender as caracteristicas do sistema para averiguar as possibilidades de aplicac;:ao 

pedag6gica no ambiente virtual de aprendizagem. A cada ferramenta no sistema gerenciador do 

ambiente corresponde urn conceito pedag6gico e sua inter-rela.;;ao com o processo de ensino e 

aprendizagem. (ANEXO 1) 

Os conceitos pedag6gicos do ambiente e de cada ferramenta existente no sistema nos permitem 

generalizar, analisar e avaliar outros instrumentos de gerenciamento de sistemas educacionais, 

conhecidos no mercado como LMS (Learning Managemt System) a fim de serem usados 

coerentemente na a<;ao de media.;;ao pedag6gica. 
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2.6 A linguagem e a tecnologia como instrumentos do design 

A cada nova tecnologia corresponde nova linguagem para instrumentalizar a media<;ao de 

ambientes construtivistas de aprendizagem. A linguagem multimodal presente na interface dos 

computadores em rede, por exemplo, possibilita leituras multiplas dos diversos c6digos contrastantes 

que a comp6em, textos de diferentes estruturas sociais (comunidades) e imagens de multiplos significados 

(Rezende & Bras, 2002). Propicia a realiza<;ao de novas dinfunicas mais interativas e criativas 

que permitem que alunos aprendam nao s6 a partir da interven.;ao do professor como 

aprendam com seus pares e por si mesmos, auxiliados pelo professor-facilitador. 

Com os microcomputadores dotados com equipamentos multimidia, ampliaram-se as 

possibilidades de media<;ao pedag6gica com a introdu.;ao do hipertexto e a hipermidia. Os 

sofisticados software de autoria para Web facilitaram a implementa<;ao do design de ambientes 

de aprendizagem mais complexo e possibilitaram o desenvolvimento de materiais ricos e 

diversificados, com menor custo relative, em menor tempo e de maneira integrada. 

Os designers construtivistas (ID-C) buscaram conformar o ambiente de aprendizado de maneira 

que o aluno gerenciasse seu pr6prio aprendizado a partir de atividades aut~nticas, engajando-o 

em processes construtivos coletivos e diversificados. Os construtivistas sao unani.mes em 

afirmar que a intera.;ao, o dia.Iogo, entre aluno e professor e aluno-aluno devem existir em seu 

mais alto grau. Para eles, nao existe urn modelo de ambiente Uni.co e correto. 

Vimos anteriorrnente que a cria<;ao de ambientes de aprendizagem computacionais 

construtivistas e construcionistas requer uma sele<;ao de dinfunicas que privilegiem a intera<;ao e 

a reflexao na e sobre a a.;ao de seus mernbros e, ao mesmo tempo, ofere.;am objetos-de-pensar-com. 

Tais objetos guardam em si conteudo e forma, materializados na linguagem, mas que podem ou 

nao, serem percebidos e significados em sua rela<;ao como sujeito da aprendizagem. 

Considerando-se que a adapta<;ao (piagetiana) ocorre quando o objeto nao resiste muito para ser 

assimilado, o suficiente para que haja a acomoda<;ao, e que a adapta<;ao deve ser vista sempre 

como urn equilibrio entre acomoda<;ao e assimila<;ao, a fun.;ao dos objetos (enquanto suporte e 

80 



instrumentos auxiliares) deve sera de estabelecer a diferen<;a entre o equilibria eo desiquih'brio, 

provocando o interesse do aprendiz. 

No ambiente computacional, os objetos na interface devem ser percebidos e reconhecidos para 

serem compreendidos. Para tanto, devem entrar emfuncionamento as fun~oes afetivas (emo<;6es e 

vontade) e as fun~{ies cognocivas (que vao desde a percep<;ao e as fun<;6es sens6rio-motrizes ate a 

inteligencia abstrata com as opera<;6es formais) (Piaget, 1953, p. 184). No entanto, para Piaget a 

afetividade nao interfere no conteudo3, mas e fundamental que ocorra a Vontade, o Interesse 

sobre o objeto, sem o qual nao entraria em funcionamento as fun<;iies cognitivas de assimila<;ao, 

acomoda<;iio e adapta<;ao. 

Assim sendo, para conformar urn ambiente que propicie a constru<;ao do conhecimento seria 

necessaria considerar tres dimensoes: uma dimensao relativa ao conteudo (natureza); a 

segunda, em rela<;ao a sua forma (rnaterialidade); e a terceira relativa ao uso social (para que 

ocorra a adapta<;ao). 

A PRIMEIRA DIMENSAO: 0 CONTEUDO 

Esta dimensao devera criar ATNIDADES que considerem: 

1) A Natureza do Conteudo: tentar separar o processo pedag6gico do conteudo e urn dos 

equivocos praticados pelos produtores de rnateriais educacionais. Entendendo-se conhecimento 

como algo construido, o processo emerge da intera<;ao do aluno com conteudo mediado pelo 

professor. Uma corrrpreensiio mais ccprofundada do conteUdo permite ajlorar a l6gica da disciplina4• Se 

0 objetivo da media<;ao pedag6gica e propiciar que OS alunos aprendam a pensar dentro de dcminio de 

conhecimento, o processo de ccprendizagem deverd refletir o pensamento de tais processos (Duffy et al, 

1992 p. 30). Para isso, o professor precisa ter o dominio dos conteti.dos para criar atividades e 

intera<;6es adequadas aos ambientes construtivistas virtuais e desenvolver a competencia em 

transposi<;iio e participar da equipe de cria<;ao do ambiente. 

3 ( ... ) Ia afectividade estd actuando sin cessllr en el funcionamento del pesamiento, pero no crea estruturas novas . (Piaget, 1953 

p.191) 
• Disciplintrry thinking = L6gica da disciplina 
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2) A Simplicidade e a Complexidade do Conteudo a ser transposto: o mundo e uma realidade 

complexa e procuramos apreende-lo por meio de disciplinas mais ou menos complexas. 

Disciplinas aplicadas como a Engenharia, Administrao;ao de Empresas, Enfermagem, por 

exemplo, sao consideradas fracamente estruturadas, por exemplo. Ja a Aritmetica basica e bern 

estruturada, mas passa a ser fracamente estruturada quando aplicada na resolw;:ao de um 

problema no contexto do aluno (Spiro et al, 1996 p. 61). E o que acontece nas disciplinas 

introdut6rias e nas disciplinas avano;adas de um mesmo dominio. Nao M um modelo 

prescritivo que consiga dar o mesmo tratamento aos conteudos que exijam memoriza<;:ao ou os 

que envolvam resolu<;:ao de problemas, tecnicas ou duas ou mais teorias. (Duffy et al, 1992, p. 31) 

3) 0 Pensamento Critico sobre os conteudos: os construtivistas sao una:nimes ao afirrnar que o 

pensamento critico e um dos objetivos da aprenclizagem. No entanto, nem todas as disciplinas 

requerem o mesmo nivel de pensamento critico. Dependem do nivel de escolaridade e se sao 

disciplinas introdut6rias ou avano;adas. 

SEGUNDA DIMENSAO: A FORMA 

1) A Linguagem dos Objetos nas disciplinas introdutorias: nas disciplinas introdut6rias, quando 

os alunos tomam contato inicial com conceitos e teorias, muitos fatos ou procedimentos 

mecfuricos costumam ser memorizados, uma vez que os estudantes ainda nao conseguem 

controlar as rela<;:oes sobre o fen6meno a ser investigado. 

0 grupo Vanderbilt, como virnos no capitulo 1, buscou conforrnar arnbientes geradores para 

atender a demanda dos alunos e professores de disciplinas introdut6rias uma vez que os alunos 

podem ser momentaneamente incapazes de estabelecer rela¢es entre o que jti conheciam e o novo e 

precisam ser ajudados em sua produt;iio de sentido (Vanderbilt Group, 1992 p. 79). Para isso, 

constituiu sete principios norteadores de tais ambientes a partir da experiencia da serie sobre 

Matematica The Adventures of Jasper Woodbury s: 

5 Originalmente, o grupo Vanderbilt criou a serie Jasper em videodisco porem acreditam que a hipermlclia exerceria a 

mesma funo;lio uma vez que integra a escrita, a fotografia, o video, som, graficos e programac;ao. Vanderbilt Group, 
1992p.84) 
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1. 0 fonnato de medium video [hipennidia]: o uso do video [ou hiperrnidia] perrnite 

apresentar o problema de forma mais envolvente e natural dadas as caracteristicas da 

linguagem cinematografica (imagem e movimento); alem de explicitar detalhadamente o 

problema, em sua natureza complexa e interconectada, dificilmente descrita por meio do 

texto escrito. A linguagem cinematografica e ainda importante quando consideradas as 

clificuldades de leitura de muitos alunos. 

2. Fonnato narrativo: as informa~oes bem-estruturadas criam contextos significativos para a 

resolu~ao de problemas, auxiliam a gerar modelos mentais e propiciam urn uso autentico em 

suas situa~oes do cotidiano. 

3. Fonnato generative learning: usar textos "abertos" tanto para propor atividades quanta 

nos materiais perrnitem diferentes carninhos de leitura e interpreta~ao pelo aluno. 

4. Incluir os dados na narrativa (embedded data design): tal como a realidade dos alunos, os 

dados devem estar contidos na narrativa do video [hiperrnidia ], que deve ser 

contextualizada. A formula~ao do problema nao e colocada no inicio e seus dados estao 

contidos na hist6ria. 0 problema se transforma em rnisterio a ser resolvido. 

5. Complexidade do problema: organizar niveis de complexidade em series. Deve existir uma 

formula<;ao intencional em ordem crescente de complexidade para que o aluno aplique o que 

aprendeu em diferentes contextos, propiciando a espiral da aprendizagem. 0 video 

[hiperrnidia] perrnite a gestao dessa complexidade de forma a auxiliar o professor em sua 

comunica~ao com os alunos. 

6. Pares relacionados: os pesquisadores sugerem ainda que os videos-narrativos sejam 

disponibilizados aos pares para propiciar o uso dos conceitos em contextos diferentes. Pares 

de video permitem que as estudantes analisem exatamente a que eles padem levar de urn contexta para 

autro e a que i especifica em cada contexta mas niio i generalizavel. (idem p. 81) 
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7. Integrar;ilo curricular: cada narrativa contem os dados necessarios para resolver os 

problemas e permite a inclusao de t6picos de outras disciplinas. Como por exemplo, ao 

narrar uma viagem turistica pode-se combinar t6picos de Matematica, com Geografia e 

Biologia. 

Na Figura 7, o grupo de pesquisadores apresenta a correspondi'ncia entre a complexidade 

da realidade a ser estudada, o tipo de atividade a ser sugerida ao aluno e o grau de sua 

autenticidade, demonstrando que a resolu~ao de problemas a partir de dados reais, 

combinada com sirnula~oes e formas expressivas de visualiza~ao corroboram para a 

aprendizagem significativa, utilizando-se a linguagem hipermidia ou video. 

Technology in Schools: A Range of Use 
~llETIRI 

,//"C /;/, 

Instruction 

Figura 7- Dimensoes de aplica~~o do ambiente de simula~ao jasper Woodbury .• 

2) A Linguagem dos Objetos em disdplinas avanr;adas: os conteudos de natureza e 

complexidade diversificadas corresponderiam a objetos tambem complexos, uma vez que a 

media~ao nao deve sirnplificar a realidade. Para isso, a linguagem a ser aplicada nos objetos 

disponibilizados nos ambientes virtuais deveria estar intirnamente associada aos objetivos de 

aprendizagem, ao perfil do aluno e a natureza do conteudo a ser ensinado a serem 

representados na interface do curso. 

6 The Metiri Group. Retirado da web http:/ jwww.metiri.com/Solutions/Jasper.htm 
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A tecnologia computacional nos permite disponibilizar texto narrativo, cientifico ou artistico com 

palavras, hipertexto, imagens fotograficas, graficos e filmicos, musicas em estado puro 

(monomodal) ou combinado (multimodal) cuja assimila~ao pelo receptor-leitor sera diferente, 

mais ou menos inteligiveis, dependendo do contexto cultural do aluno. 

0 hipertexto, por exemplo, e muito uti! quando desejamos comunicar conteudos complexos 

(fracamente estruturados e irregulares), como o das disciplinas do conhecimento aplicado, que 

necessitam do aporte de informa~6es multiplas para que o aluno construa a sua propria 

interpreta~ao. A arquitetura da rede hipertextual permite que o conteudo seja representado em 

diferentes niveis de complexidade de urn a quatro niveis de significa~ao (Figura 8), conforme 

indicado por Lynch e Horton: seqiiencial, em grade, por hierarquia e em rede. 

Complex 
Educated 

audiences 

Simple 
Basic content, 
training sites 

Grid site 

Linear narrative 
Predicatable structure 

Web-linked site 

Nonlinear, hyperlinked 
Flexible, may be conf1,1sing 

Figura 8 -A arquitetura da rede hipertextual 

A cada tipo de arquitetura corresponderia urn esjor9o cognitivo com diferentes graus de liberdade 

para obter inforrna~6es, resultando em multiplas interpreta~6es (Lynch & Horton, 1999, p. 30), 

que produziriam sentidos diversificados. Os autores recomendam a aplica~ao de estruturas de 

narrativas lineares em situa<;6es de treinamento e conteudos procedimentais voltados a publicos 

iniciantes. Na medida que o conteudo for adquirindo complexidade e a audiencia for mais 
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experiente, Lynch e Horton, recomendam a aplica<;ao de arquiteturas em forma de grade, 

hierarquia e em rede. 

Figura 9 - 0 softwa"' The Brain 
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Quando estruturados de maneira adequada, o hipertexto possibilita a jlexibilidade cognitiva que os 

suportes tradicionais como livro-texto, conferencias ou exercicios de multipla escolha niio o fazem (Spiro 

et al, 1992 p. 58). A linguagem hipertextual estruturada em redes mais complexas pode ser uma 

excelente aplica~ao em conteudos fracamente estruturados e nao introdut6rios, que tenham 

como objetivo a aquisi~ao de conceitos a partir da racionaliza~ao e inferencia, visando a 

transposi~ao a novas situa~5es. (idem p. 60) 

0 hipertexto permite a justaposi~ao de mliltiplos conteudos que devem ser editados em mais de 

uma maneira para permitir maior compreensao. Portanto, dizer que os materiais didaticos 

devam ser ricos e diversificados implicaria a oferta de mliltiplas representa~oes do 

conhecimento, de seus inlimeros conceitos e das conexoes mliltiplas entre seus componentes. 0 

Conhecimento, que sera utilizado de diferentes formas, deverti ser organizado, pensado, e mentalmente 

representado em muitas maneiras diferentes, [landscape criss-crossing]. (Spiro et al, 1992 p. 66-67) 

Uma Unica maneira de expor urn conhecimento complexo sempre omitira uma faceta que 

podera estar mais explicita nurn contexto diferente ou nurn diferente enfoque. Para isso, e 

recomendavel que o aluno revisite o material do dominio fracamente estruturado, nao como urn 

processo simples e repetitivo para ativar a mem6ria daquilo que urn dia se aprendeu, mas o 

fa~a para realizar novas leituras. (Spiro et al, 1992 p. 65). Para isso, sugere-se a aplica~ao de 

sistemas rand6micos nos materiais voltados aos dominios fracamente estruturados, como por 

exemplo o software The Brain (Figura 9). 

A TERCEIRA DIMENSAO: 0 USO SOCIAL 

A representa~ao dos elementos que comp5em o OBJETO deve ser significativa para o aluno

receptor e, portanto, o designer em sua teia de a¢o projetada (Schon, 2000 p. 44) deve incluir o 

repert6rio signeo do aluno. 

0 design, enquanto o !ado conceitual da expressiio e o !ado expressivo da conceitua¢o, propicia uma 

situa¢o de comunica¢o na qual o conhecimento socialmente construido se transforma em conhecimento 
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socialmente compartilhado (Kress & Leeuwen, 1996, p. 5 e 51). Portanto, a fun<;ii.o dos OB)ETOS e 

suas aplica<;:5es num ambiente de aprendizagem nao sao decorativas. Como foi dito 

anteriormente, devem gerar a adptat;iio piagetiana pelo aluno, ao desencadearem o desequiliorio 

(se nao forem rejeitados), para deflagrar a mudan<;a na estrutura cognitiva do sujeito. 0 design 

deve trabalhar come contra a estabilidade. (Kress & Leeuwen, 2000, p. 62) 

Estar atento a esb~tica, portanto, nao e algo superficial. Porem, de nada adianta disponibilizar 

"belos" OBJETOS no ambiente de aprendizagem se estes nao resultam na tomada de consci@ncia 

do processo de constru.;ao de conhecimento pelos alunos. 

Assim sendo, a questao estetica e a usabilidade7 devem ser consideradas simultaneamente. 0 

design de uma interface e um processo dinamico que exige uma constante aten<;ao por parte do 

designer. Em cada ciclo do processo de design, a linguagem particular de cada entidade da interface deve 

ser avaliada quanto a sua consistencia interna e quanto a sua consistencia com as linguagens das outras 

entidades da interface. (Baranaukas & Oliveira, 2000, p. 4) 

Para garantir a legibilidade de OB)ETOS na Web, o designer deve interferir na escolha de cores e 

fontes, considerando que telas de baixa resolu<;ao nao comportarn fontes serifadas em corpos 

menos de 10 pontos. Deve ter consci@ncia de que palavras foram feitas para serem Jidas de 

forma estatica em textos breves e claros uma vez que textos dinftm.i.cos ou Jongos exigem mais 

esfor<;o do Jeitor (Nielsen, 2000, p.125-131), entre outros aspectos. 

A introdu<;ii.o dos elementos de multimidia no ambiente deve considerar as condi<;oes tecnicas 

de acesso dos alunos, as diferentes Jarguras de bandas de transmissao dos dados. Elementos 

como imagens, fotografias, som, ilustra<;oes e videos, requerem tratamento especial para 

otimizar o tempo de download na interface. Uma alternativa seria Jiga-los a n6s hipertextuais, 

pois o aluno-leitor mais interessado pode nao se incomodar se o tempo exigido para obter o 

objeto forum pouco mais Iongo. Porem, nenhum curso ou atividade deve sobrecarregar [o aluno] com 

midias desnecessdrias que podem complicar o processo de aprendizagem. (Harasim eta!, 1996, p. 144) 

7 Entende-se o conceito de usabilidade como sendo uma resposta assertiva as necessidades do aluno-leitor e para isso, 

o designer deve considerar ainda a clareza dos conteUdos (legibilidade), o design de seu sistema de navega¢o 
(navegabilidade) e as condi~oes de acesso a informa¢o- objeto (acessibilidade) (Nielsen, 2000 p. 12 e 125). 
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2.7 Perguntas-chave no processo de transposi\;iiO 

Para transpor do real (presencia!) para o virtual (arnbientes conectados em rede), ao realizar o 

design do arnbiente, poderiamos orientar o processo de desenvolvirnento por algumas questoes 

que auxiliarn a conformar ambientes de aprendizagem construcionista: 

1. 0 CONCErTO DO CURSO E A REDE REFLEXIVA lN-VISiVELS 

Como deve ser construido o conceito do curso? Ele demanda a presenc;a de processos reflexivos 

individuais e coletivos? Quando? Quais os objetivos de aprendizagem indicados? Os objetivos 

sao abertos? fechados? flexfveis? Os objetivos apontam em direc;ao a transferencia do 

conhecimento a outro contexto? 0 conceito e os objetivos, numa analise macro, constituem urna 

REDE REFLEXNA (IN-VISfvEL)? Como seria esta rede? 

2. A MEDIAy\0 PEDAG6GICA 

Quais os estilos de aprendizagem dos alunos? Seu repert6rio, contexto e conhecimento previa 

sao conhecidos? Quais as hip6teses que norteiarn a mediac;ao pedag6gica? Qual a postura do 

professor durante o processo? Quais as caracteristicas mais rnarcantes do estilo do professor 

(observador, articulador, desafiador, sintetizador, orientador dos alunos, autoritario)? A 

intervenc;ao do professor e previsfvel ou irnprevisfvel? Onde e quando 0 professor intervem? 

Pennite a tomada de consciencia pelo aluno? Qual a linguagem utilizada na relac;ao com os 

alunos? Quais tipos de inforrnac;oes extrafdas nas ferramentas de inforrnac;ao e comunicac;ao do 

arnbiente que ajudarn a intervir na ZDP de cada aluno e a depurar o que havia sido planejado? 

Como manter urn clirna de confianc;a, respeito e liberdade de expressao (contra a cultura do erro)? 

Qual sera e como desenvolver o processo de avaliac;ao no arnbiente? 

3. A ARQUITETURA DAS ATIVIDADES E A INTERAy\0 

As atividades propostas propiciam a desiquilibrac;ao do aluno? Devolvem o controle ao aluno? 

Sao abertas? Estao contextualizadas? Demandarn continuidade? Sugerem alguma atividade de 

carater pratico e contextualizado? Desenvolvem a criatividade? Pennitem a livre expressao das 

ideias do aluno? Tern a func;ao de fulcora para o professor ou direcionam os passos do aluno? 

8 No Capitulo 6 sera feita a descrigio da REDE REFLExiv A IN-VJSIVEL no processo de conforma~ao de um ambiente de 
aprendizagem construcionista mediado por redes telernaticas. 
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Apresentam sub-tarefas que apenas orientam o aluno? Sugerem a reflexao pelo aluno individual 

e coletivamente? Sugerem material de apoio ou solicitam que os alunos os encontrem, ou 

ambos? Provocam interac;:oes? De que tipo? Onde as intera<;:oes acontecem? Que direc;:ao: aluno

professor; aluno-aluno ou professor-aluno? Em qual ritmo? A apresenta<;:ao grafica das 

atividades e dos objetos oferecidos facilita o entenclimento (forma e conteudo)? Em seu conjunto 

auxiliam o aluno a trac;:ar e construir a 16gica da disciplina? 

4) OS RECURSOS MATERIAlS DIGITAIS ALOCADOS NO AMBIENTE 

Os recursos materiais digitais sao adequados ao conteudo apresentado? Consideram as 

disciplinas mais ou menos complexas? Considera o perfil do aluno (novatos, intermediano ou 

especialistas)? Sao de facil acesso ao aluno? Exigem reflexil.o na ac;:ao? Propiciam a 

contextualizac;:ao e descontextualizac;:ao? Apresentam cliversidade de linguagem? Propiciam 

mUltiples enfoques? Provocam ideias criativas e pensamento critico? Oferecem kits de 

construc;:ao, fenomenarios e banco de informac;:5es, em qual grau? Por que? 

Vimos neste capitulo que o professor (ou alguem mais experiente) e pe<;a chave nos ambientes 

de alta interac;:ao. No entanto, os docentes nao estao preparados para atuar em ambiente virtuais 

construcionistas. E necessario forma-los para atuarem como professores-mecliadores e designers 

em ambientes virtuais de aprendizagem. E precise que os docentes aprendam a ser professores 

online. 

Implica FORMAR na acepc;:ao de Furlanetto (2002) no sentido de buscar seus pr6prios contornos, o 

que requer que o professor realize reflexoes sobre sua pratica presencia! e, atraves da abstra<;ao e 

conceitualizac;:ao, reaplique o conhecimento adquirido em sua experiencia pratica em situac;:5es 

de salas de aula mediadas por computadores conectados em rede. Urn processo longo que deve 

iniciar com a tomada de consciencia de sua pr6pria aprendizagem, como veremos no capitulo 3. 
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CAPiTULO 3 

A FORMA<;AO DOS PROFESSORES ONLINE 

A introdw;ao de computadores na educa~ao catalisou mudanc;:as nas salas de aula, porem, 

ainda, persistem a desorientac;:ao, as crenc;:as err6neas e a falta de conhecimento pedag6gico entre 

os professores para aplicar os recursos de Informatica na educac;:ao formal, em especial no nivel 

Superior, muito embora sua aplica~ao tenha se originado na universidade (Valente, 2003). 

Treinamento operacional nao resolveu e nem resolve a questao da mudanc;:a da pratica docente 

com o uso das tecnologias da iniormac;:ao e comunica~ao. 

Formar docentes para atuar em educa~ao a distancia e a chave na implementac;:ao desta 

modalidade, principalmente quando se almeja mudanc;:a na qualidade na aprendizagem. A 

mudanc;:a requerida e muito mais ampla e complexa: exige a compreensao pedag6gica do 

processo de ensino e aprendizagem mediada, demanda o desenvolvimento de compet.:lncias e 

habilidades ESPECIAlS dos docentes e, porque nao dizer, dos alunos. Em particular, a educac;:ao a 

distancia exige que o docente saiba como transpor sua pratica do real para o virtual, como 

veremos ao longo deste capitulo. 

3.1 A Forma!;iiO Docente como componente estratt?gico da mudan!;a 

No contexto de mudanc;:a, a FORMA<;:AO DE PROFESSORES ONLINE deve ser vista como componente 

estrat<~gico na implementac;:ao de uma educa~ao a distancia de qualidade. Porem, 

( ... ) ninguim facilita o desenvolvimento daquilo que niio teve oportunidllde de desenvolver em si 

mesmo. Ninguim promove a aprendizagem de conteUdos que niio domina nem a constitui¢o de 

significados que niio possui ou a autonomia que niio teve oportunidade de construir. (Mello, 2000, 

P· 9) 

A presente pesquisa toma como ponto de partida para a formac;:ao dos docentes online o 

conceito da simetria invertida, a despeito das criticas sobre esta abordagem (G6mez & Fonseca, 

2003. p. 177), por acreditar que o ambiente tecnol6gico de alta interac;:ao propicia a 

transformac;:ao do sujeito-aprendiz em servic;:o, pautado pela contextualizac;:ao e 
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descontextualiza<;ao, pela realiza<;ao de sucessivos ciclos de aprendizagem coerente com a 

abordagem do estar-junto-virtual, descritas no Capitulo 1 e 2. Ou seja, para aprender a ser 

professor online, e necessaria que o professor vivencie o aluno online e atue como professor 

online. 

Alem de propiciar a ambienta<;ao ao meio digital, a simetria invertida permite que o aluno

professor adquira consciencia da necessidade de rejletir na, no momenta da e sabre a prtitica (Prado, 

2003), durante todo o processo de forma<;ao a fim de transformar nao s6 sua pratica em sala de 

aula como seu papel e pratica em ambientes virtuais. 

Os computadores e os recursos digitais multimidiaticos e telematicos permitem a constitui<;ao de 

tais ambientes, oferecendo condi<;:oes para a contextualiza<;:ao e descontextualiza<;:ao dos 

conteudos aprendidos uma vez que os professores podem aprender a partir de seus locais de 

trabalho em contato com outras realidades apresentadas por outros colegas. 

0 Teleduc apresenta ferramentas essenciais para gerar processes reflexives individuais e 

coletivos por meio de diferentes canais de intera<;:ao como pode ser visto no M'EXO 1. 0 

ambiente integra ferramentas como agenda (sintese das atividades planejadas para urn dado 

periodo ), atividades, material de apoio e leituras, mural (veicular informa<;:6es ), foruns de 

discussao, bate-papo, correio (intemo e extemo), perfil (apresenta<;6es pessoais), portfolio 

(cademo eletronico), diario de bordo (cademo eletronico de anota<;:oes reflexivas dos 

participantes), perguntas freqiientes, parada obrigat6ria (momento de reflexao coletiva) e 

outros recursos de gestao como acessos, intermap e avalia~oes. 

0 Teleduc possui a facilidade de, na mesma interface grafica, transforrnar o aluno em professor, 

com urn simples clique sobre o menu de ferramentas, altemando a VISAO DO ALUNO e VISAO DO 

FORMADOR, reduzindo o esfon;:o cognitivo e emocional do professor aprendiz. 

As tecnologias da informa<;ao e comunica<;:ao (TICs) propiciam o desenvolvimento das 

caracteristicas de investigador em a~ao, exigida pela pratica educativa, uma vez que no 

ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

[0 professor] e capaz de problematizar uma situm;iio de pratica profissional, de mobilizar em 

seu pr6prio repert6rio ou no meio ambiente, os conhecimentos para analisar a situm;iio, de 
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explicar como e porque toma e implementa suas decisoes, tanto em situll{'oes de rotina como 

diante de imprevistos, revelando capacidade de meta cognit;iio de seus pr6prios processos e de 

transferencia da expenencia para outras situa96es; consegue Jazer previsoes, extrapolll{'6es e 

generalizll{'oes a partir de sua expenencia, registra-la e compartil/ui-la com seus colegas. 

(Mello, 2000, p. 16) 

Ao desenvolver tais competencias, estaria tra<;:ado o perfil do PROFISSIONAL REFLEXIVO, 

consoante como projeto baseado no construcionista de Papert na abordagem do ESTAR-JUNTO

VIRTUAL: 

( .. .) um profissional cuja atua9iio e inteligente e flexivel, situada e reativa, produto de uma 

mistura integrada de ciencia, tecnica e arte, caracterizada por uma sensibilidade de artista 

referida como artistry. Sua atividade resultaria de urn saber-Jazer solido, te6rico e pnitico, 

criativo a ponto de permitir ao profissional decidir em contextos instdveis, indeterminados e 

complexos, caracterizados por zonas de indefini~;iio, tornando cada situal;iio uma novidade que 

exige reflexiio e didlogo com a realidade. 0 profissional reflexivo e tambem aquele que sabe 

como suas competencias siio constituidas, e capaz de entender sua pr6pria al;iio e explicar 

porque tomou determinada decisiio, mobilizando para isso os conhecimentos de sua 

especialidade. A reflexiio nesse caso identifica-se com a meta-cognil;iio dos processos em que o 

profissional estti envolvido nas situll{'iies de formll{'iio e exercicio. (Mello, 2000, p.13-14) 

Ate nossos dias, as politicas de formac;:ao de professores para trabalhar com computadores na 

Educa<;ao envolveram apenas os docentes do ensino fundamental e medio. Pouco ou quase nada 

foi feito para formar macic;:amente os docentes do ensino superior como veremos a seguir. 

Partiremos dessas experiencias para tentar apontar os caminhos a serem percorridos pelos 

professores de nfvel universitari.o que desejarem vir a ser professores online. 

3.2 A experiencia acumulada na Forma~ao de Professores e a Informatica na Educa~ao 

A introduc;:ao da informatica no ambito da Educac;:ao Basica e Superior no Brasil nao e recente. 

Os primeiros experimentos aconteceram na decada de 70, ampliaram-se na decada de 80 (Plano 

Nacional de Informatica Educativa, PRONINFE, de 1987) e, na decada de 90, foram alvo de 
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politicas espedficas por parte dos setores govemamentais, como o Prograrna Nacional de 

Informatica na Educac;:ao-Prolnfo (1997), vinculado a secretaria de Educac;:ao a Distancia-SEED, 

do MEC. 0 Prolnfo recebeu aporte financeiro para a irnplementac;:ao da base tecnol6gica na rede 

oficial, criou 119 Nucleos de Tecnologia Educacional (NTE), em 27 Estados e Distrito Federal, e 

capacitou cerca de 1400 multiplicadores para atuarem nos NTEs. 

Diferentemente de paises como Franc;:a e Estados Unidos, a trajet6ria brasileira de irnplantac;:ao 

da informatica educativa vern trac;:ando urn carninho muito particular, enfatizando a questao 

pedag6gica e nao o puramente tecnol6gico, uma vez que as politicas e as propostas inclicadas (e 

irnplementadas) sempre foram fundamentadas em pesquisas de abordagem pedag6gica 

realizadas entre as universidades e escolas da rede publica, como, por exemplo, o projeto 

EDUCOM, o curso de Especializac;:ao em Informatica na Educac;:ao- FORMAR (1987 a 1989). A 

descentralizac;:ao das politicas e sisternaticas caracteriza a segunda diferenc;:a entre o prograrna 

brasileiro e a irnplementac;:ao francesa e americana. 

A proposta pedag6gica e o papel que o computador desempenha no processo educacional talvez 

sejam a diferenc;:a marcante do carninho brasileiro: No nosso programa, o papel do computador e o de 

provocar mudam;as pedag6gicas profundas, em vez de 'automatizar o ensino' ou preparar o aluno para 

ser capaz de trabalhar com a infomuitica (Valente, 1999b, p. 17). 0 projeto EDUCOM realizado em 

cinco1 universidades brasileiras procurou investigar a aplicac;:ao do computador em diferentes 

abordagens pedag6gicas, como o desenvolvirnento de softwares educacionais e o uso do 

computador como recursos para a resoluc;:ao de problemas; congregou equipes 

interclisciplinares, formadas por professores das escolas da rede publica e por profissionais 

oriundos das universidades. 

Todos os centros de pesquisa do projeto EDUCOM atuaram na perspectiva de criar ambientes 

educacionais, usando o computador como recurso facilitador do processo de aprendizagem. 0 

desafto era a mudanr;a da abordagem educacional: transformar uma educa¢o centrada no ensino, na 

transmissiio de inforrrzar;iio, para uma educa¢o em que o aluno pudesse realizar atividades por intermedio 

1 Universidade Federal de Pernambuco, (UFpe), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade 

Federal do Rio Grande do SUL (UFRGS), Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ) e Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). 
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do computador e assim aprender (idem). No entanto, este desafio perdura ate nossos dias da rede 

oficial de ensino aos setores privados da Educac;:ao nos quais as tecnologias de informac;:ao e 

comunicac;:ao continuam a serem vistas como mtiquina de ensinar. 

A introduc;:ao de computadores na Educac;:ao exigiu e exige uma nova escola basica ou de ensino 

superior cujo ceme da educac;:ao deve deixar de ser a memorizac;:ao da informac;:ao transmitida 

pelo professor e passar a ser a constrw;:ao do conhecimento, realizada pelo aluno de maneira 

significativa, sendo o professor, o facilitador desse processo de construc;:ao. (idem p.18) 

TABELA2- DADOSDO PROINFODE1996A2002 

Proinfo 1996-2002: 0 QUE FOI PLANEJADO & 0 QUE FOI REALIZADO 
Meta estabelecida 0 que se atingiu 

Alunos beneficiados 7.500.000 6.000.000 
Escolas atendidas 6.000 I 4.629 
NTE implantados 200 262 
Multiplicadores capacitados 1.000 2.169 
Professores capacitados 25.000 137.911 
T8cnicos capacitados 6.000 10.087 
Gestores capacitados (*) 4.036 

Computadores instalados 105.000 53.895 

(*) Nao prevista inicialmente. Este quadro considera apenas os gestores capacitados em curses especificos. 
Houve mais cerca de 5.000 aestores aue oarticioaram de eventos de caoacitacao do Pro!nfo. 

Fonte: DIED/SEED/MEC, Rei Ativ 1996/2002, dez/2002 

Durante os anos de 1996 a 2002, o Prolnfo desenvolveu esfon;os para disseminar o uso do 

computador na rede publica por meio de congresses, encontros e cursos de capacitac;:ao de 

gestores tecnicos e professores dos quais apenas dois utilizaram as tecnologias telematicas. 

Hoje, a despeito do nlimero de maquinas instaladas em instituic;:oes educacionais no territ6rio 

nacional e do nlimero de pessoas capacitadas e do avanc;:o das pesquisas em informatica 

educativa e em educac;:ao a distancia, os problemas constatados ao longo dessas tres decadas 

ainda permanecem sem soluc;:ao: 

1) falta de verbas para tomar a Informatica na Educac;:ao e sua conexao com a rede mundial de 

computadores (Internet) um fato concreto; 
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2) os professores da rede publica bern como os das escolas privadas permanecem sem a devida 

prepara<;ao pedag6gica que os capacite a usar o computador como instrumento auxiliar de 

ensino e aprendizagem; 

3) a administra<;ao escolar e coordena<;ao pedag6gica e a equipe docente das escolas ainda nao 

compreenderam as mudan<;as requeridas pela introdU<;:ao dos computadores e da necessidade 

de se implementar o construcionismo na escola. 0 uso adequado do computador : 

a) requer a flexibiliza<;ao do sistema, que deixa de ser centralizador e controlador; 

b) requer mudan<;as de atitudes e do papel do professor; 

c) requer a nao-fragmenta<;ao das disciplinas, buscando a integra.;ao dos conteudos e do 

conhecimento em atividades significativas para o aluno; 

d) requer a presen<;:a de profissionais com conhecimento do processo de constru<;:ao do 

conhecimento, do conteudo a ser trabalhado pelo aluno e do potencial do computador; 

e) deve encarar o erro como oportunidade para depurar o que foi realizado; 

f) deve promover a autonornia do professor; 

g) deve perrnitir a participac;:ao do aluno em sua propria forrna<;:ao, como construtor do 

conhecimento; 

h) deve propiciar o engajamento dos alunos e professores em atividades socialmente 

relevantes; 

i) deve auxiliar a interpretao;ao dos fen6menos socioculturais da comunidade; 

j) deve resgatar a etica, as artes e a diversidade como valores a serem vividos pela escola por 

meio de uma atua<;:ao prittica; 

k) deve reconhecer a singularidade das pessoas, seus diferentes tempos e estilos de 

aprendizagem; 

1) deve promover a colabora<;:ao, a coopera<;:ao entre alunos e professores de forma local e 

global. 

No caso das a<;:oes de Forrna<;:ao de Professores em Informatica Aplicada na Educa<;ao, as 

experifulcias acurnuladas indicaram dois serios problemas: 

1) a falta de consistencia te6rica dos conteudos disciplinares e o desconhecimento das 

teorias de aprendizagem (Valente, 2001); 
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2) os professores estao mais interessados em compreender o funcionamento da maquina 

em detrimento do fazer pedag6gico que supostamente ja lhes e familiar e nao representa 

urn novo desafio. (Freire & Prado, 1999 apud Prado & Freire, 2001, p. 61) 

3.3 Rumo a Mudan~a 

Em agosto de 2002, o Ministerio da Educa<;ao publicou a Portaria n° 2.253, normatizando a 

irnplementac;:ao de Educac;:ao a Distancia no Ensino Superior e possibilitando a transformac;:ao de 

ate 20% da carga horaria presencia! na modalidade nao-presencial. Na mesma epoca, o Cornite 

de EaD da Secretaria de Educac;:ao a Distiincia- SEED publicou os Indicadores de Qualidade para 

a Educac;:ao a Distancia cuja abordagem pedag6gica e nitidamente de carater construcionista, em 

consoniincia com a linha adotada desde o inicio da irnplementac;:ao do programa brasileiro nas 

decadas de 80 e 90. 

Os micleos de pesquisas como os da PUC de Sao Paulo, LEC do UFRGS, UFRJ, Escola do Futuro 

da USP, Nlicleo de Informatica Aplicada a Educac;:ao/NIED eo Departamento de Multimeios do 

Instituto de Artes da UNICAMP, entre outros, continuam a fazer parte de urn esforc;:o nacional 

para investigar as novas tecnologias de informac;:ao e comunicac;:ao e novas abordagens 

pedag6gicas que propiciem altemativas para a modalidade de educac;:ao nao-presencial. Os 

resultados tern sido prornissores. 

No entanto, na contra-corrente, temos convivido com a proliferac;:ao no mercado educacional de 

cursos de e-leaming, e-trainning, entre tantos outros e-•.•. Inlimeros cursos ainda apontam o 

software gerenciador de sistema de aprendizagem (LMS - learning system mananger), com suas 

interfaces graficas sofisticadas, como o principal componente de urn ambiente de aprendizagem. 

A educac;ao com foco no aluno, com a presenc;:a de mediadores humanos, com abordagem 

pedag6gica adequada a modalidade nao presencia! de aprendizagem apareceriam como aspecto 

secundario ou apenas no discurso de marketing. 

Concornitante ao desenvolvimento de pesquisas, urge que se prepare os professores, 

notadamente os do ensino superior, para colocar em a<;iio novas abordagens pedag6gicas uma 
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vez que o ensino universitario e uma instancia que favorece a aplica<;iio da modalidade niio 

presencia! dada sua flexibilidade curricular e seu publico adulto como veremos a seguir. 

3.4 A forma~ao do professor universitario online 

No ambito do Ensino Superior, a possibilidade de irnplementar 20% da grade em modalidade 

nao-presencial vem mobilizando administradores, gestores educacionais e professores em busca 

de novas tecnologias para niio perderem competitividade. Poucos, no entanto, buscam se 

diferenciar na qualidade real de seus cursos, oferecendo prograrnas cuja abordagem pedag6gica 

tenha como "foco o aluno", ou investem na forma<;iio de seus professores. Para que isso 

realmente ocorresse, segundo Masetto (2003, p. 84-85), seria necessaria que as institui<;oes 

procurassem desenvolver e irnplementar: 

a) uma organiza<;iio curricular aberta, flexivel, atualizada, interdisciplinar, que facilitasse e 

incentivasse os mais diversos modos de integrar teoria e pratica, universidade e situa<;oes 

profissionais, disciplinas basicas e profissionalizantes por meio de atividades e disciplinas 

com vistas a profissionaliza<;iio; 

b) urn corpo docente formado por professores educadores-pesquisadores-mediadores. 

Educador, por se preocupar primordialmente com a aprendizagem de cada urn de seus 

alunos. Pesquisador, por buscar desenvolver as competencias necessarias de epistem6logo 

com seus alunos atraves de redes de conhecimentos. Mediador, por assumir seu papel de 

"ponte" entre o Conhecimento e seus alunos; 

c) ambientes de salas de aula conformados a partir de metodologias e tecnicas participativas e 

urn processo de avalia<;iio que objetivassem retorno positive ao processo de aprendizagem 

do aluno, o que inclui repensar estrategias apropriadas para manter vivo o interesse dos 

alunos e o dialogo que possibilitem a compreensiio e a transposi<;iio do conteudo aprendido 

pelo aluno a novas situa<;6es. Nao fazer do aprender a aprender urna tecnica de como se faz. 

d) salas de aula enquanto espa<;o e tempo de aprendizagem durante os quais professor e aluno 

se encontrem para juntos realizarem ac;5es e intera<;oes como estudar, ler, discutir, debater, 

ouvir, consultar e trabalhar na biblioteca, redigir trabalhos, participar de conferencias com 

especialistas, entrevista-los, fazer perguntas, solucionar duvidas, orientar trabalhos de 

investiga.;ao e pesquisa, desenvolver diferentes forrnas de expressao e comunica<;ao, realizar 

98 



oficinas e trabalho de campo. Integrando teoria e pratica, num exercicio de reflexao na qual 

concorrem diferentes disciplinas, competencias e habilidades bern como atitudes de etica, 

politica e cidadania. 

Do ponto de vista metodol6gico, nao encontrei estudos que tratam da forma.;:ao de professores 

do ensino superior online. No entanto, parece possivel fazer uma transposi<;ao de muitos 

aspectos ja estudados na forma<;ao presencia! para discutir algumas questoes fundamentais da 

a.;:ao docente online na abordagem do estar-junto-virtual. 

Para Mizukarni, o ensino s6 seria compativel com a teoria piagetina se estiver baseado no ensaio 

e no erro, na pesquisa, na investiga<;ao, na solu.;:ao de problemas por parte do aluno e nao em 

aprendizagem de formulas, nomenclaturas, defini<;oes. A descoberta consciente ira garantir ao 

sujeito uma compreensao da estrutura fundamental do conhecimento. 0 ponto fundamental do 

ensino, portanto, consiste em processes e nao apenas em produtos de aprendizagem. 0 ensino 

baseado em fatos deve ser substituido pelo ensino de relllfoes. Nesta abordagem deve estar baseado em 

proposir;:6es de problemas (projetos de ar;iio ou operaljio que contenham em si um esquema antecipador). 

(Mizukami, 1986, p. 76-79) 

Ou seja, tanto no presencia! quanto no virtual, professores e alunos devem compreender que 

nao ha mais transmissor e receptor de informa<;:oes, cabendo ao professor criar situa<;oes, 

propiciar circunstancias nas quais possam se estabelecer a reciprocidade intelectual e a 

coopera<;:ao, ao mesmo tempo moral e racional, o que e perfeitamente factivel por meio das 

tecnologias de comunica<;:ao e informa<;:ao. 

A media<;:ao de ambientes de ensino e aprendizagem construcionistas virtuais exige que o 

professor evite rotinas, fixa<;ao de respostas, habitos. Caracteriza-se por apresentar problemas 

aos alunos, sem ensinar-lhes a solu.;:ao, com a fun<;:ao de provocar desequihbrios, fazer desafios. 

0 professor deve assumir o papel de investigador, pesquisador e orientador. Deve orientar o 

aluno e conceder-lhe ampla margem de autocontrole e autonomia. 0 professor deve conviver 

com os alunos, observar seus comportamentos, conversar perguntar mais do que responder, se 

dei.xar ser interrogado por eles, para que possam realizar sua aprendizagem e desenvolvimento 

(Mizukami, 1986, p. 76-79). 56 assirn, segundo Mizukarni, estarfamos operando no ambito da 
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teoria piagetiana: 

Ora, e obvio que o educador continua indispenstivel, a titulo de animador, para criar as 

siluafoes e construir os dispositivos de partida suscetiveis de apresentar problemas uteis ii 

criant;:a e, em seguida, organizar contra-exemplos que for9Jlm a refiexiio e obrigam o controle 

de solw;:oes mais precoces: o que se deseja e que o mestre deixe de ser apenas um conferencista 

e estimule a pesquisa e esforr;o, em Iugar de contentar-se em transmitir os problemas jti 

solucionados. (Piaget, 1974,h,p.18 apud Misukami, 1986, p. 78) 

Ao aluno caberia ser tratado de acordo com sua estrutura de desenvolvimento pessoal e ter urn 

papel essencialmente ativo. Suas atividades basicas, entre outras, seriam as de observar, 

experimentar, comparar, relacionar, analisar, justapor, compor, encaixar, levantar hip6teses, 

argumentar, interpretar, enfim criar e ser capaz de expressar suas ideias. Ao professor caberia a 

orientac;:ao necessaria para que os objetos sejam explorados pelos alunos, sem jamais oferecer-lhe 

a soluc;:ao pronta. 

E indispensavel, no entanto, que o professor conhec;:a profundamente o conteudo de sua 

disciplina, caso contrario nao !he sera possivel propor situac;:oes realmente desiquilibradoras aos 

alunos. Por conteudo compreende-se a epistemologia que permeia determinado conhecimento 

(disciplina ou conjunto de disciplinas) o que implica dizer, que o professor deve ter clareza do 

objeto, do(s) metodo(s), das linguagens, das inlimeras forrnas expressivas, dos processos, da 

Hist6ria das teorias que formam o corpo do Conhecimento a ser ensinado e aprendido. Todos 

esses aspectos valem para o presencia! e sao fundamentais para a medic;:ao em ambientes 

virtuais. 

3.5 Competencias e habilidades do professor online 

Formar para as tecnologias e formar o julgamento, o senso-critico, o pensamento hipotetico e 

dedutivo, as faculdades de observac;:ao e pesquisa, a imagina<;ao, a capacidade de memorizar e 

classificar, a leitura e aruilise de texto e de imagens, de representac;:ao de redes, de procedimentos 

e estrategias de comunicac;:ao. (Perrenoud, 2000, p. 128) 
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Para isso, os professores que desejarem agir como mediadores pedag6gicos em ambientes 

virtuais de aprendizagem com caracteristicas construcionistas precisariam desenvolver algumas 

caracteristicas e competencias e habilidades: 

1) compreender que a aprendizagem eo foco de sua a.;:ao educativa; 

2) ser capaz de construir uma rela.;:ao aluno-professor baseado na confian.;:a e na empatia e 

colabora.;:ao mutua; 

3) construir uma rela.;:ao de parceria com o aluno durante toda sua a.;:ao educativa: 

planejamento, execu.;:ao e avalia<;ao; 

4) enfatizar as estrategias cooperativas de aprendizagem num ambiente de rela.;:ao igualitaria 

com seus alunos; 

5) ter urn dominio profundo de sua area de conhecimento, demonstrando ter competencia 

epistemol6gica, incentivando a pesquisa entre os alunos; 

6) ser criativo e saber envolver os alunos em solu.;:6es novas e criticas, ao mesmo tempo em 

que esta aberto ao novo e inesperado propostos pelos alunos; 

7) estar aberto ao dialogo a qualquer momento e lugar, sendo agil em dar feedback; 

8) saber desenvolver uma comunica.;:ao interpessoal que considere a subjetividade e 

individualidade dos alunos; 

9) saber construir uma comunica.;:ao que propicie a aprendizagem a distancia o que implica 

utilizar palavras e express6es que ajudem e incentivem o aprendiz em seu caminho em 

dire.;:ao a constrw;ao do conhecimento: implementar projetos, compartilhar problemas sem 

apontar as solu<;6es e respostas prescritivas, promovendo o pensamento reflexive e a tornada 

de consciencia pelo aluno durante toda sua trajet6ria. (Masetto, 2000, p. 168-170) 

Em resume, ser urn mediador pedag6gico na abordagem do esta:r-junto-virtual. 

Porem, nao podemos (nem devemos) idealizar o educador online. Urn professor iniciante, como 

a maioria o e, jamais desenvolveria nurn Unico curse de forrna.;:ao todas as caracteristicas acirna. 

Por outro !ado, ao tentar se espelhar na rela<;ao apontada por Masetto urn professor iniciante 

poderia desistir e paralisar suas atividades docentes. A questao principal que se coloca aqueles 

que desejarem vir-a-ser professor online seria ter consciencia de que para ser urn mediador online 

devera se preparar para: 
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1) desenvolver o conhecimento pedag6gico (teorias de aprendizagem) que o capacite a atuar 

como instrumento auxiliar de ensino e aprendizagem, usando o computador como suporte; 

2) adquirir consistencia te6rica dos conteudos disciplinares a serem ensinados; 

3) aprender, gradativamente, a transpor sua pratica do real ao virtual, realizando experiencias 

concretas, dotado de postura reflexiva na e sobre a ao;:ao, nao aceitando modelos prontos e 

acabados. E possuir como meta profissional as competencias indicadas por Masetto, que serao 

desenvolvidas naturalmente dentro de uma praxis coerente e consistente. 

3.6 Saber transpor: uma competencia necessaria 

0 educador que deseja atuar em ambientes virtuais deve se dispor a fazer parte de equipe de 

produtores-designer e a atuar como especialista do dominic. Deve, sobretudo, se dispor a atuar 

como produtor-mediador em seu ambiente, pois a conformao;:ao de ambientes com 

caracteristicas construcionistas e uma atividade complexa mas possivel, altamente dependente 

daquele que realiza a interao;:ao com os alunos. Para implementa-las, os docentes devem 

desenvolver certas competencias e habilidades especificas ao ambiente virtual. 

A faculdade de transpor provem de pelos menos tres fatores: 1) a capacidade de distanciamento e de 

analise de seus pr6prios procedimentos; 2) a riqueza da experihzcia, do percurso projissional e 

extraprojissional ( ... ); 3) a inten¢o de abordar e de tratar novas situtlfOeS de tal forma que eles 

revelem caracteristicas que permitiriio aplicar o que jti e conhecido e dominado. E isso que B. Rey 

chama de inten<;:ao transversal. (Le Boterf, 2003, p. 70) 

Para ser professor online e precise saber transpor. Isto e, nao basta ser professor enquanto 

profissional que se limita a executar de maneira identica tarefas Uni.cas e repetitivas. E necessaria 

que o docente saiba utilizar suas competencias e habilidades comunicativas, pedag6gicas, 

cientificas e criativas para ensinar em contextos diversos, conformando um novo arnbiente. 

Requer que o professor realize continuas reflex5es sobre sua pratica real e, atraves da abstra.;:ao 

e conceitualiza<;:ao, reaplique o conhecimento adquirido em situa.;:oes de sa1a de aula mediada 

por computadores conectados em rede. 
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No entanto, esse saber (a TOMADA DE CONSCIENCIA sobre a pr6pria pratica) nao se adquire em 

curto prazo. A constru<;ao do conhecimento sobre mediac;:ao e transposi<;ao pedag6gico no 

ambito da educac;:ao a distancia e urn processo lento, que se realiza num processo reflexive 

continuo de experiencia a experiencia, a partir dos conhecimentos individuais dos participantes 

do processo, ao longo de sua vida profissional, no contexto do ambiente pedag6gico e social, 

orientando o processo de transformac;:ao e apropriac;:ao. 

Desta forma, a forma<;ao de professores online deve ser realizada numa abordagem inicial, 

introdut6ria, durante a qual se ofere<;am condi<;6es para que se realize nao s6 a constru<;ao do 

conhecimento pedag6gico adequado aos pressupostos construcionistas, mas que propicie 

condi<;6es para que aconte<;:a a transjorma9tio de um processo interpessoal num processo intrapessoal 

[que] envoltm o ajustamento e a reelaborm;ao entre o que o individuo traz e o que e capaz de captar e 

aprender da atividade coletiva, no grupo, javorecendo essa constru9tio compartilhada (Bolzan, 2002, p. 

154), gerando a mudanc;:a na a<;:ao educativa do presencia! ao virtual e conseqiientemente do 

virtual para o presencia!. 

Voltamos, entao, ao nosso ponto de partida: para que ocorra a mudanc;:a da ac;:ao de ensinar e de 

aprender e necessaria que haja condil;ties para tal. 0 que implica reafirmar a necessidade de se 

conformar ambientes com caracteristicas adequadas a aprendizagem. 

Para isso, ha de se preparar os agentes do ensino, principalmente o professor, para mudanc;:as 

que vao alem da apropria<;:ao de informac;6es disponiveis na sociedade (verdades) e se focar na 

gera.;ao de uma nova cultura [a cultura da aprendizagem], tendo a reflexao como condi<;ao 

basica na formula<;:ao de verdades provis6rias. Uma cultura da aprendizagem, baseada no 

movimento, ou seja, no processo de pensar o pensamento que vai alem da memoriza<;:ao e 

encontra-se na explicital;iiO das operal;ties pelo aluno mediatizado pelo professor (inovador e 

comprometido ). 

Nos capitulos iniciais, descrevemos a complexidade da conformac;:ao de ambientes virtuais 

construcionistas cujas caracteristicas propiciam a constru<;ao do conhecimento. Relatamos ainda 

que, para colocar em pratica esta mudanc;:a, e necessaria que os professores inovem sua forma de 

ensinar. 
p 
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Para corroborar com o esfor~o dos pesquisadores nacionais, a presente pesquisa buscou 

invesligar como ocorreu o desenvolvimento e a implementa~ao de urn CURSO DE FORMA<;:Ao DE 

PROFESSORES PARA A EDUCA<;:AO A D!STANCIA NO AMBITO DO ENSINO SUPERIOR numa inslitui~ao 

tradicional de Sao Paulo como pralica. Buscou avaliar se as CARACTERisTICAS existentes no 

ambiente virtual de aprendizagem estavam em consonancias com as premissas te6rico

metodol6gicas indicadas nos capitulos precedentes. Para isso, a presente pesquisa realizou urn 

ESTUDO ANALfTICO DE UM CURSO. 
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CAPiTUL04 

OS 0BJETIVOS E DESENVOL VIMENTO METODOLOGICO 

Neste capitulo, apresentaremos os objetivos geral e especfficos que nortearam o presente estudo. 

Descreveremos a metodologia adotada para analisar a segunda versao do curso de Forma.;ao de 

Professores online realizado na da Universidade Cidade de Sao Paulo (UNICID), por uma turma 

de 25 docentes, nos meses de agosto a outubro de 2003. 

4.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver, implementar e avaliar se o curso Forma.;ao de 

Professores online, que se realizou na Universidade Cidade de Sao Paulo UNICID, foi desenhado 

em conformidade com os pressupostos de urn ambiente de ensino e aprendizagem 

construdonista na abordagem do estar-junto-virtual cujas caracteristicas favore<;am a constru<;ao 

do conhecimento. 

4.2 Objetivos espedficos 

1. Descrever e analisar se as caracteristicas apresentadas no ambiente durante o 

desenvolvimento do curso Forma<;ao de Professores online atenderam as premissas do estar

junto-virtual em seus aspectos de: 

a) forma<;ii.o do CONCErTO do curso e sua REDE REFLEXlV A IN-VISfvEL ; 

b) MEDIA<;:AO PEDAG6GICA baseada em ALTA INTERA<;:AO, ATIVIDADES e RECURSOS MATERIAIS 

DIGIT AIS flexiveis. 

2. Descrever e analisar os processos construtivos do conhecimento de dois alunos, que implicam 

a tomada de consdenda sobre o conhecimento pedag6gico no ambiente, e o surgimento do 

sentimento de empowerment. 

3. Investigar como a metodologia adotada no curso pode colaborar para a aprendizagem inidal 

dos professores do ensino superior que desejam atuar em arnbientes de educa<;ao a di.stancia. 
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4.3 Desenvolvimento metodol6gico 

Transformar a visao e a pnl.tica pedag6gica dos professores em rela.;:ao a aprendizagem dos 

alunos tanto no presencia! como em ambiente virtual conectado em rede se constitui no desafio 

dos dirigentes e, em particular, dos profissionais do Nucleo de Educa.;:ao a Distancia (NEaD) da 

Universidade Cidade de Sao Paulo entre os quais a pesquisadora se inclui. 

Do ponto de vista metodol6gico, a pesquisadora se coloca como investigadora e autora nesta 

pesquisa, pois esteve responsavel pela coordena.;:ao da equipe, pelo planejamento, bern como 

pelo desenho do ambiente de aprendizagem do curso de Forma¢o de Professores online (FP

UNICID) e atuou como facilitadora no ambiente de aprendizagem nurn esfor<;:o constante de 

reflexao na e sobre a a.;:ao. 

Desta forma, dada a natureza do objeto a ser investigado, o presente estudo insere-se no ambito 

da pesquisa-a.;:ao, sugerido por Michel Thiollent (2002), pois as conclusoes sao produto da 

reflexao critica tanto da autora quanto dos alunos que interagiram no ambiente de 

aprendizagem durante 60 dias. Os resultados aqui encontrados servirao para uma nova 

depura.;:ao do FP-UNICID como conseqiiencia natural. 

A pesquisa-a<;:ao pode ser considerada uma estrategia de desenvolvimento da capacidade de 

reflexao como parte de processos metodol6gicos que envolvem trabalhos sobre projetos de 

media e longa dura.;:ao dos quais resultam a resolu.;:ao de urn problema concreto e a qualifica<;:ao 

dos participantes. Desta forma, a analise ou estudo de urn problema numa dada situa<;:ao 

concreta merece nossa reflexao. Sao descric;5es contextualizadas que revelam conhecimento 

sobre algo que, normalmente, e complexo e sujeito a interpreta<;:oes (Alarcao, 2003, p. 51). Os 

casos s6 siio casas (e niio mero incidente) porque representam conhecimento te6rico e assumem um valor 

explicativo que vai alim dJ1 mera descri9iio. (Schulman, 1986 apud Alarcao, 2003, p. 52) 

Para descrever e analisar as caracteristicas apresentadas no ambiente durante o 

desenvolvimento do curso Forma~;ao de Professores online UNICID utilizei os registros 

arrnazenados no software Teleduc. 
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Para poder enxergar melhor o comportamento das variaveis deste estudo, procurei responder 

de forma relacionada as quest5es relativas a cada variavel apresentadas no Capitulo 2 (item 2.7 

Perguntas-chave no processo de transposi.;ao) sobre conceito, mediac;:ao, interac;:ao, atividades e 

recursos materiais na tentativa de explicitar os processos de desconstruc;:ao, de construc;:ao e 

significac;:ao das caracteristicas do ambiente de aprendizagem por considerar que questionar e urn 

atributo do ser humano e motor de desenvolvimento e aprendizagem (Alarcao, 2003, 

p. 57). Suas respostas estao apresentadas no Capitulo 5. 

Para descrever e analisar o processo de construc;:ao do conhecimento, foram selecionados dois 

alunos. Os criterios utilizados foram os de disposi.;ao para repensar a pratica e o 

estabelecimento de rela.;5es entre a teoria e pratica; a disposi.;ao para refletir sobre a pratica e 

estar aberto ao diaJ.ogo e para agir como mediador no ambiente, demonstrados nos registro da 

participac;:ao coletiva, elaborac;:ao do projeto, habilidade tecnol6gica e auto-avaliac;:ao. Foram 

selecionados dois casos de sucesso a que denominei empowerment (G.S. e D. B.) cujas siglas sao 

ficticias. Para isso, elaborei urn relat6rio de observac;:ao de cada aluno durante o processo, 

procurando descrever os caminhos individuals na elaborac;:ao de seus projetos, seus processos 

reflexivos e a expressao de seus sentimentos ao final do processo. 

Adotei esse genero textual, pois as narrativas revelam sobremaneira como os seres humanos 

experienciam o mundo (Alarcao, 2003, p. 53). Busquei registrar nao s6 os fatos como inclui os 

contextos fisico, social e emocional dos processos de cada aluno bern como a minha pr6pria 

vivencia como mediadora. Para isso, utilizei os registros do TelEduc. 

Finalmente, procurei demonstrar como a metodologia adotada no curso pode colaborar para a 

formac;:ao dos professores iniciantes que desejam atuar em ambientes de educac;:ao a distancia 

com tais caracteristicas, ao responder no capitulo 6 a pergunta: 

COMO A ABORDAGEM DO CURSO DE FORMA<;:AO DOS PROFESSORES ONLINE UN1ClD, SUAS 

PREMJSSAS E EIXOS NORTEADORES CRlARAM CONDI<;:OES PARA CONTRIBUIR PARA A APRENDIZAGEM 

INICIAL DOS PROFESSORES ONLINE DA UNICID? 
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4.4 0 contexto da forma~ao de professores online na UNICID 

0 objeto de amilise faz parte da estrategia de implementa<;:ao da educa<;:ao a distancia na 

institui<;:ao ao realizar continuarnente cursos para a comunidade docente para implementar o 

que se denominou "cultura de EaD", urna nova cultura de aprendizagem, consoante com o 

projeto politico pedag6gico da Universidade Cidade de Sao Paulo- UNICID. 

A Universidade Cidade de Sao Paulo - UNICID foi fundada ha 30 anos, na Zona Leste de Sao 

Paulo! e contava, no momenta desta pesquisa, com 10.500 alunos regulares e especiais, 

matriculados em 22 cursos gradua<;:ao e p6s-gradua<;:ao e com urn quadro de 541 docentes na 

gradua<;:ao e p6s-gradua"ao, sendo que 184 contratados em Tempo Parcial (34%), 88 em tempo 

Integral (16%) e 269 horistas (50%). 

Desde o ano 2000, a UNICID, a Pr6-Reitoria de Ensino juntamente com diretores e professores 

re-elaboraram os projetos pedag6gicos de seus cursos em dir~ao as novas diretrizes do MEC 

que exigiram mudan<;:as curriculares e pedag6gicas profundas. Em dezembro de 2002, decidiu 

irnplementar a modalidade nao-presencial para os cursos de gradua<;:ao. 

Nesta epoca, surgiu o Nucleo de Educa<;:ao a Distancia (NEaD-UNICID) como responsavel pela 

concep"ao, prodw;ao, difusao, gestao e avalia"ao de projetos e experiencias inovadoras em 

Educa<;ao a Distancia. Dentre suas atribuio;:5es, o NEaD deve disseminar e desenvolver na 

comunidade academica competencias metodol6gicas e operacionais que perrnitam atender as 

demandas espedficas de Gradua<;:ao, P6s-Gradua<;:ao e Extensao atuais e futuras. 

Neste contexte, foi proposto o curso de Fo1'1IUI¢fi de Professores online que fez, e faz, parte da 

estrategia de forma<;:ao continuada de docentes da UNICID, urna vez que a institui<;:ao deseja 

irnplementar a Portaria a 2.253 de 18 de outubro de 2001, que possibilita a transforma<;:ao de ate 

20% da carga horana presencia! na modalidade nao-presencial entre outros projetos de 

educa<;:ao a distancia na institui<;:ao. 

1 As Faculdades da Zona Leste de sao Paulo foram reconhecidas pelo MEC como Universidade Cidade de sao Paulo 
em 26 de outubro de 1996. 
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0 curso de Fomuu;iio de Professores online (FP-UNICID) foi idealizado como urn curso 

introdut6rio e aplicado pela primeira vez em janeiro de 2003, com o suporte do software 

TelEduc armazenado em servidor da UNICID. Em sua primeira versao de janeiro de 2003, 115 

alunos - entre professores e staff administrative -, divididos em quatro turmas de 30 alunos, 

realizaram sua primeira experiencia como aluno online, durante a Semana de Planejamento 

Pedag6gico da UNICID, marcando o inicio da implanta<;ao da Educa<;ao a Distancia na 

institui<;ao. 

A inten<;ao comunicativa da equipe2 de facilitadores-designers foi modelar urn curso de forma 

que os professores-alunos pudessem perceber a mudan~;a de paradigma educacional que ocorre 

na modalidade de educa.;:ao a distancia entendida como urn processo educacional centrado no 

esfon;o de aprendizagern do aluno, que passa a ter uma postura pr6-ativa e responstfvel par sua pr6pria 

aprendizagern, e niio no esjor9o de ensinar do professor, que passa a ser urn facilitador e gestor do processo 

de ensino-aprendizagern.' 

0 curso foi planejado em consonancia como projeto politico pedag6gico da UNICfD4, incluindo 

as orienta<;5es estrategias para a implementa<;ao da modalidade de Educa<;ao a Distancia na 

institui<;ao. Em seu desenho original, a equipe procurou incorporar algumas orienta<;5es 

apontadas pelos Indicadores de Qualidade propostos pelo SEAD/MEC e, principalmente, se 

guiar pelas informa<;5es do perfil s6cio-econ6mico e cultural dos docentes e staff administrativo 

inscritos. A escolha do software TelEduc foi uma escolha pedag6gica (Prado & Freire, 1999, 

p. 127) dada a flexibilidade exigida por tutores humanos. (Baranauskas, Rocha, Martins &Abreu. 

1999, p. 82) 

' Equipe de janeiro de 2003: quatro pesqlrisadores da UNICAMP: Vera Maria Calazans Gullna:raes e Flavia Amaral 
Rezende (Departamento de Muitimeios - lA) e Thaisa Barbosa e Jose Claudio Vahl Jr. (NIED - Institute de 
Computac;ao), na epoca orientandos de Mestrado dos professores Jose Armando Valente (!A-DM) e Heloisa Vieira da 
Rocha (NIED-Iq, respectivamente. 
'Regimento ioterno do NEaD UNIOD, dezembro de 2002. 
4 Os projetos politicos pedag6gicos dos cursos de graduac;i!o da UNIOD foram construidos de forma compartilhada 
pelos professores e diretores e da Pr6-Reitoria de Ensioo coordenados pelas Prof' Dt' Ester Vitale e Prof' Dt' Denisa 
Campos durante os tres anos que antecederam sua oficializac;i!o em dezembro de 2002 
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4.4.1 Primeira versao do curso: organiza~ao e dinamica do curso 

Em sua primeira edi.;:ao, a organiza~ao dos conteudos e dos objetivos foram desenhados de 

maneira a atender os pressupostos da simetria invertida e a tomada de consciencia pelo aluno do 

seu ciclo de aprendizagem (Valente, 1993) para que percebessem a mudan~a de paradigma 

colocada para a EaD na institui<;ao. 

Dado o perfil dos alunos, a equipe tinha consciencia da existencia de dois grupos com 

caracteristicas semelhantes: urn fortemente marcado pela HABILIDADE TECNOL6GICA e outro, pela 

HABILIDADE DE EXPRESSAO; alem de estar consciente que, no geral, as competencias pedag6gicas 

para atuar online seriam apenas experimentadas, dada a exigiiidade de tempo e a inexistencia de 

experiencia previa dos professores-alunos em EaD. 

Orientados pela necessidade de alta intera.;:ao e integra.;:ao entre alunos-alunos e alunos

facilitadores, as classes foram previa e estrategicamente divididas em quatro turmas para 

atender e desenvolver: 

a) a diniimica proposta para o curso que incluiu o trabalho coletivo e o trabalho em pequenos 

grupos para aumentar a probabilidade de intera.;:ao entre os alunos; 

b) a integra~ao entre areas afins; 

c) as competencias tecnol6gicas; 

d) as competencias pedag6gicas. 

Buscou-se adequar o perfil e as experiencias de cada urn dos facilitadores com os grupos de 

alunos, o que irnplicou no conhecimento das linguagens e interesses (c6digo e repert6rio 

adequados) compatfveis como grupo para garantfr maior intera<;iio e comunica<;ao no ambiente. 

Durante uma semana, os facilitadores estiveram atentos a perfonnance do grupo e as suas 

competencias e habilidades relativas ao que se chamou de Regra Niimero 1 de EaD: Intera¢o, 

colabora¢o e coopera¢o e intervieram firrnemente para assegurar o fim da Cultura do Erro. Os 

aspectos relativos as competencias de gestiio online (planejamento, organiza.;:ao, 
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acompanhamento e avalia.;:ao), de comunica.;:ao (leitura e expressao e dialogo), de transposic;:ao 

pedag6gica e temol6gica foram alvos de comentarios. 

Segundo o Relat6rio de Avaliac;:ao do coletivo feita pela equipe de facilitadores, o resultado final 

do curso atendeu as expectativas dos organizadores do curso (ANEXO 2). Constatou-se que 

existe na UNICID competencias para o desenvolvimento de urn prograrna de Educa<;:ao a 

Distancia desde que os professores consigam transpor as "barreiras" do novo paradigrna no 

qual deverao ser, concomitantemente, gestores e facilitadores do processo de aprend.izagem e 

nao rnais apenas responsaveis pela transmissao de conteudo das disciplinas. 

0 Relat6rio de Avaliac;:ao elaborado pelos quatro forrnadores orientou para que as edi.;:oes 

seguintes do curso de Fornuu;iio de Professores online fossem ministrados num periodo de tempo 

nao inferior a 4 semanas, para propiciar o arnadurecimento das inforrna<;:i5es ali contidas, 

mantendo-se a quantidade de leitura e as atividades. Sugeriu, ainda, para "forc;:ar" a reflexao 

sobre a aprendizagem a inclusao de duas atividades especiais (Paradas Obrigat6rias) urna ao 

final da Visiio A/uno e outra, ao final da Visiio Professor. 

4.4.2 A Segunda Edic;ao: agosto de 2003 

Ao longo do 1° semestre de 2003, na medida em que a pesquisadora, na condic;:ao de membro do 

Nucleo de Educa.;:ao a Distancia da UNICID e responsavel pela nova edi.;:ao do curso FP

UNICID, foi conhecendo melhor a cultura que envolvia o corpo docente, o desenho da segunda 

versao foi sendo depurado. A 15 de agosto de 2003 teve inicio a nova turrna de docentes online 

com 32 professores. Na medida em que o curso foi se desenvolvendo, a pesquisadora-autora

facilitadora foi analisando o desempenho, as expectativas e dificuldades dos alunos-professores 

e re-elaborando as atividades das agendas e reformulando os recursos rnateriais digitais no 

ambiente. 

Por me considerar urn personagem desta narrativa, no capitulo 5 farei a descri.;:ao e analise do 

ambiente de forrna.;:ao de professores online UNICID na primeira pessoa. 

111 



CAPITULO 5 

A DINAMICA DA TRANSPOSI<;AO E AS CARACTERiSTICAS DO AMBIENTE 

CONSTRUCIONISTA 

Neste capitulo, busquei descrever os caminhos percorridos para conformar o ambiente de 

ensino e aprendizagem voltado para a forma.;:ao de professores online enquanto urn ambiente 

construcionista na abordagem do estar-junto-virtual. Trata-se de uma tarefa complexa, pois 

todas as variaveis de urn ambiente de ensino e aprendizagem estao correlacionadas e, ao se 

alterar uma qualquer, estarei desencadeado urn processo de mudan.;:a nas demais. 

0 t6pico 5.1 descreve e analisa a dinfu:nica existente no curso, o perfil dos docentes-alunos para 

em seguida abordar o processo construtivo do ambiente, ou seja, a forma.;:ao do conceito do 

curso e sua rede reflexiva invisivel e a media.;:ao pedag6gica baseada em alta intera.;:ao, 

atividades e recursos materiais digitais flexiveis a fim de avaliar se as caracteristicas 

apresentadas no ambiente durante o desenvolvimento do curso Forma.;:ao de Professores online 

atenderam as premissas do estar-junto-virtual. 0 t6pico 5.2 analisa os processes construtivos do 

conhecimento de dois alunos que implicam a tomada de consciencia sobre o conhecimento 

pedag6gico no ambiente, e o surgimento do sentimento de empowerment. 

5.1 0 ambiente do curso 

Para analisar as caracteristicas presentes no ambiente, busquei descrever o perfil do aluno

professor, uma vez que no ambiente construcionista de aprendizagem o foco esta no aluno. Em 

seguida, destaquei a formac;ao do CONCEITO do curso e sua REDE REFLEXIV A IN-VISfVEV e as 

estrategias pedag6gicas (atividades) e os recursos materiais digitais que, juntamente com as 

dinfu:nicas das interac;oes facilitadora-aluno(s) e aluno(s)-aluno(s) conformam o ambiente 

construcionista na abordagem do estar-junto-virtual no ambito da formac;ao de professores da 

Universidade Cidade de Siio Paulo/UNIOD. 

1 No Capitulo 6 sera feita a descri<;lio da REDE REFI.ExrvA IN-VISIVEL no processo de conforma<;ao de um ambiente de 

aprendizagem construcionista mediado por redes telematicas. 
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5.1.1 A dinilmica do curso 

Com base nas avalia.;oes feitas do inicio do ano, em julho de 2003 estavam delineados os novos 

objetivos de aprendizagem para a segunda versao do curso, cujo prazo de realiza.;ao fora 

ampliado para 4 semanas com dedica.;ao de 7 horas de estudo semanais pelos docentes-alunos. 

A conforma.;ao do ambiente do curso de Forma.;ao de Professores online UNICID (2" edi.;ao) 

passou por uma fase de planejamento, que envolveu a pre-elabora.;ao das atividades e a sele.;ao 

de uma gama de materiais passiveis de serem utilizados. Muitos textos de leitura foram 

retirados e novos introduzidos de forma indicativa. Previamente, os materiais digitais foram 

armazenados no TelEduc, de forma nao compartilhada, para facilitar sua possivel inclusiio no 

curso, como alguns materiais de apoio que poderiam vir a ser utilizados pelos docentes-alunos. 

A "espinha dorsal" das atividades e a REDE REFLEXIV A IN-VISivEL permaneceram para garantir a 

reflexao na e sobre a a.;ao e a alta intera.;ao exigidas para um ambiente na abordagem do estar

junto-virtual. Sua DINAMICA (QUADRO 1) manteve os dois mementos ou visoes- do Aluno e do 

Professor - para atender o conceito de simetria invertida. Foram incorporadas novas a.;5es 

reflexivas individuais e coletivas para fomentar o estar-junto-virtual . 

As vesperas do inicio do curse, as agendas e atividades estavam rascunhadas , pois poderiam ser 

reescritas no transcorrer do curse, ap6s a inscri.;ao dos alunos que come.;aria em agosto. Ao 

contrario da primeira edi.;ao, foram abertas as inscric;iks voluntlirias dos docentes cuja rela.;ao 

final foi resultado de uma negocia.;ao entre a equipe NEaD e as respectivas diretorias de curse 

uma vez que a demanda tinha ultrapassado o nUm.ero estipulado de no maximo trinta alunos. 

Antes do inicio do curse, os docentes-alunos foram convidados a responder via correio 

eletr6nico um questionario no qual puderam expressar suas expectativas e necessidades bern 

como suas habilidades com o computador e a rede Internet. Responderam ainda se tinham 

experiencia previa na modalidade de educa<;ao a distancia; quantas horas dispunham para 

estudar e com qual equipamento e conexao iriam estudar. 
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QUADRO 1 - Dinllmica do curso de Forma~ao de Professores online (transcri~ao) 

Objetivos 

• adotar uma pratica docente com foco no aluno cuja gestiio crftica esteja orientada para o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem; 

• criar situagoes de aprendizagem que enfatizem a reflexao, a criacao e a expressiio eo espfrito 
investigative do aluno; 

• aplicar a tecnologia para aumentar a Qualidade da acao docente presencia! e niio presencia!. 

Objetivos especificos 

• desenvolver na acao 0 espfrito crftico sobre a acao docente; 
• gerar e aplicar estrategias de ensino criativas e inovadoras que promovam a contextualizacao a 

construcao de conceitos e suas aplicacoes no dominic do conhecimento para o aluno; 
• atuar como gestor online:planejar, executar, acompanhar e avaliar 
• desenvolver pianos de ensino online; 
• pesquisar novos materials e meios de ensino e aplica-los em sala de aula; 
• identificar e atender o ritmo e o estilo de aprendizagem do aluno a partir de uma analise pessoa 

ao tentar responder: "como eu aprendo?; 
• se expressar e se comunicar em diferentes meios e linguagens; 
• interagir, cooperar e compartilhar no grupo; 
• utilizar as ferramentas do ambiente TeiEduc, bern como outros softwares e a Internet. 

Desenho do curso 

0 curso esta organizado duas etapas durante as quais estaremos construindo urn Projeto: da sala de 

aula presencia/ a sa/a de aula virtual. 

Estaremos utilizando a ferramenta Diario de Bordo para descrever, registrar refletir sobre nosso modo 

de pensar, expectativas, conquistas, questionamentos e experiencias que poderao ou nao ser 

compartilhados com os demais colegas. Realizaremos duas Paradas Obrigatorias. 

Etapa 1- Ser alum> online 

A vivencia de ser urn a/uno online e fundamental para compreenderrnos nossos futuros alunos. Esta 

etapa tern a duragao de duas semanas, durante as quais voce ira aprender a se mexer no espago do 

ambients TeiEduc (nossa sala de aula virtual) e lidar com suas ferramentas de inforrnacao e 

comunica iio. 
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Vamos iniciar a construyiio de um Projeto o qual sera melhorado ao Iongo do curso. Teremos leituras e 

pesquisa de recursos didaticos, discussiies coletivas e muitas oportunidades para colaborar com os 

demais colegas da classe. 

A Regra e interagir, interagir e colaborar. Sem medo de errar pais o erro faz parte do processo de 

aprendizagem. Por isso, niio apague as atividades anteriores e perrnita que os colegas acessem seus 

trabalhos (ver funcionamento da ferramenta Portfolio). 

Etapa 2- Ser professor online 

0 TeiEduc perrnite facilmente que um aluno venha a atuar como professor. Voce tera oportunidade de 

colocar seu projeto no formate online, experimenter o projeto dos colegas de grupo (agora menores) 

entre outras dinamicas. Sempre dentro de uma posture reflexive e colaborativa. 

Enfim, atuar como gestor online. 

Nesta fase, ainda, voce passara a se movimentar como professor o que implica ter acesso aos recurso 

de administrayiio do ambiente. Tera de alocar os elementos de seu projeto nas ferramentas atividades, 

leituras, material de apoio, proper f6runs, chats, coordenar grupos ... etc. 

Esta etapa e bastante delicada pois como professor podemos apagar (deletar!) o que niio pode ser 

jogado fora. Uma nova regra deve ser atem;lio com a organiza.;;lio doe espa!fOS no 

ambiente. Caso algo aconteya, comunique imediatamente o autor do objeto apagado e /ou a 

professora-facilitadora. 

Projeto de curso 

Como produto teremos um projeto, cujo assunto sera escolhido por voce em dialogo com a facilitadora. 

Durante o curso voce tera oportunidade de melhora-lo. 

0 projeto podera ser apresentado durante e ao final do curso o no formate que for mais conveniente a 

voce: PDF, HTML, arquivos Word, PowerPoint, etc. Apenas certifique-se que seus "lettores"poderiio 

acessar seu material. 

Avali<u;;ao 

Conforrne indicado no Guia A/uno Professor (sua leitura e fundamental), receberao certificados de 30 

horas de curso, aqueles que elaborarem todas as atividades previstas nas Agendas semanais, se 

apresentarem nos encontros coletivos e colaborarem com os demais colegas e principalmente, 

conclufrem o Projeto de curso. A avalia<;:ao compreende, ainda, a auto-avalia<;:ao. 
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Recursos 
Leituras 
As Agendas trazem indicagoes de Letturas e Leituras Complementares. 
E recomendavel que sejam realizadas as leituras dos textos previstos nas atividades e alocadas 
nas pastas Leituras>Agenda. Para isso, voce deve ter instalado em sua maquina o software Acrobat 
Reader, Winzip, e o pacote Office. As Leituras Complementares serao colocadas como subsidio 
aqueles que desejarem se aprofundar no assunto. Caso necessite algo especial sobre determinado 
assunto de seu interesse, escreva para a facilitadora. Contribuic;:oes serao sempre bem-vindas!. 

0 Guia A/uno Professor e urn material de leitura obrigat6ria. Contem duas partes: na 1• Parte aborda 
a nova postura do Aluno e do Professor online e sera entregue na primeira etapa. Sua 2• Parte contem 
uma explicayao mais detalhada sobre as funcionalidades do Teleduc e sera disponibilizada na terceira 
agenda. 

Material de Apoio Estao disponiveis os simulador de Pesquisa na Web com o navegador Explore 
e o simulador de uso do Portfolio; alem de outros materiais necessaries. 

Professores convidados para chats Nas ultimas semanas estaremos realizando bate-papos a sere 
marcados em horanos adequados e contaremos com a participayao dos professores da UNICID que j 
estao realizando cursos online. 

Estrutura 

Visao do Aluno Visao do Professor 
,____ 

Serahmo OAhmo Ser Professor ~; 
,____ online Reflexive online . 

t-i Experienciar as principals j 
Pesquisa materiais dimensoes de atuaoAo do 

1 I 
didaticos e de professor on line: interac;ao 

Ambientayao ao T eiEduc 
comunicac;ao com os alunos, Operar com as ferramentas 

organ!zayio e de avalla~o do TelEduc. 

Ferramentas de planejamento (alocB<;tio 

Comunica~o dos materiais no ambiente 

~ 
Te/Educ) 

Descriyao inicial do 
proposta de Projeto: da Realizer a transposic;ao do 

sa/a de aula presencia! a projeto da sala presencia! 
Atuar como gestor online e 

'2 sa/a de aula virtual. Aplicar e Depurar o ao Virtual 
reaf!Zar avalia9ao online: 

t--=- Projeto 

Aplicar o projeto online por I 
ambiente. aluno e professor 

I 

Se organizer para 
co!ocar o Projeto em Grupos 

Ap!icar e Depurar pr6tica 
o Projeto online 

If== 
Discussi!io coletiva I Discussao co!etiva 

I Discussi!io colet\va sugerida: l] DiscussAo co!etiva sugerida: 
~ sugerida: A mudanga de paradigma sugerida: A Avaliat;;ao e seus I 
If- Do Real ao Virtual do presencia! para o A transposir;lio pedag6gica instromentos I 

u virtual. 
do presencia! para o virtual. 

CompeMnclas e habilidades: 1 operaciona!s; 2 pessoais; 3 interpessoais 
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5.1.2 0 perfil dos docentes-alunos online 

Conhecer o perfil dos alunos e fundamental em educa<;ao a distancia, em particular nos cursos 

introdut6rios, de forma a criar la<;os de confian<;a entre professor e alunos e seguran<;a pessoal 

no ambiente tecnol6gico. Desta maneira, a fase de ambienta<;ao dos docentes-alunos ao Teleduc 

foi objeto de muita "delicadeza"2• Os questionarios, distribuidos previamente, foram chave 

nesse processo de ajuste. Foram respondidos 25 questionarios cujos resultados indicaram o 

perfil s6cio-cultural do grupo de docentes-alunos e deram indicios da linguagem a ser utilizada 

(repert6rio do aluno), garantindo a comunica<;ao facilitadora-aluno(s), e do ritrno de 

aprendizagem do grupo principalmente nas primeiras semanas de curso. 

I 
a Ciencias 

"'""nas 
Aplicada 57% 

Ill Biol6gicas13% 

o Exatas30% 

IEiil menos de6 

rreses 

IIi entre 6 rreses e 1 1 

ano , 

o entre 1 ano e 2,5 

a nos 

o entre 5 e 6 anos 

lmentre10e20 
I anos 

Figura 10- Perfil do grupo, por Area do conhecimento e tempo de UNIOD 

0 grupos foi formado por 57% docentes-alunos da area de Ciencias Humanas Aplicada, 13% da 

area Biol6gicas e 30% da area de Exatas, com vinculos na UNICID em tempo integral (28%), 

tempo parcial (22%) e horistas (15) %, dos quais quatro tinham menos de seis meses; sete entre 6 

meses de 1 ano; sete entre 1 ano e 2 ,5 anos; tres entre 5 e 6 anos e mais tres entre 10 anos e 20 

anos. Esses numeros remetem a urn possivel compromisso profissional com a institui<;ao e com 

seus alunos. Neste curso, o perfil do grupo assemelhou-se com o da institui<;ao em sua 

propor<;ao percentual. 0 tempo de vinculo denota a possibilidade do docente-aluno ter 

2 No caso particular da UNICID, a experifficia de janeiro de 2003 ja tinha nos mostrado a importancia de se realizar 
urn primeiro encontro presencial, no Laborat6rio de Informatica, para que os docentes fizessem o seu primeiro acesso 

ao TelEduc sem #traumas", 

J Ci€ncias Humanas Aplicada: cruses de Direito, Administragto de Empresas e Comunica~ao Social e Format;ao de 

Professores. Biol6gicas: curso de Enfennagem. Exatas: cursos de Cifficias da Computac;ao, Engenharia de 
Telecomunica<;ao e cursos Tecnol6gicos. 
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vivenciado (ou nao) a discussao da reformula<;ao dos projetos pedag6gicos na institui<;ao 

durante os dois anos que antecederam o curso: 13 alunos, quase 50% dos docentes inscritos, 

estavam na institui.;ao ha mais de um ano quando ocorreram palestras, f6runs de debates entre 

professores e dire.;ao para se elaborar os novos projetos pedag6gicos. Outros onze ingressaram 

na universidade no anode 2003, sendo que quatro participaram da prirneira versao em janeiro. 

20 

18 
Iii 1 a 2 disciplinas 

16 IIi 3 a 5 disciplinas 

14 

12 o vinculos com outra 

10 
instituiyao 

8 
D 2 a 8 horas semanais 

6 111110 a 20 horas semanais 

4 

2 Iii mais de 20 horas 

0 
semanais 

Figura 11 - Perfil do grupo: carga de trabalho 

Para avaliar o volume de trabalho e, conseqiientemente, o tempo disponivel, solicitei aos 

docentes-alunos que indicassem o mimero e o nome das disciplinas ministradas na UNICID e 

outras institui<;6es e respectivas cargas horarias. Os numeros variaram de uma a duas 

disciplinas (19 docentes) e os demais ministravam de tr~s a cinco disciplinas nas areas de 

origem; sendo que doze docentes-alunos indicaram nao manter vinculos com outra institui<;ao 

de ensino. Nove docentes-alunos ministravam entre 2 e 8 horas/ aula semanais; sete, entre 10 e 

20 horas/aula e outros sete mais do que 20 horas/aula por semana. Cabe ressaltar que, apesar 

de alguns docentes-alunos ministrarem poucas disciplinas, a carga horaria indicada foi elevada, 

em determinados cursos levando o docente a ministrar a mesma disciplina em varias turmas 

(p.ex. curso de Direito). 

A carga horaria e a natureza das disciplinas ministradas forneceram indidos do esfor<;o que 

muitos docentes-alunos teriam de realizar para fazer e compreender a natureza do conteudo do 

curso, pois apenas urn professor ministrava em area pr6xirna a Pedagogia e dois possuiam 
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mestrado na area de tecnologia educacional com enfase em tecnologia da informa~ao. Esses 

dados sugerirarn a revisao dos recursos materiais do curso, a introdu~ao de outros textos, a 

redm;ao e rearranjo do volume de leituras. 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

!8l estudar sozinho 

111 sozinho e pequenos grupos 

o pequenos grupos e duplas 

o sozinho e pequenos grupos I 
1!11 ind!ferentes \ 

Figura 12- Perfil do grupo: habito de estudo 

0 item Mbito de estudo (Figura 12) serviu de referencia para avaliar as estrategias pedag6gicas 

pre-planejadas. Apenas sete docentes preferiam estudar sozinho (dos quais apenas urn 

abandonaria o ambiente alegando nao ter conseguido estudar em grupo); oito gostariarn de 

estudar sozinhos ou em pequeno grupo; dois optararn por pequenos grupos ou duplas; outros 

dois indicararn sozinhos, em pequenos grupos e duplas e quatro se mostrararn indiferentes. A 

preferencia de habito de estudo pode indicar a predisposi~ao natural para coopera~ao e 

atividades coletivas. 0 m1mero de docentes-alunos com habitos individuais de estudo foi muito 

elevado, o que poderia acarretar urn esfor~o maior da facilitadora para envolve-los nas 

atividades de pequenos grupos previstas e, talvez, para perceberem a importilncia do trabalho 

cooperative e colaborativo. 
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Figura 13- Perfil do grupo: familiaridade com tecnologias e condi,oes de acesso a Internet 

A familiaridade com a tecnologia e seu uso em sala de aula, assim como as condi<;oes de acesso a 

Internet, e uma possivel experiencia previa em educa<;ao a distancia foram indicativos do grau 

de habilidade operacional do grupo. Cinco docentes-alunos nao usavam nenhum tipo de 

tecnologia em sala de aula, justificando nao saber como opera-las. Em outro extremo, vinte 

docentes coniirmaram usar projetores (data-show) para apresenta<;5es e demonstra<;ao de 

software multimldia e Internet. Sete docentes-alunos utilizavam TV e video. Vinte iriam utilizar 

conexao em banda larga contra cinco que iriam acessar em linha discada. Conhecer as condi<;6es 

de acesso dos alunos e fundamental na escolha do tipo de material a ser utilizado no ambiente. 

Desta forma, optei por nao colocar no ar os arquivos pesados e materiais em streaming para nao 

sobrecarregar os docentes-alunos que trabalhariam com linha discada e aqueles com pouca 

familiaridade corn o computador. 

Todos os docentes-alunos possuiam os softwares previstos instalados em seus computadores 

pessoais para leitura e uso dos recursos materiais digitais. E fundamental que antes de entrar 

num curso, os alunos sejam iniormados dos equipamentos requeridos para operar com o 

sistema. Caso contrario, existe a probabilidade de se gerar urn desgaste emocional do aluno em 

rela<;ao ao curso, criando resistencias que prejudicam a aprendizagem ou que levem a evasao do 

curso (como de fato aconteceu). Sete docentes-alunos afirmaram nao saber como instalar urn 

programa em seu computador (indicador de outras dificuldades operacionais, como de fato 

aconteceu com tres docentes-alunos, que foram acompanhados de perto pela pesquisadora

facilitadora). 
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Ao responderem por que o CURSO SERIA IMPORTANTE para sua carreira docente, 50% dos 

docentes-alunos responderam4 que desejavam ingressar no curso para adquirir conhecimento 

(pedag6gicos e tecnol6gicos) para ser aplicado em sala de aulae, no futuro, como professores online. 

Dois docentes-alunos desejavam conhecer mais sobre EaD e a plica-los em seus projetos de p6s

gradua<;ao e treinamento empresarial. Os demais, buscavam a possibilidade de dialogar, trocar 

idiias sabre novas metodologias e novas formas de ensinar; para diferenciar o presencia/ do virtual, buscar 

novas rela9oes entre professor e aluno e para aprender usar novas tecnologias educacionais. As 

express5es verbais utilizadas pelos docentes-alunos, cruzadas com a area do conhecimento de 

origem dos ingressantes, levaram-me a inferir possiveis cren<;as e concep<;ao de ensino e 

aprendizagem. Assim sendo, as expectativas e necessidades dos docentes-alunos vieram ao 

encontro dos objetivos do curso divulgados no periodo da inscri<;ao, nao acarretando 

inicialmente grandes altera<;5es do que havia sido planejado. 

5. 1.3 A mediao;;ao centrada no conceito e na rede reflexiva in-visivel 

A analise das respostas dos questionarios demandou mudan<;as no planejamento para garantir 

que as habilidades operacionais e o tempo disponivel fossem compativeis com a necessidade 

indicadas pelos docentes-alunos. 

Para conformar o ambiente, minhas a<;5es docentes deveriam se pautar por urn flo condutor: o 

conceito do curso. 0 CONCEITO do ambiente deve ser a referenda do mediador-designer, o 

CONCEITO-GUIA, principalmente quando se requer uma conforma<;ao flexivel do espa<;o virtual. 

0 CONCEITO, portanto e o ponto de partida para a constru<;ao do ambiente. E o CONCEITO que 

permite que todos os elementos adicionados ao desenho do ambiente se mantenham 

entrela.;ados e integrados coerentemente. 

Neste curso, considerando o tempo de dura.;ao, a inter-rela<;ao da necessidade dos docentes

alunos com a inten<;ao pedag6gica e os pressupostos construcionistas apresentados no Capitulo 

1, foi estabelecido o CONCEITO-GUIA como sendo o de: 

4 Em itAiico as express6es Iiterais dos alunos no a to da inscrit;ao. 
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PROPICIAR A REFLEXAO NA E SOBRE A Ay\0 DOCENTE A FIM DE ENGENDRAR A TRANSFORMA<;AO 

DA PRA TICA PEDAGQGICA DOS ALUNOS·PROFESSORES. 

Ao longo do processo de formac;ao, as atividades foram reorganizadas e reescritas, no entanto, 

sem suprimir as ac;oes que promoviam a reflexao e tomada de consciencia pelo aluno e aquelas 

que propiciavam a transferencia do adquirido para novas situac;6es. 

Como mediad ora procurei criar situac;oes com alto grau de interac;ao no ambiente para favorecer 

aos docentes-alunos expressarem suas pr6prias ideiass, registrando-as no sistema na linguagem 

(ou multiplas linguagens) mais adequada para cada urn (verbal e nao-verbal). 

A interac;ao [ colaborac;ao e cooperac;ao ], como regra, deve auxiliar o aprendiz a realizar reflex6es 

(reflexionantes) sabre os registros armazenados no ambiente para permitir: 1°) conhecer o 

caminho de sua transformac;ao; ej ou 2°) formalizar seus conceitos, mesmo que provis6rios. 

Para isso, foram escolhidos os recursos tecnol6gicos do Teleduc compativeis com a intenc;ao 

pedag6gica: inicialmente os canais assincronos (Diario de Bordo, Portfolio e Comenhirios, 

Correia e Forum de Discussao) e demais ferramentas de informac;ao (Leituras, Material de 

Apoio, Acessos) e a partir da metade do curso inclui o canal sincrono (Bate-papo) e a 

ferramenta Intermap. Como veremos a seguir. 

5.1.4 A dinamica das atividades e intera~oes 

Estabelecidos o CONCEITO-GUIA e a REDE REFLEXIVA IN-VISfvEL, no decorrer do curso com o 

processo de interac;ao com os docentes-alunos, as ATIVIDADES foram sendo reformuladas de 

forma a garantir a transformac;ao do aluno a partir de sua expressao e reflex5es pessoais. Para 

realizar a mediac;ao, preparei-me para estar online diversas vezes por dia para interagir com os 

docentes-alunos, rapidamente, considerando principalmente que cinco deles tinham pouca 

habilidade operacional. 

5 lndividualmente elaborada na intera"'o como Outro (colega ou objeto). 
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Como mediadora, entrava no ambiente Teleduc para responder dtividas; para incentiva-los em 

suas dificuldades e em ac;oes de colaborac;ao (como ler e comentar o trabalho do outro); para 

valorizar cada progresso e para auxiliar os docentes-alunos a manter o foco de sua aprendizagem. 

A fase de ambientac;ao, ou seja as tre!s primeiras semanas de curso foram (e siio6) fundamentais 

nao s6 para apoiar os docentes-alunos em seus primeiros passos virtuais como para tentar 

garantir sua permane!ncia no ambiente. Este periodo e importante para que se estabelec;am 

vinculos de confianfa entre o docente-aluno e a mediadora e aluno-aluno atraves do dialogo 

respeitoso, agile continuo e, sobretudo, para que o professor-mediador estabelec;a os parametros 

da zona de desenvolvimento proximal de cada aluno: primeiro conhecer para depois, elaborar 

hip6teses em seguida intervir em direc;ao aos objetivos de aprendizagem e as necessidades e 

expectativas de cada aluno (negociac;ao). 

A estrategia macro foi dividir o ambiente em dois momentos interconectados, durante os quais 

os docentes-alunos seriam orientados em suas atividades a agir sobre algo (desenvolver urn 

projeto concreto); significando-o e re-significando-o continuamente, em sua linguagem pessoal, 

mas que fosse compreendida pelo Outro, nurn clima envolto em alta interac;ao. Durante as 

conversas mantidas no ambiente, sobretudo com a facilitadora, os docentes-alunos deveriam 

buscar compreender o que , porque e como a fizeram. Na primeira fase do curso, os docentes

alunos agiriam como Aluno e no segundo momento, vivenciariam o Professor online, auxiliados 

pelas ferramentas do Teleduc. 

Na pnitica, na ac;:ao, os docentes-alunos teriam de compreender que a Intera¢o e a regra de 

Ouro!, como foi escrito na Dinamica. Como mediadora, tinha conscie!ncia que apenas o 

discurso, ou urn slogan, ou apelos por parte do professor niio gerariam interac;:ao. A interac;:ao e 

decorrente da necessidade pratica, no continuo da a<;:iio, da confianc;:a entre os membros de uma 

comunidade. A prindpio, a intera<;;iio deveria ser realizada de forma "controlada" pela 

mediadora, atraves dos comandos das atividades e de seu pr6prio exemplo para ir 

gradativamente se transformando nurn Mbito (necessidade) do aluno no ambiente. Ou seja, 

• 0 curso continua a ser aplicado no ambito da UNICID com sucessivas depura96es. 
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primeiro, a intera.;:ao com o Outro seria realizada como uma resposta as atividades (entre no 

Portfolio, leia e comente o traballw do colega) e logo depois, dada sua eficacia, se transformaria numa 

atitude natural. 

Minha experiencia previa, como mediadora junto a docentes iniciantes, indicava que sair do 

plano individual e ir para o plano coletivo nao e urna tarefa facil e que encontraria inlimeras 

resistencias de ordem pessoal dos docentes-alunos como o medo de errar (talvez por estarem 

entre os pares de urna mesma institui.;:ao); estilos de aprendizagem diferentes; habitos de estudo 

arraigados; e resistencias culturais, sobretudo ideol6gicas, cuja analise rnais profunda foge ao 

ambito desta pesquisa. 

Porem, a resistencia a intera.;:ao de alguns docentes-alunos foi quebrada na medida em que os 

projetos foram se concretizando e compartilhados com todos. Este fato poderia ser interpretado 

como um aumento do nivel de consciencia de que a intera.;:ao com os pares e um poderoso 

instrumento auxiliar da propria aprendizagem. Depois, os docentes-alunos passaram a realiza-la 

naturalmente. 

5.1.5 A dinamica das agendas 

0 curso foi organizado em quatro AGENDAS cujos conteudos foram sendo ajustados a partir da 

demanda dos alunos no continuo do curso, como descrevo a seguir: 

Agenda 1 - Semana de 15 a 22 de agosto de 2003 

Agenda 1 (cont) - Semana de 22 a 29 de agosto 

Agenda 2 - Semana de 29 de agosto a 5 de setembro 

Agenda 3 - Quinzena de 6 a 19 de setembro 

Agenda 4- Quinzena de 26 de setembro a 12 de outubro 
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Agenda 1 - Semana de 15 a 22 de agosto de 2003 

A AGENDA 1 pode ser caracterizada como urn espa~o e tempo de prospec~ao (do mediador); de 

ambienta.;ao aos recursos do Teleduc; e de relacionamento entre docentes-alunos e mediadora. 

Para isso, as atividades foram agrupadas em duas pastas Ambienta~ao e Projeto. 

Na pasta de Ambientar;iio, a atividade solicitava aos docentes-alunos que escrevessem seu perfil 

(Perfil), lessem a Estrutura do Ambiente, entrassem em Leituras e lessem o Guia a/uno-Professor. 

As duvidas deveriam ser colocadas na ferramenta Forum onde foram abertos dois t6picos 

Dzividas Gerais e Teleduc. 

Na pasta Projeto, as atividades deveriam proporcionar aos docentes-alunos espa<;o expressive 

para que eles revelassem seu conhecimento previo (QUADRO 2 - AGENDA 1 ATIVIDADE 1> 

FOTOGRAFIA ATUAL) para que a facilitadora pudesse enxergar "onde estava" o docente-aluno e 

se preparar para intervir, dialogicamente, sobre sua concep.;ao de ensino e aprendizagem. Esta 

atividade serviria ainda como o registro do ponto de partida para que os alunos pudessem avaliar 

sua aprendizagem ao final do curso. 

Houve altera<;6es do planejado ao disponibilizado no ambiente (QUADRO 3): como o texto das 

atividades e a introdu.;ao de textos rnais adequados ao perfil dos alunos. A dinamica reflexiva 

das intera.;6es foi mantida. Desta maneira, a constru~ao do conhecimento poderia ser mais 

significativa se perrnitisse ao aluno considerar seus conhecimentos previos num processo 

continuo e dinamico, que envolvesse a gera~ao de novas ideias ampliadas, testadas e revisadas e 

as cren<;as e modelos do senso-comum, como a atividade proposta nesta agenda. 
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QUADRO 2- AGENDA 1 ATIVIDADE 1> FOTOGRAFIA ATUAL 

Agenda 1 > Projeto > Ativldade 1 > Fotogralla Atual 

Elabore uma descriy§o de uma unidade de ensino que costuma rea!izar com seus a!unos. Para n6s, uma 
unidade de ensino pode ser entendida como uma aula ou urn conjunto de aulas, o criteria e seu. 

Tente descrevercomo se da a interayao com os a lunas, como organiza o conteUdo, o que as a!unos 
costumam fazer. 

Lembre-se: Nao existe erro ou acerto nesta ativk:lade. E!a e apenas urn retrato do Real hoje. 

Deixe seu texto na ferramenta Portf61io. Nomeie seu arquivo da seguinte maneira: 
SeuNome_ag1_at1.doc ou SeuNomeFotografia.doc. 

Comparti!he sua atividade com os colegas e leia os textos dos demais colegas. 

QUADRO 3 - Do PLANEJADO AO DJSPONIBILIZADO NAAGENDA 1 

Planejade Disponibilizado no ambiente 

Atividades I Materials Alividades I Materials 
A!lenda 1 de 15 a 24 de agosto Agenda 1 - 15 aaosto a 1 de setembro 

Pre-curse: conhecer o GuiaAiune Pre- curse: conhecer o Ambiente Guia Aluno Professor PDF 
Ambiente TeiEduc Professor PDF TeiEduc 

Forum TeiEduc Forum T ei!Educ e Duvidas 
Projeto Projeto 
1. Registo da situa<;iio 1. Fotografia atual 

atual 
2. Escolha do tema e 2'. Problematiza<;iio Artigo:Qual nossa Missiio 
descri<;iio do pre-prejeto 

Leitura Aprender por Projetos, 
2.b Descriyao do pre-projeto a formar educadores 

partir da leitura reflexiva. 
Tutorial "Usando o Portfolio". 

3. Forum : Do Real ao Virtual 3. Forum : Do Real ao Virtual 
Semana 2: Agenda 2 Semans 2- Agenda 1 de 24 agosto a 2 setembro 

Nova agenda Resultado de negociayiio Professor/alunos. Prazo de realizayao das 
atividades da semana 1 foi ampliado em mais sete dias. 
Forum: Projeto Pratico 
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A seguir urn exernplo de intera~ao que ocorreu por ocasiao da Atividade 1 da Agenda 1. 

Portfolio de A.C.V. 

Fotografia Atual 

Disciplina: Praticas lnvestigativas 

Unidade: A pesquisa como instrumento docente 

Dinamica: Leitura do texto "Pesquisar- o que e?" de Pedro Demo, do livro PESQUISA: PRINCiPIO 
CIENTiFICO E EDUCATIVO, e discussao sabre as principais duvidas dos alunos, garantindo 
sempre a apresentavao dos aspectos essenciais do texto. 

Desmistificar a ideia de ciencia como alga para poucos e ressaltar a importancia da produvao do 
conhecimento para a atividade docente. Sempre ilustrando com exemplos, situav6es analogas que 
possam contribuir para a compreensao dos alunos. Formular perguntas aos alunos buscando 
estimula-los no envolvimento com o trabalho didatico-pedag6gico. ACV 

Comentario Flavia (2410812003 22:58:27) 

Seria apenas uma reflexao sabre o texto? Como saber se os alunos compreenderam? 

Comentario MAR (2810812003 1 0:35:42) 
Tudo bem? (Tambem tenho esse costume de leitura e discussao de tex1o, mas muitas vezes me 
pergunto o que significa aquela leitura para os alunos, eles tem chaves de interpretavao do texto, 
conseguem separar o que e importante e o que nao e? lsso me lembra de uma das palestras do 
Forum que dizia que os alunos tendem a se concentrar em assuntos perifericos quando fazem 
leituras. Eu costumo trazer um texto de poucos paragrafos e fazer algumas vezes esse exercicio 
junto com eles para que eles possam ir percebendo a dinamica da coisa. 

Replica ACV (3110812003 14:45:14) 
Refletindo sobre os questionamentos 
0 usa de tex1os mais acessiveis, ou seja, de mais facil compreensao, e fundamental para os 
graduandos iniciais, mas o que pode garantir a percepyao da apreensao do aluno sabre o que se 
objetiva e a interlocuvao com os alunos. Exigir deles demonstravao da compreensao com a 
criavao de novas exemplos. 0 que podera ajudar inclusive aos colegas com mais dificuldade. 

Comentario Flavia (3110812003 16:14:59) 
Quais as estrategias que voce costuma usar em sala? 

Replica (ACV 3110812003 22:09:46) 

Min has aulas sao, em geral, expositivas. Par vezes trago artigos de jornais sabre um tema que foi 
ou sera abordado para dar mais concretude ao que se fala. Tenho solicitado aos alunos que ao 
lerem os textos destaquem um numero x de paragrafos e os comentem, e ao final, levantem novas 
quest6es a partir da leitura daquele texto. lsto tem servido para alimentar as discuss6es em aula, e 
os comentarios dos alunos permitem que descubramos acerca da apropriavao do texto par parte 
do aluno. 

Comentiirio RMB (0910912003 17:06:52 
Vc nao poderia pedir aos alunos que levem textos relacionando-os e cada um ou cada grupo 
apresenta? Oeste modo eles come<;:am a fazer pesquisa e a se acostumam que nao eh s6 o 
professor deve trazer informa<;:6es para a aula. 
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QUADR04-AGENDA1 >PROJETO>ATIVIDADES 2 

Agenda 1 > Projeto > Atividade 2 > Projeto: da sala de aula presencia! ao amblente vlrtual 

Durante nossa Primeira Etapa vamos iniciar a elaborat;:ao do Projeto do curse. E!e tera urn momenta elaborayao 
te6rica, depois o colocaremos em priltica em sala de aula presencia!. 

Refletiremos sobre os resultados e vamos melhor8-lo e reescreva-lo. Na Segunda Etapa do curse vo~ o 
transformara num Projeto de sala de aula Virtual. 

Objetfvo: Agir como professor online nao significa apenas ter competancias operacionais (saber lidar com software e 
hardware) mas, sobretudo, ter clareza que "dar aula" online exlge planejamento e reflexao para propiclar a 
aprendizagem ao aluno o tempo todo, com base na tntera<;ao e na riqueza dos recursos dldatlcos oferec!dos aos 
a lunas. 

Para rea!izar esta atividade vocll devera ter lido o Guia A/uno Professor online que se encontra em Leituras. 

1) Qual e o nosso problema ? 

Entre em Leituras>Agenda1, onde encontrara o artigo "Qual a nossa missiio?'' de Marco Aurelio Ferreira Vianna, 
pub!icado na revista eletr6nica @prender virtuai.Diante do quadro co!ocado por Vianna, procure ref!etir: 

o que voc€, docente da UNICJD, fcnia diante deste problema? 

-------~-------' 
2) Descrl9Eao do pre-Projeto de curso 

A nova rela~o professor-aluno requer um outro tipo de comunica<;ao e din~micas criativas em "sa !a de aula"seja 
presencia!, seja a dista.ncia. Po enquanto, vamos comeyar no presencia!, cujo ambiente e mais conhecido de voces. 

Em leituras> Agenda 1 voce encontrara o capitulo Aprender por Projetos, formar educadores de Pedrq Ferreira 
de Andrade (Pro!nfo-.SEED-MEC).Este texto traz uma nova visa:o da relaya:o de ensino-aprendizagem e podera ser 
multo uti! na elaborayao de seu projeto. 

0 pre-Projeto: Com base na leitura de Aprender por Projetos e no no Guia A/uno Professor, elabcre uma Unldade 
de En sino que possa ser aplicado em sua aula presendal ate o dia 29 de agosto. 0 recorte e urn criteria pessoaL 
(veja o Mural) 

Procure detalhar os objetivos, conteUdo, metodo!ogia, material a ser utilizado e avaliavao da aprendizagem dos 
alunos. 

Como apresenta~!o? Fique a vontade para decidir qual a melhor forma de apresenta-!o aos co!egas. 
As atividades podem ser apresentadas no formate que se sentir mais confortavel e propiciar maior clareza: 
- arquivos de Word (.doc); 
- Powerpoint (,ppt); 
- ou linguagem HTML;, 
- gr8.fico, mapas conceituais, etc ou um combinado entre v8rios tipos de formatos e Unguagens. 

Coloque-o em sua pasta no Portf6Jio.Nomeie seu arquivo: NOME~ProJeto_versaoi. Observe sea opg§o 
Compartifhado com todos esta ativada. Se precisar de ajuda, procure em Material de Apoio >Tutorial Portf61io. 
Lela e comente o plano dos colegas. A interaya:o e a troca de viSOes e um dos fortes componentes da educagao a 
dist§:ncia que buscamos implementar na UNJCID. 

3} Registro e reflexao sobre a prOpria aprendizagem Use a ferramenta 0!<3.rlo de Bordo para registrar as suas 

dificuldades e sucessos no curse. Se desejar, compartilhe suas impress6es com os demais co!egas. 
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A GESTAO SOBRE A APRENDIZAGEM pelo a!uno foi propiciada na Agenda 1 Atividade 2 (QUADRO 4) 

na qual o aluno-docente deveria trabalhar sobre as diferen~as entre sua pratica e a pratica 

construcionista sugerindo a constru~ao de urn projeto pessoal. 

Os OBJETIVOS DA ATIVIDADE foram indicados no inicio, enfatizando a necessidade da reflexao 

pelo docente-aluno. Seguiram-se duas sub-atividades: urn tema-deflagrador, a partir de urn 

texto jornalistico encontrado na Internet com uma pergunta instigante ( o que voce, docente da UNICID, 

!aria diante deste problema?). E em seguida, proposta a realiza~ao de urn pre-projeto (plano de ensino 

para ser aplicado em sala de aula presencia!) segundo as orienta~oes de urn novo texto de leitura 

sobre Pedagogia de Projeto7. 

Foi dada a liberdade para que o aluno-professor escolhesse o SUPORTE S!MBOLICO mais 

adequado a sua expressao. A atividade orientava o aluno a registrar suas irnpressoes e caminhos 

percorridos no Di<irio de Bordo, pois conhecer e modificar, e transformar o objeto; e 

compreender o mecanisme de sua transforma<;ao e, conseqiientemente, o caminho pelo qual o 

objeto e construido. 

Ainda tomando como exemplo o aluno A.C.V., indicamos urn momenta de intera~ao reflexiva 

nesta atividade: 

Portfolio de A.C.V. 
Pre-projeto de unidade de ensino 
A produqao do conhecimento 

Ementa 
0 que e pesquisa; a pesquisa como descoberta e dialogo com o mundo; A teoria como principia 
norteador da pesquisa; Elaboragao de urn projeto de pesquisa 

Metodologia: 
1) 1° encontro: presencia! ou online. Apresentagao do programa e da dinamica do curso; 
elimina<;:ao das primeiras dtlvidas; 
2) Leitura dos textos indicados e publica<;:ao de comentarios com mediagoes para a realidade do 
aluno no portfolio. 
3) Analisar as mediagoes, cada aluno e obrigado a comentar pelo menos 5 trabalhos; 
4) Debate sobre a bibliografia estudada online; 
5) Levantamento de bibliografia pertinente ao interesse do aluno; 
6) Produ<;:ao de urn projeto de pesquisa. 

7 
Capitulo Apreuder por Projetos, formar educadores de Pedro Ferreira de Andrade- Pro!nfo-SEED-MEC. 
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Avalia<;:ao: 

1) Resenha: prodw;:ao de 3 comentarios por texto lido. Sera avaliada a capacidade de destacar 
elementos significativos do texto e de relaciona-los com o cotidiano da atividade do professor, e na 
capacidade de levantar problemas a partir da discussao posta no texto. 
2) Revisao bibliografica: promover um debate entre pelo menos quatro autores sobre um 
determinado tema de livre escolha. Sera avaliada a capacidade do aluno de estabelecer este 
debate, costurando as diferentes posigoes de forma a se constituir, num s6 texto, um quadro que 
apresente as diferentes posigoes dos autores e suas articulagoes. 
3) Pre-projeto de pesquisa: elaboragao de um pre-projeto de pesquisa que devera canter as 
seguintes etapas: tema da pesquisa; problemas de pesquisa; hip6tese; metodologia; e justificative. 
Sera avaliada a capacidade de descrever claramente cada uma destas etapas; a capacidade de 
mediar a bibliografia consuttada aos problemas levantados; a relevancia social e academica da 
pesquisa e a utiliza<;:ao correta das normas da ABNT para produ<;:ao de texto academico. 

Bibliografia: 
DEMO, Pedro. Pesquisa: principia cientifico e educative. 5 ed. Sao Paulo: Cortez, 1997. 
FAZENDA, lvani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 4 ed. Sao Paulo: Cortez, 1997. 
LUNA, Sergio V. de. Planejamento de pesquisa. Sao Paulo: Educ, 2000. 
ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE NORMAS TtoCNICAS. NBR 6023: lnformagao e documentagao- referencias 
- Elaboragao. Rio de Janeiro, Agosto, 2000. 
ASSOCIA(:AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14724: lnformagao e documentagao
Trabalhos academicos- Apresenta<;iio. Rio de Janeiro, Julho, 2001. 
ASSOCIA(:AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 10520: lnformagao e documentagao
Apresentagao de citagiies em documentos. Rio de Janeiro, Julho, 2001. 

Comentiirio Flavia (01/09/2003 13:27:17) 
Quem escolhe o tema a ser pesquisado? quem determine onde e o que pesquisar assim como o 
objeto da pesquisa? Voce ou o aluno? 

Replica Comentiirio ACV (01/09/2003 14:45:45) 
Quem determina OS textos que !era e 0 proprio aluno, e dele que devera partir 0 interesse por Um 
determinado problema de pesquisa, caso isso nao ocorra, certamente o aluno nao conseguira se 
envolver efetivamente com a produyao do conhecimento. 
0 que podera ser feito por mim e questioner o material selecionado por ele, tanto do ponto de vista 
cientifico como do dialogo com sua pesquisa, que e definida por ele. 
Para isso, e indispensavel o tesao, com o perdao da palavra, e como disse Roberto Freire, sem 
tesao nao tern solu<;:ao. 

Comentiirio GS (01/09/2003 19:45:21) 
AC, 
Como avaliayao, os alunos farao um pre-projeto de pesquisa ou urn projeto? As etapas desse 
processo serao discutidas por todos? 0 projeto final sera entregue diretamente (via presencia!)? 
Voce trabalha e avalia a parte lingOistica? (Pergunto isso porque me parece que este tipo de 
questao interfere diretamente na questao metodol6gica e na constru<;:ao do conhecimento ... ) 
Umabrayo! G 

Replica Comentiirio ACV (03/09/2003 18:08:41) 
G .... , para uma discipline semestral eu pego urn pre-projeto; quando e anual, solic~o um projeto. 
Quanta a corre<;:ao lingllistica dedico grande aten<;:ao, e pego que seja reescrito, fa<;:o anota<;:Oes de 
corre<;:ao mesmo por meio virtual, pois aceito entrega de trabalhos por este meio, assim evitamos a 
derrubada de algumas arvores, nao e? Alem de nao me causar nenhuma dificuldade, ao contrario. 

Urn abra<;:o ACV 

Interessante notar que no caso adma, o aluno A.C.V. ja concebeu, sem medo de errar, um plano 

semipresencial, porem ainda enfatizava quantidade dos conteudos. Embora A.C.V tivesse 
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sugerido a elabora~ao de urn projeto de pesquisa, inicialmente, ainda nao explicitava o grau de 

liberdade de expressao concedida a seus alunos - o que me levou a intervir e a urn colega G.S .. 

Mas, em sua replica ja se mostrou consciente da importancia da GESTAO DE ATIVIDADE para o 

aluno. 

Ao final da Agenda 1, 17 alunos tinham apresentado seus projetos os quais foram alvos de 

comentarios por parte da mediadora e dos colegas. 0 Mapa de Participa~ao Intera~ao (Anexo 3) 

nos permite perceber que alguns alunos ja se sentiam ii vontade para comentar os trabalhos dos 

colegas. 

Espontaneamente, a leitura sobre Pedagogia de Projetos levantou uma celeuma por outro aluno 

(Portfolio e Correio) sendo alvo de comentiirio e interven~ao. Tais opinioes foram reveladoras 

de alguns focos de incompreensao e resist<mcia que demandaram uma intervenc;:ao mais pontual 

da mediadora. Urn exemplo, 

Portfolio R.D.O.M (29/08/2003 09:58:07) 
Comentarios sobre o texto "Ensino por Projetos" 

Ensino por projetos 

E para mim desconfortavel escrever algo sobre uma area na qual nao me sinto seguro. 
Pedagogia, Psicologia, Sociologia e adjactmcias nao sao, confesso, minha praia. Contudo alguns 
elementos do texto me causam estranheza. Primeiro, o texto e sobre educa~o de crianyas e me 
parece que o terceiro grau e muito diferente do ensino fundamental. Para mim, a transposi~o do 
texto para minha pratica e confusa, se e que ela e possivel. Segundo, o autor nao faz nenhuma 
referencia a experiencias do uso de projetos (dentro ou fora do pais). Ora, se a proposta e tao 
nova, a ponto de nao existirem experiencias concretas relatadas na bibliografia especializada, 
como e possivel ser tao otimista? 

Talvez o autor devesse ter apresentado, senao relates, exemplos de projetos ja que a proposta 
de uso de projetos na educa~o tem quase cem anos (desde Kilpatrick em 1918). 0 artigo, em 
mais de um ponto, destaca a importancia do fazer, do realizar, da constru~o e nao apresenta um 
unico relato/exemplo! lsto me faz lembrar da palestra de duas horas sobre a necessidade de ser 
concise. 

Comentario da Formadora 
Eis a uma das grandes vantagens de EaD assincrono: podemos ler, parar e pensar sobre o que 
leu, depois escrever. Como voce tambem nao sou pedagoga, psic61oga, apenas soci61oga e 
acima de tudo comunicadora (jomalista) talvez por isso tenha o habito de refletir para dizer o que 
penso. 

Causou-me estranheza sua estranheza, pois o texto nao e sobre educa~o de crianyas. E um 
texto sobre APRENDER e aprender nao tem idade se pensarmos como ele acontece em nosso 
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cerebra: construir conhecimento ou seja aprender, de maneira resumida, cognitivamente, ocorre 
igualmente para adultos e crian98s (quando uma nova estrutura e assimilada). 

Por exemplo, em sua area, qual o perfil de funciomirio contratado hoje pelas empresas? A 
SUBJETIVIDADE o que implica o sujeito possuir dentro de si N estruturas que o auxiliam a 
relacionar as diferen9as existentes num processo de mudan9a e que gerem N novas solu96es. 
Ele nao precisa ser treinado, nao precisa ser formado. No passado, ao contrario, as empresas 
contratavam especialistas que faziam certas e determinadas opera96es e resolviam certos e tais 
problemas. Este, per sua vez, num contexte de mudan98, precisaria ser formado para X ou Y 
tarefas. 

A proposta de Projeto nao e nova, esta sendo resgatada e aplicada a ambientes virtuais de 
aprendizagem por seus pressupostos de dialogo, colabora9iio e coopera9iio. Nao e assim que 
trabalham ha centenas de anos os arquitetos? Sobre o tema existe um livre muito rico: 
"Educando o Profissional Reflexive: um novo design para ensino e a aprendizagem de Donald A. 
SchOn, escrito a partir de um atelie de arquitetura. 

Finalizando: os jogos de empresa nao seriam atividades ludicas, tradicionalmente utilizadas per 
crian98s, e que, no entanto, sao poderosos instrumentos para aumentar a capacidade de 
estabelecer rela96es para adultos? 

A leitura do texto Pedagogia de Projeto indicada na atividade cumpriu o seu papel. Mais do que 

elucidar, desequilibrou, agindo assim como instrumento auxiliar, revelando as concep<;oes de 

ensino e aprendizagem de muitos docentes-alunos. 

Como mediadora, procurei colocar perguntas divergentes que os levassem a refletir sobre a 

diferen.;:a entre sua pratica consciente e o que poderia ser urna pratica geradora de 

aprendizagem. Cabe ressaltar que as interven.;oes sempre foram fumes, respeitosas, com o 

cuidado de nao dar resposta pronta ou ainda de acerto ou erro. 

ATIVIDADE DE DISCUSSAO COLETN A NO FORUM: Paralelamente a elabora<;ao da aula diferente para 

aplicar em sala de aula, os docentes-alunos foram convidados a se apresentar no Forum de 

discussao, e dar suas opini6es sobre a transposi.;:ao da a.;:ao docente do Real ao Virtual. Em 

menos de urna semana, o debate provocou 54 comentarios, durante o qual pude perceber que 

muitos dos comentarios ainda eram decorrentes de urna pratica calcada no senso-comum, em 

cren<;as e preconceitos. Aspectos estes reveladores de que os principais conceitos, que 

fundamentariam uma pratica construcionista, ainda nao tinham sido assimilados, o que me fez 

rever a pr6xima agenda, principalmente as leituras. 
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Agenda 2 - Semana de 29 de agosto a 5 de setembro 

Na AGENDA 2, todas as atividades foram os resultados de reflexao sobre a aplica~ao do projeto 

unidade de ensino em sala de aula presencia! e na possibilidade de favorecer os docentes-alunos a 

elaborar urna unidade virtual de ensino e aprendizagem com caracteristicas construcionistas. Ou 

seja, a tonica seria o processo de reflexao e depura~ao e transposi~ao para urn novo espa<;o: o 

virtual, com mais riqueza de detalhes. 

Para enriquecer os projetos, foram oferecidos na ferramenta Material de Apoio novos recursos 

(BA.NCO DE INFORMA<;:Ao) como sites com informa~oes em diferentes linguagens, tais como 

video, imagens, som, jogos educativos, mapa conceitual, etc. uma vez que a maioria dos 

docentes-alunos tinha apenas indicado textos verbaisS como material em seu plano. 

Desta forma, novamente o planejado e o disponibilizado no ambiente foi alterado (QUADRO 5). 

Foram introduzidas leituras com E!nfase nos aspectos pedag6gicos e no uso de diferentes 

linguagens e outros pontuais no decorrer da agenda para enriquecer o detalhamento dos 

projetos. 

A AGENDA 2 foi urn momento especial no curso: minha inten.;ao era de que os docentes- alunos 

saissem desta etapa com urna conscifficia minima de que a rejlexiio e a depurtu;iio sao 

fundamentais na rela.;ao de ensino e aprendizagem construcionista. A tonica foi o fazer-e

refazer para compreender o caminho (reflexao sobre a pratica) e tornar coletivo a pratica 

reflexiva. Desta forma, a ATIVIDADE constituiu-se num andaime para a media<;ao. Toda a 

intera.;ao entre mime os docentes-alunos foi construida por meio de perguntas divergentes que os 

conduzissem as leituras e percebessem as a~5es dos colegas que ja estavam trabalhando dentro 

de alguns pressupostos construcionistas e com muita criatividade. 

Para isso, foi colocada na SUB-ATIVIDADE 1, urna lista de perguntas que deveriam ser 

contempladas nos projetos a fim de garantir nao urn modelo mas a considera~o de alguns 

8 Apenas uma aluna utilizou recursos como imagens, video e audio em suas unidades de ensino bem como a 
impottmcia da reflexao e da depura¢o no processo de aprendizagem, dada a natureza da disciplln.a que ministrava. 
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pressupostos construcionistas (QUADRO 6). Procurei propor quest5es abertas que orientassem 

com mais detalhes urn certo COMO FAZER, pois o grupo se mostrou muito heterogeneo, porem 

que nao impedisse outros caminhos. 

QUADRO 5- AGENDA 2: -DIFERENc;:A ENTRE 0 PLANEJADO E REAUZADO 

Planejado Disponibilizado no ambiente 

Atividades I Materiais Atividades i Materials 
Agenda 2 Acenda 2 

A 1.a Relato da sala de A 1.a Relato da sala de 
aula no Diario de aula no Diario de 
Bordo Bordo 

A 1 b. Reflexao sobre o 4 textos para leitura e A 1 b. Reflexao sobre o Volume de leitura
9 

foi 
Projeto reflexao: Projeto I reduzido para 3 textos, dois 

- sobre a pratica, dos quais novos (Teruya e 
- sobre o ciclo de Rocha ) para atender a 
aprendizagem, sobre a necessidade do grupo. Os 
pratica reflexiva do professor. demais textos foram 
- sobre a matriz pedag6gica colocados como leituras 
do docente complementares para os 
- sobre a aplicayao da interessados. 
Internet em sala de aula Lista de t6picos de 

analise reflexiva do 
Projeto 

A2 Aprimoramento do A2 Depurayao do - Sites de busca 
Projeto - Sites de busca Projeto: Projeto -Tutorial de pesquisa 

-Tutorial de pesquisa Unidade de Ensino - 3 textos sobre Pesquisa 
- 3 textos sobre Pesquisa na naWeb 
Web 

No transcorrer da semana, 
foram colocadas algumas 
sugest6es de materials 
para enriquecimento dos 
Proietos dos alunos. 

F6runs sugeridos A mudanqa de paradigma do F6runs: Estrategias de 
presencia/ para o virtual. Aprendizaaem 

Parada Obrigat6ria 1 Parada Obrigat6ria 1 

Na ATIVIDADE 2 DA AGENDA 2 foi sugerido aos docentes-alunos que realizassem uma pesquisa na 

Internet para averiguar quais seriam outros possfveis recursos de Informa<;ao e Comunica<;ao 

9 LEITURAS FUNDAMENTAlS: A Espiral da Apmzdizagem e as Tecnologias da InfoTI1Ul¢iJ e Comunica¢1J: repensando 
conceitos, de Jose Armando Valente (UNICAN!P); Uma taxonomia para ambientes de aprendizado baseados no computador, 
de M. Cecilia Baranauskas, Heloisa Vieira da Rocha, Maria Cecilia Martins e Joao Villete d' Abreu, (p. 45-69) capitulo 3 
do livro 0 computador na sociedade do conhecimento, (org) J.A. Valente NIED-UNICAMP 1999. Educa¢1J na Sociedade 
Multimidititica, de Teresa Kazuko Teruya (Unesp-Maringa, 2001) LEITURAS COMPLEMENT ARES: A F0171Ul¢1J do 
Professor: o encontro simb61ico com matrizes pedag6gicas como possibilidade de transjorma¢1J, de Ecleide Cunico Furlanetto 
(PUC-SP, 2002). Um texto que nos remete a um processo de reflexiio pessoal sobre "o professor interno", que habita 
dentro de cada um de n6s, e que, talvez nos ajude nesse processo de mudan<;a de paradigma.; A Educa¢1J a Distancia 
possibilitando a forma¢1J do Professor com base no ciclo da Pnitica Pedag6gica, de Maria Elizabete Prado e Jose Armando 
Valente ( UNICAMP, 2002) sobre a importiincia da rejlexiio na e sobre a ar,:iio educativa. Mudar a forma de Ensinar com a 
Internet, de Jose Manuel Moran (ECA-USP) discute a utiliza<;lio da Internet em sala de aula presencia!. 
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que poderiam ser utilizados em seu projeto de ensino virtual e solicitado que re-elaborassem 

seus projetos. 

QUADRO 6- AGENDA 2> ATIV1DADE 1: REFLETINDO SOBRE 0 PROJETO. 

T6picos importantes a serem analisados 

Procure perceber como modelou sua aula, segundo o tempo disponivel de sua unidade de ensino, e analise: 

- seu Projeto tinha como toco o conteUdo programatico da discipline? 
- seu Projeto tinha o foco o desenvoMmento de competencias e habilidades dos a!unos que estava explicito 
em meus objetlvos? 

- o grau de interacao entre voce, professor, e seus a lunas; 
- o grau de interayao dos a lunas com o material apresentado; 
- o grau de intera<;ao aluno-aluno. 

-Quem dirigiu a aula? voce. professor ou os a!unos deram o tom? 
-Quando e como aconteceram as contribuir;:Oes, as intervencoes dos a lunas? e as suas? 

-Durante a interac;ao com a lunas voce costuma responder "dando a Ultima palavra" ou retomar a pergunta, 
desenvolvendo a resposta com uma nova pergunta? 

-Qual a contribuh;ao dada pelos a!unos para a classe e para voce? 
- Poderia afirmar que a aula foi interessante para os alunos? 
- Consegue identificar as estrategias que seus a!unos usam para resolver problemas e projetos? 

-Como voce faz para mediar, facilitar a aprendizagem dos alunos? 

- Poderia afirmar que seus alunos aprenderam? 

- Poderia melhorar sua comunicac6o com os alunos? Como? 

Como exemplo, seguimos o andamento das atividades do aluno A.C.V. do dia 12 de setembro, 

que num primeiro momento tinha apresentado seu projeto em linguagem verbal e agora 

compartilhou uma nova versao de seu projeto em Power Point, com rnais detalhes: 
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Projeto do aluno ACV- Versao 2 (12109/200318:50:12) 

1 a Athtidade 

Presencial ou online. 

Apresenta;:ao do pr09rama e da 

dim'imica do curso. 

Tempo estimado: 1 periodo. 

3 3 Atividade 

Cada altlll!:l> devenl comentar pelo menos 

5 trabalhos publi.::ados pe!Gs 'Colegas, 

Tempo estimado: 1 dia. 

sa AUvidade 

Cada alunc devera comentar os 

problema!> de pesquisa !evantados pelos 

colagas, palo m.ancs 5. 

Tempo estimado; 1 dia. 
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2~ Athtldade 

!.eitura do te,r..,o; 

"Pesq~isar o que k!?'' 

"'"o.~~"'"- ~"'""""''~ ,,, "' '"' _____ F""'"h"' l>ri'"""'" 
rleo>ff!<,O<' •4"'"!1'"- S ""· <;J>· ~or>ei, !<)07.eo~. l. o '!-A~ 

Publi<:ar no pGrtfitlio um comentilrio com 

media~Oes a partir da percep~l:io da 

rea !ida-de. 

Tempo estimado: 2 semanas. 

Utilizando o site www.sde!o.br cada 

ahmo dever$ lavantar 3 textos de seu 

interesse. 

A p6s estudar os textils, devera 

apresentar pelo menos 10 problemas de 

pesquisa. 

Tempo estimado: 1 smnana. 

Cada aluno deverS: lndii:lu os problemas 

de pesquisa que pretende enfr<;;ntar. 



;a Atividade sa Atividade 

0 atune devera produzir, baseado na 

apostiia base do .;;urso, um texto 

introdut6fio para sua pesquisa. 

Todc$ os ahmos deveran comentar peio 

menos 5 textos dos colegas, 

Tempo estimado: 2 dias. 

9-a Atividade 

Definido o problema de pesquisa (Ativ, 

6), o aluno devera voitar il pesquisa 

bibliografica. Apresentar pelo menos 3 

artigos relacionados al:)l seu tem:a. 

Tempo estimado: 1 dias. 

Comentario Flavia (12/09/2003 23:18:20) 
Delimite um trecho de seu projeto para ser detalhado aqui no ambiente. Escolha os materials 
iniciais e elabore as atividades. Entendo que e um todo articulado mas que os alunos irao 
realiza-lo em mementos diferentes. Sinto falta de atividades que Jevem o aluno a reflexao sabre 
seus materials (reflexao - depuravao) e de atividades coletivas mais gerais. Tais atividades 
iniciais serao significativas para os alunos? 

No dia 15 de setembro, o aluno AC.V. apresentou urn novo projeto, depurado, o qual foi alvo de 

comentario de outros colegas e da mediadora, que contribuiram para nova depura9iio no dia 16 de 

setembro. 

Comentario Aluno RJ (15/09/2003 16:06:48) 
Boa noite professor! 
Achei muito criativas as atividades, vou utiliza-las, se me permite, em minha discipline que esta 
on-line. Um abraQo, R. 

Comentario Formadora Flavia (15/0912003 22:17:18) 
I rei comentar par parte. Pode ser que fique um pouco Iongo. 

Sabre EMENT A OK 
0 conteudo esta ok, mas senti falta dos objetivos de aprendizagem: ou seja, quais as 
compet€mcias e habilidades que deseja desenvolver que seus alunos desenvolvam? 
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(selecionar, relacionar, analise, sintese, raciocinio 16gico, sensa critico, organizagao pessoal, 
registrar, resumir ... ) veja em nossa dinamica quais sao os objetivos gerais e especificos. 

Dinamica: sera que algumas das atividades nao poderiam correr simultaneamente? como por 
exemplo o desenvolvimento da projeto pesquisa? Sinto que elas estao lineares demais e o meio 
(computador) com seus recursos de informagao e comunicagao permitem que sejamos mais 
"dinamicos"em nossas dinamicas. procure criar atividades que estimulem a autonomia e 
individualizac;:ao dos caminhos a serem percorridos. Sao atividades com "respostas" esperadas 
e os estilos de aprendizagem dos alunos nao sao homogeneos. Iemos que deixar livre, para 
que o interesse deles seja o motor das ag6es dos alunos. Eles TEM que se apropriar do 
conhecimento desde sua forma de fazer ate seu produto final. Nao tutele tanto, libere e erie 
dinamica durante as quais voce ira interagindo todo dia um pouquinho. 

Avaliac;:ao OK 

Duvidas gerais: 
Quem seria seu publico? Alunos de que ano? 

Como e quando procuraria investigar o conhecimento previa deles para ver se a literatura esta 
adequada? 

Como e quando ouviria a expectativa deles em relagao a pesquisa? 

Como faria para que eles percebessem a importancia da pesquisa para a sua vida profissional? 

Meus questionamentos sao apenas socraticos .. 

OBS: Depure seu projeto coloque-o no portf61io de grupo e pega tambem comentarios dos 
colegas. pega-lhes que leiam os textos e tentem realizar algumas atividades e tire um parametro 
mais real de seu projeto. 

Parabens!!! Flavia 

No dia 16, entiio, AC.V apresentou sua terceira versiio: 

ProjetoACV 
Versao 3 (em constru~ao ... sempre) 
16/09/2003 16:37: 
Texto 
Ola amigos, a Flavia ja me arrumou trabalho para 3 meses com seus questionamentos 
"socraticos", rs, gostaria que os amigos dessem tambem sua contribuigao.Obrigado 
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EMENTA 

A pesquisa como descoberta e dii:;!ogo corn o 

mundo; 

A lntera.;:§o como meio de desenvolvimento 

acadilmico 

A teor!a como prlndpio norteador da pesquisa; 

E!aboraJ;2o d.e urn projeto de pesquisa; 

A interven~ao social como resultado da 

investlgas:ao. 

Seri:io considerados os seguintes quesitos: 

::1, Produ9§o continua do projeto de pesquisa; 

2. !nterag!o satisfatbria com os colegas, ou seja, 

c:umprk ao menos 2}3 das atividades interativo~ 

colaborativas; 

3. Apresentas:ao online do resumo do projeto final 

e atender aos questionamentos dos colegas; 

4. Entrega no portfOlio do projeto de pesquisa 

completo. 

Presendal ou online. 

Apresenta~o do programa e da 

dinS mica do curso. 

I i 

;:I 
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o curso sera dividido ern x etapas. A:s etapas estao 

caracterlzadas como Jndividuaiswprodutivas ou 

int<;!rativo~<::olab-orntivas, todgs sii<.:t Qb-rigatilri<~s e 

possuem urn tempo pravisto diferendado para sua 

e:xecw;:fio. 

Ao Iongo do curso, us a!unos se organlzariio em grupos 

de interesses e dev.:lrilo discutir suas dificuldades entre 

si e como professor. Serao criados hotaotos para chats 

para trocarem sobre a expertenda de t::ada urn. 

Galveas, Elias Celso. Os principi.fls da dlalitka aplicados 

ii priitica educativa. Rio de Janeiro. Disponivel ern 

<l_\tlp:jjw_?J(N.[l)_<>_J;_)Fig<;l~&'lro)@_li;;_:>f_Q_i_a!!;•ti_q_ll!'_l_'p_~_is_f;.1_'-!><Jtiy_'l;,.. 

2" Atividade 

leitura do texto: 

"Pesquisar o que e?" 

PEMO, Pedr<>, P<osq.,Wat <> <!'"' k< In:--· Pesq~>i>a' pdncipit> 

dentlfko e educativo. S e<l. sp, Cortez, 1!1!17. Ca!!.i_, II· 11-44. 

PubHcar no portfOlio um comentillrio com 

media~Oes para sua iirea de interesse. 



Cada a!uno devenl comentar pelo menos 

5 trabalhos pubiicados pelos colegas, 

Ap6s os comentilrios, cada aluno deveril 

refazer o seu trabaiho, assimilando ou 

contra~argumentando as crlticas. 

sa -'~-. ?\<I .,~u~~ 

Cada aluno dev-era comentar peio menos 

5 relat;Oes de problemas de pesquisa 

ievantados pelos colegas. 

Tett\{JDEstimado: 1 ;jjz_ 

I. 

7" Atividade 

0 aluno devera produzir urn t:exto 

delimitando sua pesquisa, e tomando 

como base a apostila base do curso e 

seu levantamento bibliogratico. 

Temuo estlmado: 7 di2s. 

"~~ 

I 
I 
I 

I 

'" ',1 
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Utmzando o site www.scielo.br cada 

ah.uw devera baixar 3 textos de seu 

interesse. 

A p6s estuda-ios, d.evera apresentar pelo 

memos 10 problemas de pesquisa. 

6" Atividade 

cada ah.mo devera indicar os problemas de 

pesquisa que pretende enfrentar, 'induindo os 

.:::omentarios dos colegas no processo de 

delimita<;ao do tema. Apresentar um 

Jevantamento bibliogr3flco pertinente com os 

problemas indit::ados. 

T<$mpo 

·. 

sa AU -'· 

Todos os alunos deverao comentar pelo 

menos 5 textos dos coJegas. Ap6s os 

coment;§rios, cada urn se vo!tariil ao seu 

texto e o refara, a partir d.os comentil.r!os 

dos coiegas. 

Tempo estim~v-Jo: 7 d!as. 

I 
I 

~· _,1 

I 



ga Atiiviclad'e 

E.ncontro online: discussao sobre as 

principais dificu!dades encontradas ate 

este momento, 

102 Atividade 

Definldo o problema de pesquisa (Ativ. 

6), 0 aluno devera voltar a pesquisa 

bib!iogrMica. Apresentar pelo menos 3 

artigos relacionados ao seu t:ema. 

l 
*' 

Ler, fazer os apontamentos e publicar no 

portf61lo seus coment<3rios referentes aos 

textos. 

Tempo estimado: 7 dias. 

Comentilrio MAR (17/09/2003 12:00:39) 
Ontem vocil falou que nao estava conseguindo fazer o curse. Multo boa aula ... Mais tarde lhe 
mando alguns comentarios, s6 queria lhe dar os parabens. 

Comentario S.R.V.A.(20/09/2003 20:59:45) 
A. .. , o site o qual vc indicou, achei pouco didalico. Talvez seria melhor indicar outre. A segunda 
atividade nao ficou clara para mim. 
Um abrago. S. 

Nesta agenda, oito docentes-alunos realizaram pelo menos uma nova depura.;ao no projeto 

unidade de ensino, resultante da interven.;ao da mediadora e dos comentilrios dos colegas (ANEXO 

3). Muitos se surpreenderam com a realiza<;ao de sucessivas melhorias em seus projetos. Todos 

admitiram que a depura.;ao influencia na aprendizagem. 

Neste memento, a interac;ao ja podia ser considerada uma pratica corriqueira dos alunos

docentes que permaneceram no sistema. A ferramenta Acessos possibilitou o registrou de uma 
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conduta semelhante na entrada no sistema: primeiro, os alunos se dirigiam ao Correio, depois ao 

Portfolio (provavelmente para ler os comentarios postados) e, em seguida, entravam no Forum, 

permanecendo urn tempo mais longo. 

Nesta agenda, efetivamente estavam trabalhando cerca de quatorze alunos-docentes, 

considerando que cinco nao entraram por razoes vmas, outros cinco se afastaram por excesso 

de trabalho, dois por problemas tecnol6gicos (virus em rn.aquina ou problemas de conexao) e 

urn por nao ter se adaptado ao esquema de estudo coletivo. 

Foi nesta agenda que a diferen.;:a entre o ensino tradicional (expositivo, com base na transmissao 

oral da informa.;:ao) e a metodologia construcionista (com foco no aluno e suas a.;:oes) ficou 

clara, acirrando a inseguran.;:a de muitos alunos-docentes. De urn lado, podia-se notar aqueles 

que se esfor.;:avam, lutando para conciliar os estudos e a profissao; e de outro, aqueles que se 

afastavam do sistema justificando falta de tempo, excesso de trabalho etc. Ou poderia ser 

resisti!ncia? 0 grau de envolvirnento era patente nos registros do Teleduc: urn grupo que lutava 

para transforrnar sua maneira de dar aula e outro, que nao estava aberto para compreender 

porque mudar uma vez que niio eram pedJlgogos. 

Os alunos-docentes sugeriram a abertura de novos f6runslo para discutir as estrategias online 

entre os quais destacaria o terna Sobre a rela¢o aluno-professor para a construljio (ANEXO 4), 

sugerido por urn aluno, com 28 contribui.;:oes. Vale ressaltar que, pelo menos no discurso dos 

seus participantes deste debate, ja transparecia o desejo de mudar a propria postura pedag6gica 

em sala de aula. 

A etapa VJSAO DO ALUNO, terrninou com a introdu<;:ii.o de urna atividade especial (Parada 

Obrigatoria) cuja inten.;:ao pedag6gica era de agir como OBJETO-SiNTEsE da a.;:ao pedag6gica dos 

alunos-docentes (futuros professores online) e como registro adicional para a forrnadora tendo 

em vista a elabora.;;ao das agendas seguintes. Os resultados dessas atividades especiais serao 

tratados em t6pico a parte. 

1o F6runs abertos: Interatjio, interatividiuie e aprendizagem (11); Atividiuies de extensiio (8); Processo de mudanp~ na escola (1); 

As estratigias de aprendizagem online (15); Sabre a relat;iio al.uno-professor para a construtjio (28) . 
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Agenda 3- Quinzena de 6 a 19 de setembro 

Na AGENDA 3, os alunos-docentes adquiriram privilegios de formadores (VISAO DO PROFESSOR). 

Os projetos de unidade de ensino (agora virtuais) deveriam ser alocados no sistema e 

irnplementados em grupos, utilizando para isso as ferramentas do Teleduc Portfolio de Grupo e 

Grupos. 

A inten~ao foi propiciar condi~oes para que o aluno-docente agisse como gestor online. Ou seja, 

ao mesmo tempo em que "finalizavam" suas unidades, deveriam interagir, intervindo se 

necessaria fosse, para promoverem a intera~ao entre seus pares, reunidos em pequenos grupos. 

Para isso, foi colocado no ambiente na ferramenta Leituras urn texto sobre interac;:ao e 

interatividade. 

As atividades propiciavam urn "salto" qualitative na ac;:ao docente. Nao bastava utilizar os 

recursos tecnol6gicos, os alunos-docentes teriam de dar conta de COMO e QUANDO deveriam 

utilizar tais recursos. Os alunos-docentes teriam de compreender a irnportancia da MEDIA<;:Ao 

PEDAGOGICA, do dialogo, da INTERA<;:Ao entre os agentes no ambiente para fazer fluir a 

aprendizagem de seus pares, pois aquele que ensina tambem aprende ao construir seu 

conhecimento pedag6gico junto a uma certa comunidade. 

Para isso, os alunos-docentes deveriam se organizar em grupos, sem intervenc;:ao da facilitadora

coordenadora. Nesta etapa, como alunos-docentes-formadores deveriam agir como orientador 

de seus pares, incentivando, promovendo a interac;:ao intragrupo. 

Para isso, reduzi o volume de leitura na atividade, indicando apenas urn texto sobre a concepc;:ao 

pedag6gica do TelEducn, urn texto longo mas fundamental para que os alunos-docentes 

refletissem sobre indissociabilidade entre tecnologia e pedagogia. As irnpressoes foram 

registradas no Forum Gestiio no Te/educ: 

11 ROCHA, Heloisa Vieira, 0 ambiente TelEduc para Educaqiio a Distiincitl baseada na Web: Principios, Funcionalidades e 
Perspectivas de desenvolvimento, !C/UNICAMP, 2001. 
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TeiEduc - Ferramenta lntermap 
MAR (09/09/2003, 11 :33:43) 

Achei 6tima estas duas ferramentas, pois permite perceber o tipo de interagao entre os alunos, 
a formagao de subgrupos, os alunos que estao solitaries, os resistentes a formagao de 
subgrupos, aspectos fundamentais no entendimento da dinamica de uma turma se alunos 
(online ou presencia!). De forma presencia! eu ja fago isso, pois acredito que um diagn6stico 
grupal te permite entender um pouco sobre os tipos de relagao estabelecidas em determinado 
grupo e te auxilia na preparagao das tuas aulas ... 

Urn mundo multo vasto ... 
MAR (09/09/2003, 11 :52:26) 

Gostaria de comentar que estou impressionado com a quantidade de possibilidades que 
existem no ambiente TeiEduc e que propiciam experiEincias das mais variadas, mas que me fez 
refletir como a aula presencia! tambem tem milhares de possibilidades e na maioria das vezes 
n6s nos restringimos a famosa aula expositiva e literalmente perdemos oportunidades de 
potencializar nossa atividade docente. Outra coisa que me veio a mente e que nosso tempo e 
escasso e nao permite, muitas vezes, uma boa preparagao de aula, reproduzindo modelos 
anteriores. 

Re: Re: Urn mundo multo vasto ... 
JRG ( 09/09/2003, 23:27:28) 

Confesso que tenho aprendido muito nesses ultimos dias, mas nao e facil mudar a maneira 
pessoal de ministrar aulas, e necessaria MUlTO QUERER. 

Re: Urn mundo multo vasto ... 
EM (10/09/2003, 16:47:30) 
Concordo com vocEi, M ... Para mim ao menos, um dos pontos mais proveitosos do curse foi a 
possibilidade de refletir e aprimorar sobre a aula presencia!, conforme ja havia comentado com 
a Flavia no questionario da parada obrigat6ria. Sem duvida, o tempo e um fator complicador 
nesse processo. Eu mesmo, hoje, estou me dedicando ao curse de formagao, mas estou 
preocupada com as 550 atividades que devo corrigir, comentar e devolver aos meus alunos. 

ATIVIDADE EM GRUPO: As atividades da agenda 3 foram aproveitadas quase na integra do que 

havia sito escrito na fase de planejamento. Na agenda anterior, tive o cuidado para avisar aos 

alunos-docentes que eles deveriam come<;ar a perceber quais colegas poderiam ser seus futuros 

parceiros num grupo que seria formado na AGENDA 3, uma vez que Harasim eta!. (1996) ja 

alertava para a complexidade das dinamicas em grupo. 

Em minha avalia<;ao, tres fatos concorreram para que os prirneiros dias fossem de desorienta<;ao 

espacial quase que geral: 1) o intencional afastamento "ativo" da mediadora, abrupto mas 

necessaria, uma vez que agora os alunos-docentes passariam a ser formadores (a inten<;ao era 

aferir o grau de autonomia ganho durante as quase quatro semanas de curso); 2) o crescimento 

do numero de variaveis a serem manipuladas na condi<;ao de formadores (os recursos do 

ambiente, a formula<;ao de atividades, a escolha dos materiais e o proprio processo de intera<;ao 

145 



com os pares e a determina<;ao de onde realizar tal intera<;ao); e 3) a nao realiza<;ao da leitura do 

texto sobre os conceitos pedag6gicos atribuidos a cada uma das ferramentas do Teleduc e suas 

potencialidades como e o caso da ferramenta Portfolio de Grupo, que permite a constru<;ao 

coletiva das tarefas. Tudo isso me levou a marcar urn Plantao de duvidas online atraves da 

ferramenta Bate-papo12, o que se mostrou extremamente eficaz (ANEXO 5 - Plantilo de Duvidas 

online13). 

Os grupos se formaram por areas afins naturalmente, o que pode revelar que, numa institui<;ao 

com urn numero elevado de docentes, a preferencia seja a forma.;ao de grupos de pessoas 

conhecidas ou que tivessem os mesmos interesses, como relatado por Harasim et al. (1996), 

favorecendo os elos de confian<;a entre os membros da equipe. 

<:urso de Fonnacllo de Proressores Online ~ TUrma 11 
PortfOlio· Portf'OIIoa do Grupos 

W10!.l003 15 10 

Fig 14- Grupos formados no ambiente (!tens nao comentados foram postados ap6s o termino do cnrso) 

'' Nesta agenda, a ferramenta de bate-papo desempenhou uma fun~ao importante: alem de dirimir duvidas, foi 
utilizado como canal de intera~ao com a professora e convidados-professores que jri atuavam na institui~ao com 

disciplinas em regime nao-presencial; propiciando novas reflexOes sobre os projetos em realiza<;ao e como fonte para 

novas a<;Oes docentes no presencial e online. 

13 Este encontro sincrono com os alunos me levou a rever o texto e o tempo de execu~o desta agenda na edi<;ao 

seguinte do curso em 2004. 
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Porem, nem mesmo a proximidade de interesses resultou numa intera<;ao mais estreita entre os 

participantes do Grupo. Apenas dais grupos realizaram as atividades de intera<;ao intra-grupo, 

alocando suas atividades nas ferramentas do Teleduc e abrindo novas discussoes no Forum e 

marcando encontros sincronos. Os demais, por motives que variaram de falta de tempo, pouca 

organiza<;ao pessoal a desorienta<;ao no ambiente (por terem entrada tardiamente ou por baixa 

frequencia), nao conseguiram obter "exito". 

Formar grupos, no entanto, nao significa que todos os membros de cada grupo tenham 

conseguido ultrapassar as barreiras pessoais para interagir a despeito das inumeras interven<;5es 

da mediadora. Apenas urn grupo (dos dais ativos) conseguiu estar-junto-virtual no sentido 

atribuido por Prado e Valente no qual alunos e professor realizam de forma recorrente e continua lafos 

de reconstrw;iio do conhecimento, transjormando-a em redemoinlw da aprendizagem. Os membros dos 

demais grupos apenas colocaram seus materiais no ambiente Teleduc, "curnprindo a tarefa", 

sem promover a intera<;ao e a realiza<;ao dos seus projetos. Outros tentaram interagir mas nao 

obtiveram exito em seus chamamentos. 

Avaliac;ao grupo lnfonm1tica 
G.S. (29/09/2003 08:56:07) 
Por algum fator que eu acredito seja Tempo, meu grupo nao teve um desenvolvimento 
satisfat6rio. Houve pouca interagao entre os elementos do grupo, e Ibm com os demais 
elementos de outros grupos, e qdo digo isto me incluo. Gostei muito da participagao do grupo 
de Direito, presente em diversas atividades, interagindo com outros grupos inclusive com o 
meu. 

ATIVIDADES SfNCRONAS: Para muitos alunos-docentes, as atividades coletivas sincronas (bate

papas) foram uma novidade. Alem da oportunidade de interagir com seus pares em pequenas 

discussoes, os alunos-docentes puderam dialogar com outros tres professores da institui<;ao, que 

atuavam em cursos online e semi-presenciais na ocasiiio. Os debates propiciaram mUltiples 

enfoques sabre a pratica docente em ambiente virtual. Cabe registrar que, embora tais conversas 

tivessem sido realizadas altas horas da noite (entre meia noite e duas horas da manha), os chats 

foram muito concorridos e centrados muito mais nos convidados do que na mediadora, urn 

indicative de maior interesse e ganho de autonomia dos alunos-docentes. Muitos assuntos 

dessas conversas migraram para o f6rum, permitindo seu aprofundamento; outros temas 

serviram de base para projetos futures individuais. 
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Agenda 4- Quinzena de 26 de setembro a 12 de outubro 

A AGENDA 4 teve como conteudo os processes de avalia<;:ao em ambiente virtuais: a avalia<;:ao 

formativa e os instrumentos de avalia<;:ao no Teleduc bern como a auto-avalia<;:ao, completando 

as a<;:oes relativas a gestao do ambiente online (planejamento, execu<;:ao e avalia<;:ao). A inten<;:ao 

foi propiciar dinarnicas atraves das quais os alunos-docentes pudessem perceber que todas as 

a<;:oes devem ser alvo de reflexao continua e que nao e possivel ter urn modelo pronto e acabado 

de curso de uma turma para outra. Para isso, foram colocadas atividades de analise do proprio 

curso a partir das ferramentas Acesso e Intermap, enfatizando os processes de participa<;:ao e de 

intera<;:ao ocorridos no ambiente durante a AGENDA 3 (forma<;:ao e media<;:ao em pequenos 

grupos). 

Para dar conta da tarefa, os alunos-docentes tinham de investigar e aplicar os recursos a partir 

dos registros realizados no proprio ambiente de curso. Cabe ressaltar que, alguns alunos

docentes com pouca habilidade tecnologica se superaram, conseguindo usar com sucesso as 

ferramentas Intermap e Acessos, registrando suas analises nos Portfolio de Grupo, como 

demonstrado no texto de auto-avalia<;:ao do aluno E.M. a seguir. 

Minha expectativa no inicio do curso foi a de que encontraria muitas dificuldades para 

acompanha-lo, tendo em vista meu escasso dominio em informatica. Percebi ao Iongo do 

processo, sobretudo ap6s o encontro presencia! com a formadora, que isto nao representou um 

obstaculo para o meu aproveitamento - pelo contrario, acabou por ampliar minha desenvoltura 

com as tecnologias informaticas, mas ainda h8 muito a aprender neste dominio. Alias, ficou claro 

que a proposta do curso nilo e oferecer meramente um suporte tecnico para a educayilo a 
distancia. Como enfatizado na dinamica de curso e vivenciado ao Iongo do curso, o proposito 

maior e o de pensar e construir uma nova postura educacional, adequada aos imperatives 

cotidianos. 

Silo varios os aspectos que eu gostaria de destacar para demonstrar meu aproveitamento. Em 

primeiro Iugar, o exercicio de planejar uma aula virtual levou-me a repensar e aprimorar as aulas 

presenciais que ministro. Em segundo Iugar, afastei o preconceito de achar que as informay5es 

disponiveis na Internet eram todas duvidosas e descobri que neste domfnio existem dados muito 

interessantes e proveitosos, enfatizando portanto o papel do professor no processo de selegilo e 

avaliayilo dessas informa¢es. Alem disso, o encaminhamento dado ao curso pelos formadores 

me ressaltou, na pratica, a importancia da interatividade no processo de aprendizagem - aspecto 

148 



este muito discutido e pouco praticado em virtude das contingencias que envolvem a retina das 

aulas presenciais: elevado numero de alunos em sala de aula, o tempo presencia! que limita a 

participagao dos alunos, o tempo real que nem sempre permite a continuidade de uma discussao, 

por exemplo. Por ultimo, a possibilidade de conhecer outros projetos e a interagao que pude 

estabelecer com alguns colegas me levaram a retomar a reftexao sobre o processo de ensino

aprendizagem - como ja sugeri anteriormente, a retina do cotidiano muitas vezes nos afasta 

desta possibilidade reflexiva (e ativa). 0 curse oferecido foi urn convite a esta reftexao e aQao, 

que eu aceitei e procurei corresponder a razao da minha disponibilidade e conhecimento. 

Com tudo isso, percebo a importancia de nao dar por finalizada a minha participagao no curse, 

simplesmente porque as atividades foram cumpridas, per assim dizer. Gostaria de aprimorar meu 

aproveitamento e criar condigoes, junto com os colegas interessados, para que o processo 

continuo de reflexao nao seja "atropelado" pelo cotidiano e falta de interagao. 

Outros aspectos, relatives ao meu desempenho, precisam ser revistos. Acredito que deixei urn 

pouco a desejar na minha participagao dos f6runs de discussao. Para mim esta e uma das 

ferramentas principals do processo. Tambem ache que nao fui precisa ou criteriosa na escolha 

das ferramentas para disponibilizar minhas anotagoes e, ainda, deixei de explorar alguns deles. 

Analisando o relat6rio de meus acessos percebi urn enorme descompasso entre a quantidade de 

meus acessos e a presenga, de fate, no ambiente. Minha participagao, digamos, concentrada as 

quartas e quintas feiras, talvez tenha dificultado a interagiio des demais colegas comigo. Notei 

minha dificuldade em interagir com colegas de outras areas, mas acho que isso tambem ocorreu 

com muitos deles- isso dificulta a interdisciplinaridade horizontal. (EM) 

Como BANCO DE lNFORMA<;:Ao foram sugeridos tr@s artigos sobre Avalia<;ao Formativa14 e uma 

nova atividade especial (Parada Obrigat6ria) que sera abordada no t6pico 5.6, a seguir. 

0 resultado final desta agenda esteve adma de rninhas expectativas, dada a climinui<;ao da 

presen<;a des alunos-docentes do sistema, pois o periodo final coincidiu com o fechamento de 

suas atividades presenciais. Mesmo assim, algumas avalia<;5es demonstram que aqueles que 

insistiram conseguiram realizar a avalia<;ao dos seus grupos. Seguem as analises de alguns 

grupos: 

14 Otsuka,J. Lachi, R, Ferreira, T. Rocha, K Suporte de Avalia¢o Formativa no Ambiente de Educa¢o a Distancia Teleduc; 
Otsuka,}. Amislise do processo de avalia¢o continua em um curso totalmente a distiincia; e Gui!naraes, V.M. C Interatividade e 
Intera¢o: Estudo de caso utilizando as Jerramentas Intermap e Acesso no ambiente de EaD no Teleduc. 2002 

~----~-. 
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Grupo Comunica~roes 
AVALIACAO DO GRUPO DE COMUNICACAO 

1) QUANTITATIVA 

ENTRADA NO AMBIENTE: Foram 132 entradas no ambiente no total do grupo, o que da em 
media 33 entradas por participante, o que e uma participagao de razoavel para ruim, pois o 
curse teve urn periodo de aproximadamente 45 dias, o que configura menos de uma entrada 
por dia de cada participante, alem do que a participac;:ao individual foi desigual. 

ATIVIDADES REALIZADAS: 0 grupo esteve presente nas duas primeiras agendas e realizou as 
atividades e leituras propostas, mas apenas urn sujeito conclui o curse perfazendo todas as 
agendas, o que configura que em media foram realizadas 2,2 agendas, o que novamente e 
ruim. 

INTERACAO ESTABELECIDA: 0 grupo esteve presente na maioria dos f6runs de discussao, 
iniciou seus diario de bordo, mas nao participou muito ativamente nas sessoes de bate-papo, 
nem fez muitos comentarios dos projetos dos colegas, novamente trazendo urn desempenho de 
medic para ruim. 

2) QUALITATIVA 

0 grupo fez propostas interessantes, que contribuiram para repensar estrategias de ensino
aprendizagem, mas acredito que nao conseguiu estabelecer uma comunicagao freqOente e, 
portanto, nao promoveu a interatividade. 

No geral, o curse auxiliou muito os participantes do grupo da comunicac;:ao (de forma desigual, 
uns mais, outros menos ), mas infelizmente a dedicagao a esse curse de forma satisfat6ria foi 
impossibilitada por uma serie de atividades extras que o curse de comunicac;:ao vern 
atravessando nos ultimos meses, dentre eles: reconhecimento do curse, reestruturavao do 
projeto pedag6gico, atividades complementares, idas a congresses, entre outras. 

Concretamente o gnupo nao participou de uma maneira satisfat6ria, mas as discussoes geradas 
pelo curse e que se desenrolaram presencialmente entre os membros do gnupo com certeza 
provocaram mudanc;:as e urn repensar das praticas presenciais, e tambem plantaram uma 
sementinha para projetos nao-presenciais. 
Nesse sentido acredito que o curse cumpriu seus objetivos. 

Comentarios DB (30/09/2003 22:45:06) 
Gostei da avaliavao.Objetiva,clara e corajosa.Meus parabens. 

Grupo Direito 

AM (13/10/2003 11:40:39) 

Os integrantes do Gnupo de Direito participaram ativamente do Curso, realizando as tarefas 
propostas, utilizando-se de todas as ferramentas, em geral, com assiduidade. Destaco, 
principalmente, a constante participavao de E. e S .. , com suas interveny6es, nas atividades 
coletivas, sempre muito positivas e enriquecedoras. G .. tambem sempre marcou presenc;:a nos 
diversos espa!(Os, realizando com afinco suas atividades e comentou varies projetos de outros 
colegas. Quante a mim, fiiz de tude urn pouco, e ache que pude contribuir para o trabalho dos 
colegas, tanto quanto eles contribuiram para o meu. A avaliagao final e bastante positiva, tanto 
no aspecto quantitative, quanto no aspecto qualitative, que cresceu a medida que o curse foi 
avanc;:ando; seja pela constancia na utilizavao das diverses ferramentas, seja pela elaboragao 
dos projetos, revisao dos mesmos, comentarios feitos e recebidos, colocavao nos F6nuns, 
leitura do material proposto e participavao nos bate-papos e troca de e-mails. 0 Gnupo 
contribuiu bastante para o sucesso do Curso. 
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A AGENDA 4 propiciou que os docentes-alunos analisassem o processo do grupo criticamente 

em rela<;:ao aos Objetivos de Aprendizagem colocados em Diniimica do Curso. Permitiu que 

percebessem a necessidade de manter uma coer~ncia entre objetivos de aprendizagem, a 

dinamica existente no ambiente e o processo de avalia<;:ao. A Atividade de auto-avalia<;:ao 

favoreceu que os alunos-docentes resignificassem sua atua<;:ao ao realizarem uma reflexao sobre 

as expectativas no inicio do curso e sua performance, intera<;:ao, colabora<;:ao, coopera<;:ao, e 

elaborarem seus projetos pessoais (vou estudar .... , quero fazer .... , vou rever ... ) Possibilitou, 

ainda, projetaram seu futuro no Forum Saito para o Futuro. 

A entrega da avalia<;:ao final elaborada pela facilitadora-mediadora foi fruto de negocia<;:ao entre 

o aluno-docente e a mediadora, cabendo aos alunos optarem por rece~-la de forma 

compartilhada ou pelo correio. 

Para finalizar a AGENDA 4 e o curso, os alunos receberam nos Ultimos dias do curso a segunda 

atividade especial (Parada Obrigat6ria), na qual tiveram de sistematizar os aspectos ligados a 

intera<;:ao, performance, material de apoio e leituras disponibilizados bern como avaliar todas as 

atividades do curso. 

As atividades especiais serviriam de refer~ncia para novas depura<;:oes no ambiente. 

5.1.6 A Parada Obrigat6ria: instrumento de sintese e media~iio 

A PARADA 0BRIGAT6R!A foi utilizada como instrumento (ANEXO 6) de sintese e reflexao uma vez 

que, para responder os questionarios, os alunos-docentes tiveram de revisitar os espa<;:os e os 

objetos alocados no ambiente. Foram colocados em foco as atividades, as intera<;:oes e os 

materiais disponibilizados no sistema e sua estrutura (forma, conteudo e linguagem aplicada) 

nas diferentes etapas. 

0 instrumento serviu ~m como objeto de reflexao da mediadora, principalmente da 

primeira etapa para a segunda e como instrumento para depurar edi<;:oes futuras. Um dos 
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pontos relevantes foi a redu<;ao da quantidade de leitura oferecida aos alunos. A segunda 

Parada Obrigat6ria serviu de parametro para a nova edi<;ao. 

RESULTADOS PARADA 0BRIGAT6RIA - VISAO ALUNO 

Na primeira etapa do curso, houve a preocupa<;ao de tentar mensurar o "conforto" e a 

seguran<;a pessoal dos alunos. Os resultados da Parada Obrigat6ria indicaram que o sentimento 

de desorienta<;ao informacional e espacial, somado a ansiedade, caracterizou os primeiros dias 

de curso. 0 conforto sobreveio a partir da primeira semana de curso. 0 Portfolio e o recurso de 

Comentarios foram as ferramentas que mais trouxeram dificuldades aos alunos. 

Para averiguar o ponto de vista dos alunos, levantei o nivel de compreensao das informa<;5es e 

orienta<;oes contidas nos objetos. Pois, para garantir a eficacia dos objetos alocados no ambiente 

nas ferramentas Agenda e Atividades, a tecnologia deveria propiciar oportunidades para que o 

aluno amplificasse e desenvolvesse suas capacidades cognitivas assim como organizasse seus 

processes mentais, ao oferecer atividades e materiais ricos. (Hanaffin eLand, 2000 p.12-18) 

A maioria dos alunos-docentes respondeu que as informa<;oes alocadas nas ferramentas o foram 

de forma clara e objetiva e atenderam a maneira pessoal de aprender, porem exigiram maior atenc;ifo do 

que a esperada. Apenas dois alunos-docentes indicaram que havia informac;aes em excesso, dois 

afirmaram [altar informac;aes e apenas urn afirmou que as atividades nao atenderam a expectativa 

pessoal. 

A maioria descreveu sua participa<;ao nas atividades coletivas como prazerosa (ler e comentar) e 

que a cada comenttirio e correspondincia recebidos e a cada resposta se sentiram mais fortalecidos e 

parceiros dos colegas. A quantidade de materiais alocados foi considerada suficiente pela maioria. 

Na percep<;ao desta turma, nesta etapa, o Forum, seguido pelo Portfolio foram as ferramentas 

mais uteis e eficientes para propiciar a intera<;ao com o grupo. 0 Correio e o Mural tambem 

foram considerados bons canais de intera<;ao. Ao final da primeira etapa, a conversa<;ao no 

ambiente foi caracterizada como troca de opiniOes e apenas dois alunos opinaram como opiniOes 

isoladas. A INTERA<;:AO com a formadora foi considerada fundamental por 90% dos alunos-
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docentes ao oferecer oportunidade para integrar e compartilhar as experiencias pessoais em 

dire<;ao a formula.;:ao de conceitos formais. 

0 t6pico Vida Digital da PARADA OBRIGAT6RIA teve a inten.;:ao de provocar a reflexao sobre a 

mudan.;:a de postura do aluno. No ambiente virtual o aluno(-docente) e responsavel pela pr6pria 

aprenclizagem: deve refletir e decidir sobre solu.;:ao de problemas; projetar, planejar e buscar 

atingir metas, integrar novos conhecirnentos aos ja existentes; deve formular quest5es e 

inferencias e a revisar e reorganizar continuamente seus pensamentos, permitindo a reflexao e a 

tomada de consciencia sobre a pr6pria aprenclizagem. 

A maioria se sentiu confortavel sendo agente da pr6pria aprendizagem e o ato de rever e 

reescrever a produ.;:ao das atividades foi uma novidade para quatro alunos-docentes, enquanto 

a maioria considerou tais a.;:oes como atos corriqueiros. A COLABORA<;:AO foi reconhecida como 

necessaria para aprendizagem, pois o grupo era uma referenda para depurar a expressao das 

ideias pessoais. 

As leituras sugeridas foram consideradas muito longas embora interessantes, claras e suficientes. 0 que 

resultou numa revisao dos textos das pr6xirnas agendas, explicitando o tempo estirnado de 

leitura em sua apresenta.;:ao no sistema. Ao contrario da primeira edi.;:ao do curso de Forma¢o de 

Professores online, os alunos-docente desta turma nao restringiram sua participa.;:ao apenas a 

leitura, possivelmente pela longa dura.;:ao do curso e pelo estreitamento dos la.;:os afetivos no 

ambiente. 

Ao final desta etapa, dez alunos-docentes afirmaram estar confortaveis e conjiantes e organizados 

para continuarem, embora cinco expressassem seu sentimento de nao terem ainda conseguido 

estabelecer vinculos com os demais colegas. 

Quando perguntados se algo havia mudado em fun¢o desta experiincia inicial as respostas foram 

bern positivas. No entanto, nao tinha subsidios suficientes para afirmar com seguran.;:a se 

ocorreu aprenclizagem no sentido da construc;:ao do conhecimento. Apenas o tempo e a pratica 

docente individual na segunda fase iriam me dar mais elementos. Mas tudo indicava que a 
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media.;ao ate aquele momenta tinha surtido algum efeito entre os alunos, como indicado pelos 

depoimentos a seguir: 

As ideias apresentadas neste curso sao novas para mim, e portanto e um pouco dificil veneer a 
inercia inicial. Entendo que as atividades apresentadas sao interessantes. Entretanto, o tempo 
necessaria para pesquisar e preparar as atividades e pequeno para quem nao esta acostumado 
a preparar as aulas desta forma, ou que nao conhece todas as ferramentas necessaries. Dada 
a minha forrnac;:ao, eu poderia preparar programas computacionais (simples) para ilustrar a aula, 
no entanto isto toma muito tempo. 0 conceito me interessou muito e vejo que M muito para 
aprender. (JAM) 

Acho que a troca de experiencias sempre acrescenta a/go. Nesse sentido, reforr;ou meu desejo 
de buscar transformar;aes (ainda que nao tao radicais) na metodologia das aulas; com alguns 
exemplos muito interessantes de como fazer isso, encontrados nos portf6/ios dos colegas. 
Tambem foi born conhecer mais uma forma de estreitar a relar;ao professor/a/uno: esse espar;o 
virtual cheio de recursos, que e o Teleduc. (A.R.P) 

A descoberta desta fabulosa ferramenta e as discussoes sobre educar;ao reforr;aram minhas 
convicc;:oes numa educar;ao critica, criativa, emancipat6ria. (A.C.V) 

A amplitude que o curso proporciona para o desenvolvimento profissional, nao s6 no ambiente 
virtual, mas tambem no presencia/, e bern elevada. (D.B.) 

A preparar;ao da aula virtual, tendo por subsidio algumas contribuic;:oes colocadas pela leitura 
indicada, foi o memento que mais me trouxe surpresa. Primeiro porque me fez perceber que a 
WEB tem dados muito bons (acho que tinha um certo preconceito, pais fazia uma avaliar;ao 
equivocada). Em segundo Iugar, a preparar;ao de uma aula virtual implica pensar num outre 
encadeamento do tempo, diferente do que ocorre na aula presencia!. A possibilidade de 
proporcionar mais autonomia aos alunos em busca da elaborac;:ao do pr6prio conhecimento foi 
uma perspective que me ficou clara e que eu gostaria muito de verificar na pratica. 0 mais 
interessante e que a preparar;ao da aula virtual perrnite otimizar a aula presencia! sobre o 
mesmo lema. Por ultimo, acho que ainda precise reorganizar meu tempo para este tipo de 
pratica. Agradec;:o a iniciativa da UNICID por proporcionar este curso e agradec;:o, tambem, a 
equipe de forrnadores pela paciE!lncia e atenr;ao com que o conduzem. (E.M.) 

Esta sendo formidavel e ja estamos procurando formatar um projeto EaD aos nossos 
franqueados e funcionarios de outras bases, na empresa em que traba/ho. (G. C.) 

0 processo de aprendizado somente consegue atingir seu objetivo quando gera mudanr;as. No 
entanto, n6s seres humanos norrnalmente nao nos sentimos muitos bem com as mudanr;as, 
principalmente quando comer;amos a sair de nossa zona de conforto. Entretanto, a maior 
mudanr;a que ocorre em mim, eo fato de terrnos muitas coisas a realiZer ... (G. G.) 

Sim, mudou. A cada semestre eu sempre repenso o que estou fazendo em sa/a de aula. Porem, 
este curso fez com que eu repensasse de uma maneira mais efetiva, pois me senti motivada e 
sem medo para fazer mudanr;as mais radicais. Ate entao, estava indo sem muita pressa (Acho 
que e isso!!!) (G.S.) 

N6s estamos em constantes mudanr;as, eu hoje sou o acumulo de experiE!lncias dos meus dias 
anteriores. Este curso esta·sendo para mim um motivo de varias reflexees sobre como lecionar, 
qual a minha relar;iio com o aluno, meu criteria de avaliar;ao de aprendizagem. Um ponto forte 
neste curso foi levar as necessidades de mudanr;as na preparar;ao de aulas no ambito 
presencia! e virtual, e nas relac;:Oes professor-aluno. Mas nao foi dada nenhuma solur;ao ou 
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exemplificagao de como isto deve occrrer. E facil apontar os problemas, mas o como resolver e 
que fica dificil. (J.C.M.) 

Estou apostando nesse novo metodo de ensinar e aprender para meu desenvo/vimento pessoal 
e profissiona/. (LB.) 

Sem duvida! A percepgao do ensino enquanto processo me pareceu o mais importante - o 
ensino e ao mesmo tempo aprendizado, mas exige dedica<;:ao constante e planejamento previo 
(atitudes que precise equacionar urn pouco melhor!!). (J.C.L.) 

Sinto que vivemos sem tempo e e muito dificil fazermos atividades extras, mesmo que tao 
importantes como essas. Uma revisao da nossa agenda ditlria e uma tarefa que urge. (MAR.) 

0 curse de certa forma me surpreendeu, no born sentido, pois nao esta tratando apenas da 
utilizagao da ferramenta. As leituras complementares abordando temas "pedag6gicos" estao 
ccntribuindo muito para a minha formagao. 
lnfelizmente, estou passando par urn momenta pessoal meio complicado e o tempo de 
dedicagao parece insuficiente para completar todas as atividades. 
Estou tentando seguir o planejamento das agendas, embora com algumas leituras pendentes, e 
me apoiando nos comentarios e correio para seguir em frente. (MCF) 

Acho que seria mais faci/ num ambiente presencia/. Creio que o ambiente virtual me leva a um 
comportamento mais passivo. (R.O.M) 

Professora e mais do que nitido que a minha visao de como melhorar, ministrar e preparar 
minhas aulas foi ampliada. Estou adorando poder aprender como melhor organizar meus 
ccnhecimentos tecniccs, para prender a atengao de meu publico. (J.R.G.) 

Sim, mudou, de saber como funciona um curso on line. (S.R.V.A.) 

Esta experiencia e enriquecedora e desafiadora para mim. Gostaria de ressaltar que me sinto 
entusiasmada, mas. acho que nao estou atendendo as expectativas. Gostaria de algum 
ccmentario .... Hoje, observei os acessos do grupo e me senti envergonhada; a unica ccisa que 
me alegra e que quando participo, eu participo. Nao estou fazendo mecanicamente, por 
obrigagao. Fago par prazer .... (V.O.N.) 

RESULTADOS PARADA 0BRIGAT0RIA - VISAO PROFESSOR 

A PARADA OBRIGATORIA 2 objetivou ser a sfntese e a reflexao sobre o que e SER PROFESSOR 

ONLINE ao considerar que o eixo central do curso foi a de buscar uma postura reflexiva de Aluno 

e Professor sobre o FAZER no processo educative. Ressaltou a gestae no ambiente de ensino e 

aprendizagem mediado por computador, uma vez que a tecnologia propicia, ao docente, 

condi<;5es para planejar, executar, acompanhar e avaliar, para atender cada aluno 

individualmente e para interagir com o grupo como um todo. As percep<;5es foram as mais 

variadas, conforme indicada por seus depoimentos no ambiente: 
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Ser professor no Virtual requer muita preparagao do professor em relaqao ao contetldo 
apresentado. 0 conteudo deve estar muito clare e sua sequencia muita bem planejada. Eu 
mudei a minha opiniao com relagao aos curses a distancia e percebo que tais curses podem ser 
um instrumento interessante para o professor, para isso deve haver uma reflexao sobre a 
possibilidade da discipline ser disponibiiizada como um curse a distancia ou nao. ( ... ) Senti falta 
de reunioes presenciais. Talvez por sera primeira vez que realize um curse a distancia eu ainda 
esteja preso a necessidade deste contato.(J.A.M.) 

A rigor, nao vejo como e possivel seccionar o educador nas esferas do SER e do FAZER. 0 
professor que continuamente aprimora sua pratica e seu dominic de conhecimento e "plastico", 
no sentido colocado por Levi-Strauss. ( .. .) Talvez ampliar o tempo da agenda para que todos 
possam disponibilizar seus materials para o estabelecimento das interaq6es, tendo em vista que 
a principal alegaqao para as ausencias foi a fa/ta de tempo. (E.M.) 

Foi interessante conhecer mais este instrumento de ensino-aprendizagem. Pelo que percebi no 
ultimo Chat e tambem no Forum, muitas sementes devem brotar em breve, rendendo frutos do 

que aprendemos e vivenciamos nesse espaqo replete de possibilidades de trabalho.(A.M.) 

No meu entendimento nao consigo separar a funqao do Professor. Fazer e Ser, representam 
uma funqao s6 e nao pode ser separada. A questao e: Como realizer atividades diferentes? 
Acho que o professor que realize suas funr;ao corretamente no Presencia/ podera exerce-ta 
bern no Virtual, para tanto o instrumento do Teleduc e fundamental, visto que a desenvoltura no 
manuseio de suas ferramentas tende a aumentar a eficacia do Professor no Virtual e tambem 
no Presencia/ (organizaqao,acompanhamento planejamento e controle).( .. .) Entendo que um 
curso importante como o de EaD, com uma carga de Leitura extensa e necessaria, poderia ter 
um periodo maior para seu desenvo/vimento. A/em disto, nem todos os participantes estavam 
familiarizados com um melhor manuseio do computador. Acho que com um alongamento do 
prazo, a questao operacional poderia ser mais bern aproveitada por aque/es nao familiarizados 
com a tecnologia do TeleDuc.A dificuldade em se utilizer as ferramentas pode ser um fetor 
inibidor para alguns participantes, tomando-os passivos em retar;ao a Dinamica do curso. 
(D.B.) 

Tenho aprendido muito no que diz respeito a ser professor on-line e vejo que nao e uma tarefa 
nada facil. Como professor-gestor, Iemos que ser criativos, sempre procurando de alguma 
forma prender a atengao dos alunos assim tambem como no presencia!. Ache que a principal 
diferenqa entre estes dois processes seria a abordagem de cada assunto e as ferramentas 
utilizadas pera isso. Utilizando alguns recursos que aprendi no ambiente virtual, tentei aplica-los 
em minhas aulas presenciais. Alguns alunos acharam 6timo, por exemplo, pesquisar na WEB 
sobre o lema proposto, outros ja nao aceitaram tanto essa forma de trabalho. No final verifiquei 

que os alunos que havia feito a pesquisa na WEB respondiam com mais clareza as perguntas 

que lhes fazia. 

Como professor virtual pude verificar que alguns alunos que no presencia! sao timidos e 

embaraqados se mostram completamente opostos por detras de um teclado. Ha uma 
participagao muito maier nos temas apresentados e alguns ja falaram que estao aprendendo 

muito mais do que no presencia!. lsso me deixa aliviado, pois sinto que estes alunos estao 
envolvendo os demais com seus comportamentos no presencia!, suas expectativas estao 
aumentando em relagao do assunto de cada nova agenda que iremos trabalhar. (J.R.G.) 

Dentre alguns aspectos vistos por mim, acredito que o tempo corre multo rapido em um curse 
on line, sendo este um fator diferancial no sent/do de conseguir administrar um curso on line. 
Outro aspecto que ju/go ser importante tambem e o fator de que muitas vezes eu como 
professora me cobro no sentido de saber tudo, porem ja estou bern me/hor e falo ao meus 
a/unos quando nao sei e trego a resposta na aula seguinte, em uma aula on fine isso nao fica 
explfcito, posse pesquisar e depois responder ao a/uno, embora acho que tanto faz, porque 
sempre digo uma coisa: a humildade e uma virtude e nao importa a minha titulaqi!io, sempre vou 
aprender, sempre. 0 a/uno tern que criar ou n6s mesmos Iemos que crier neles a consci€incia 
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da mudanga no ensino, ou seja tem que serum ensino participativo, que e muito mais produtivo. 
(. . .)Ah! o que faria da mesma forma que foi feito, com cobrangas, preocupagoes, isso faz parte 
de quem esta como gestor, sempre. (S.R.) 

Acredito que esta mudanca de atividade e realmente complexa, mas nao se pode desconsiderar 
a responsabilidade que cada urn tern. 0 que realmente e urn desafio para mim e dominar as 
estrategias do virtual e fazer com que os estigmas sejam rompidos. Tenho noc,:ao que no 
ambiente real acontecem algumas falhas que tambem devem ser resolvidas e que em algumas 
ocasioes o tempo de resoluc,:ao e Iongo; e e ai que me sinto mais aliviada com minhas 
duvidas.( ... ) Percebo a complexidade de Gerir o curse e a responsabilidade de motivar todos e 
fazer com que todos fiquem envolvidos. Apesar de ter side alvo de discussao, questiono o 
tempo como fator principal de minhas ausemcias, pois somas obrigados a realizar nossos 
oficios (que nao sao poucos). Talvez se pudesse trabalhar com urn tempo maier, todos os 
participantes tivessem uma resposta mais positiva. (V.A.N.) 

Embora o objetivo apresentado na abertura do questionario da PARADA 0BRIGAT6RIA 2 tenha 

sido depurar a proxima versiio do curso, seus resultados individuais foram comentados na 

avalia<;ao final de cada aluno para assegurar que ntinha percep<;ii.o sobre a transforma<;ao da 

pratica docente e da constru<;ao do conhecimento pedag6gico no virtual tinha ou nii.o se 

realizado. 

A avalia<;:ii.o realizada por 12 alunos-professoreslS das ATNIDADES alocadas no ambiente 

(TABELA 3) indica que as atividades oferecidas foram autenticas e com diversidade de objetos. 

As ATMDADES conseguiram engajar o aluno-docente em processes que podem ter propiciado a 

constru.;:ao do conhecimento por meio de a<;oes, ao realizarem projetos concretes como resposta 

a diferentes situa<;:6es, privilegiando sempre a flexibilidade de pensamento e a multiplicidade de 

interpreta<;ii.o, cujos resultados foram negociados coletivamente (Capitulo 1, item 1.2). 

15 Apenas doze alunos responderam ao questioruir:io. 
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TABELA 3- AVALIA<;:AO FINAL DAS ATJVIDADES PELOS ALUNOS 

Agenda 1 Agenda2 Agenda 3 I Agenda 4 

o conteudo atendeu minha expectativa 10sim 9sim 8sim j 8 sim 
1 nao 1 nao 2nao 1 nao 

o conteudo superou minha expectativa 6sim 6sim 5sim 6sim 
4 nao 3 nao 4nao 5 nao 

existiu equilibria entre as atividades 6sim 3sim 3sim 6sim 
individuais e coletivas 5 nao 6 nao 7 nao 2 nao 

permitiu a livre expressao de ideias 11 sim 9sim 9sim 8sim 

permitiu a livre expressao na representa9iio 10 sim 8 sim 8sim 
8sim 

das ideias 1 nao 1 nao 

tempo para sua execuc;:ao foi bem calculado 7sim 8sim 4sim 10sim 
3 nao 1 nao 3nao 1 2 nao 

tempo para sua execuc;:ao fui bem calculado, 6sim 4sim 4sim 6sim 

eu que nao me orqanizei 5 nao 4 nao 4nao 2 nao 

poderia apresentar maier complexidade 1 sim 1 sim 3sim 1 sim 
9 nao 8 nao 8 nao 6 nao 

sua realiza9iio foi complexa 2sim 1 sim 1 sim 8 nao 
8 nao 8 nao 8 nao 

sua operacionalizac;:ao foi tranquila 9sim 7 sim 8sim 9sim 
2 nao 2 nao 2 nao 

Como professora-mediadora, pude acompanhar a intera~ao do aluno com o computador e 

realizar interven~oes que provocassem a reflexiio sobre o que estavam desenvolvendo em cada 

atividade, demandando a explicita~ao de seus questionamentos, enquanto analisavam as 

altemativas e se conscientizavam dos conceitos empregados. 

Por tudo acima relatado, considero que a constru~ao do conceito de GESTAO DOCENTE ONLINE em 

ambientes virtuais foi inicialmente formalizado. 

Desta forma, como um ambiente introdut6rio, o curso de Forrna¢o de Professores online UNICID 

(2• edi~ao) ofereceu condi~5es que favoreceram a tomada de consciencia por alguns alunos

docentes da existencia de uma nova postura de professor e seu potencial para agir de forma 

inovadora. 

5.1.7 A fun-;ao dos recursos materiais digitais no ambiente 

Foram alocados no ambiente como banco de informac;oes: textos e enderec;os na Internet para 

que contribuissem para a constru~ao de uma concep~ao de ensino e aprendizagem 
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construcionista. Ao perceber que os alunos construiam seus projetos apenas com textos, 

introduzi no ambiente endere<;:os de sites para que os alunos percebessem a possibilidade de 

aplicar recursos materiais elaborados em lingua gens nao verbais. 

A possibilidade de expressarem suas ideias em sucessivos "rascunhos" a partir de cliferentes 

formatos, como apresenta<;ao e planilhas eletronicas foi uma grande e agradavel novidade para 

os docentes-alunos. 

Na AGENDA 3, a inten<;ao pedag6gica foi transformar o ambiente Teleduc num microcosmo 

pedag6gico (FENOMENARIO) de tal forma que os alunos-professores pudessem construir, 

simulando, seu proprio conceito de ambiente de aprendizagem construcionista. Neste caso, ao 

olhar para seus pares reunidos em pequenos grupos, os docentes-alunos poderiam refletir sobre 

a complexidade da a<;ao educativa online, de forma significativa, como de fato o registraram em 

suas auto-avalia<;6es: 

A partir de agora pretendo procurar ter acesso a materiais que me permitam obter informag(ies 
acerca de cursos a distancia. Parte deste material ja esta disponivel nas Leituras deste curso. 
Com este material vou rever as posturas adotadas em minhas aulas presenciais.(A.P.) 

(. .. ) quero deixar o depoimento a respeito da qualidade do curso: tenho um curso online em uma 
consultoria, hit aproximadamente 8 meses, e qual nao foi o meu espanto perceber a qualidade 
ruim do mesmo em termos de interayao aluno/professor; a falta de riqueza dos exercicios e de 
vivencias. Somente o conteudo e o visual, na minha modesta opiniao, estao adequados, e hoje 
sei que nao e desta forma que o aluno aprende online. (R.S.) 

0 alto grau de intera<;ao proporcionado pelas atividades e recursos didaticos aliado ao clima de 

coopera<;ao e colabora<;ao, baseado na confian<;a e respeito gerado no ambiente, foram 

responsaveis pela transforma<;ao dos projetos e da participa<;ao de muitos alunos. Em especial, 

destacarnos dois alunos para avaliar com detalhes os seus processes de forma<;ao. 
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5.2 Os processos construtivos do conhecimento de dois alunos 

Potencializar, descobrir, transformar, explicitar. Sao alguns dos verbos que poderiam expri.rni.r a 

riqueza de significados oriundos da vivencia do curso de Formaqiio de Professores online UNICID. 

Alguns alunos-docentes potencializaram seu saber pedag6gico ao realizarem o curso; outros 

descobriram que poderiam vir-a-ser urn educador online a despeito de, urn dia ter tido uma 

posi~ao contraria it aplica~ao de tecnologia em sua sala de aula; outros mais descobriram que 

sao capazes de transformar sua aula presencia! num ambiente agradavel e prazeroso. 

No entanto, alguns ficaram no caminho, resistindo it mudan~a. No ambiente aparecem duas 

ordens registros que denotariam tal resistencia: eu niio sou pedagogo, ou a tecnologia ja me e 
familiar ou ainda niio preciso transjormar minha aula apenas tenho de introduzir novas tecnologias; e 

niio posso ser professor online pois niio sei trabalhar coletivarnente. 0 silencio, o nao envolvirnento 

com os colegas, o "tarefismo" na realiza~ao das atividades e a nao reflexao sobre elas sao fatos 

que ficaram registrados no sistema Teleduc. 

Para tentar compreender a resistencia recorri a Bolzan, para quem o processo de mudan<;:a pode 

gerar tres niveis de comportamentos: 1) resistencia, 2) a ruptura da resistencia e 3) a tomada de 

consciencia (QUADRO 7). 

A RESISTENOA se caracteriza por uma aversao it reflexao na e sobre a a<;:ao, irnpossibilitando a 

transforma<;:ao da pratica, ( ... ) se caracteriza pelo jato de que os individuos niio conseguem estabelecer 

trocas durante o trabalho coletivo, pois ainda niio compreenderam as rela¢es possiveis entre seu ideario eo 

dos demais. (Bolzan, 2002 p.86) 

A RUPTURA DA RESISTENOA se caracteriza por comportamentos que oscilam entre a resistencia e 

a tomada de consciencia nos quais os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem 

retornam menos vezes its suas posi<;5es iniciais, explicitando mais claramente suas novas constrUI;aes, 

abandonando as negtu;aes e a contradiqiio, assumindo seu papel de mediador, sendo capaz de retomar a 

pratica, para melhor compreend€-la, rnesmo que ainda niio tenha ocorrido a tomada de consciincia desse 

processo (idem p. 87). As novas constru¢es tornaram-se mais evidentes na medida que a 

pesquisadora se deslocou intencionalrnente (AGENDA 3) e as trocas passaram a circular entre os 
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docentes-alunos no trabalho em grupo. A ruptura da resistencia acontece it medida que o individuo, 

progressivamente, estabelece relai;aes entre seu ideario e o dos demais, abandonando a resistencia em 

direj;fio it tomada de consciencia (idem). Os depoimentos da atividade PARADA 0BRJGAT6RIA 2, 

sobre o Ser professor e seu Fazer nos ofereceu urn rico material neste sentido. 

QUADRO 7- RESISTflNCIA, RUPTIJRA DA RESISTflNCIA E TOMADA DE CONSCitlNOA, POR BOLZAN 

CATEGORIA 1 cARACTERIZAcAo 

- Nega~iio: considera~iio da teoria dissociada da pratica, dificuldade 
de retomar a pratica e refletir sobre ela, nao assumir o papel de 
mediador. 

RESISTENCIA - Contradi~iio: aceita~ao e nega<;ao de informa<;6es e ideias pessoais 
ou trazidas pelos companheiros; ire voltar. 

I - Diticuldade de apropria~ao do conhecimento pedag6gico. 
- Discursos I falas monol6gicas. 

I -Abandono progressive da nega~ao e da contradi~ao. 

RUPTURADA - Aceita~iio progressiva da reflexao. 
- Aceita~iio progressiva do papel do mediador. 

RESISTENCIA - Aceita~ao progressiva da rela~ao teoria e pratica. 
- Retomada da pratica como exercicio para reflexao. 
- Aproprla~ao progressiva do discurso dial6gico. 
- Disposi~ao para repensar a pratica; estabelecimento de rela<;6es 
entre teoria e pratica. 
- Abandono da nega<;ao e da contradi~ao, assumindo o papel de 

TOMADA DE CONSCIENCIA 
mediador no processo de ensino, levando em conta a importiincia do 
trabalho conjunto na constru~iio e apropria~iio do conhecimento 
pedag6gico compartilhado. 
- Dialogiza<;iio do discurso. 
-Apropria<;iio do conhecimento pedag6gico, construido 
coletivamente. 

. -Bolzan, Dons. Fonnafao de projessores. Compartilhando e reconstrmndo conireczmentos. Media<;ao. Porto Alegre. 2002 

A TOMADA DE CONSCIENCIA, enquanto o processo de transforma.;ao do produto realizado 

durante a atividade no ambiente de tal forma que ele se tome cognosctvel para o docente-aluno, 

e o objeto de minha analise neste momento. Essa transforma.;ao ocorre mediante o 

funcionamento da linguagem, da dialogiza<;ao do discurso, da comunica.;ao entre os 

participantes da produ<;iio. A linguagem, por sua vez, auxilia com seu significado urn au outro 

significado porem e urn conteUdo completamente desprovido de materialidade ( ... ) e a forma de existencia 

dos processos cerebrais materiais dos individuos, com os quais o sujeito toma consciincia da realidade, 

apropriando-se dela. (idem.) Assim a TOMADA DE CONSCitNCIA e urn produto da comunica¢o entre 

consciencias. E urn produto social que pressupae interQf6eS e medi.af6es. (Bolzan, 2002, p. 87- 88) 
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As categorias apontadas por Bolzan, desenvolvidas no <imbito da proposta de constrm;ao do 

conhecimento pedag6gico compartilhado, nos oferece elementos objetivos para analisar o 

processo de tomada de conscifficia dos docentes-alunos D.B. (Caso 1) e G.S. (Caso 2). 

Interessa-me demonstrar quais os indicios registrados no ambiente auxiliaram no sucesso da 

supera<;ao da resistencia em dire<;ao a tomada de consciencia pelos alunos G.S. e D.B. por sua 

disposi<;ao para repensar a pratica e o estabelecimento de rela<;oes entre a teoria e pratica; por 

sua disposi<;ao para refletir sobre a pratica e estar aberto ao dia.Iogo e para agir como mediador 

no ambiente a partir dos registros de participa<;ao coletiva, durante a realiza<;ao do projeto, no 

uso da linguagem no ambiente tecnol6gica, tendo como par<imetro a auto-avalia<;ao ao final do 

curso. 

PRIMEIROS PASSOS NO AMBIENTE 

Caso 1- D.B. atua ha mais de 30 anos como docente do ensino superior. Usava o computador 

apenas para digitar seus textos e costumava pedir o auxilio da filha em tarefas mais 

"complicadas" como instalar urn aplicativo, por exemplo. Teve serios problemas operacionais 

para acessar o sistema, abrir documentos de leitura pois nao possuia instalado o software 

Acrobat Reader. Nas primeiras semanas, teve o impeto de abandonar o curso, mas urna reuniao 

presencial, reverteu a situa<;ao. 

Caso 2- Ha 8 anos, G.S. e docente do ensino superior. 0 computador se constituia nurna especie 

de fascinio intransponivel. No presencial, mantem uma rela<;ao de proximidade extremamente 

afetiva e muitas duvidas pairavam sobre como manter esta intirnidade com seus alunos online. 

PR.lMEIRAS REFLEXOES E P ARTICIPA<;:OES COLETIV AS 

Caso 1 - D. B. come<;ou a se sentir confortavel no ambiente na segunda semana do curso, embora 

persistissem algumas dificuldades operacionais como alocar seus arquivos no Portfolio e 

realizar Comentarios. 0 sistema de Acesso, consegue localiza-lo nos espa<;os coletivos 

(Portfolio, Forum, Diario de Bordo) por urn longo periodo. Os primeiros dias nao registram 
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contribuic;:oes publicas, apenas pessoais. Suas duvidas operacionais forarn sanadas via 

ferrarnenta Correio, ferramenta que rapidamente incorporou ao seu arsenal. Apenas na terceira 

semana ha registros de sua participac;:ao coletiva: aprendera a fazer Comentarios e a deixar 

mensagens no F6rum. 

Caso 2- Em apenas dois dias, G.S. conseguiu se orientar no espac;:o e a lidar com as ferrarnentas 

do Teleduc. Os registros mostrarn a agilidade em sua produc;:ao e em arrnazenar o material no 

Portf6lio pessoal e a fazer comentarios e dar suas contribuic;:oes no F6rum de Discussao, 

replicando e colocando novas ideias. Atitude que manteve durante todo o curse. Sem problemas 

de expressao com a linguagem escrita, principal instrumento do meio digital, nota-se que sua 

participac;:ao se estende ate altas horas da noite, muitas vezes. 

REPENSANDO A I'RATICA, A MEDIA<;:AO E A IMPORTANCIA DO DIALOGO. 

Caso 1 - D. B. ao adquirir mais confianc;:a na tecnologia, conseguir ler e enviar espontanearnente 

para o arnbiente suas reflexoes pessoais sobre as leituras apresentadas pela mediadora que 

gerararn rices debates paralelos. 

Comentiuios sobre "Aprender por projetos, Formar Educadores" 

0 texto do Prof. Pedro F. de Andrade sobre o assunto acima especificado, esta claro e bern 

fundamentado sobre a importancia da tecnologia na educac;ao. Entretanto, entendo que o autor 

deveria apresentar o outro !ado da questi!io tecnol6gica no contexte educacional, 

particularmente no que conceme ao ensino a distancia, ou seja, a realidade da grande maioria 

dos alunos universitarios que nao t~m acesso ao computador. Ai reside o ponto fraco do autor, 

visto que ao falar em inclusao social devido ao aprofundamento tecnol6gico na educac;ao, esta 

assumindo uma uniformidade econOmico-social dos alunos participantes . 0 meu ponto de vista 

nesta questi!io nao e o mesmo do autor, muito pelo contrario, acho que aumentara a exclusao 

em fun9ao do nao acesso ao computador por parte do aluno de baixa renda. ( .. ) Por outro lade, 

nao obstante reconhecer os beneficios da difusao tecnol6gica no contexte educacional, notei 

que o autor em nenhum memento apresentou urn aspecto critico envolvendo a tecnologia em 

geral e especificamente, seu uso na educac;iio. Se o objetivo e formar educadores para o uso 

pedag6gico da informatica, conforme sub-titulo do texto, p.65, entendo ser importante o 

educador apresentar o lado nao muito agradavel da difusao tecnol6gica, isto e, desemprego e 

exclusao. Cabe destacar que a tecnologia sucateia nao s6 o equipamento obsolete 
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mas,tambem o individuo idose (estudante ou nao). A questao e: o que fazer para incluir o aluno 

carente neste processo? Computador comunitario? Formagao de grupos de estudo sob a 

supervisao do aluno que possui computador? Sao questoes importantes que devem ser 

analisadas nao s6 sob a 6tica do docente universitario, mas, sobretudo, sob a visao do 

educador. 

Suas atividades de desenvolvimento do projeto de unidade de ensino foram rapidamente e 

sucessivamente depuradas ap6s receber comentarios da mediadora e de G.S., entre outros. Com 

o auxilio da media.;ao, refez sua unidade de ensino, incorporando novas dinfunicas que 

incluiam, ainda que timidamente, a realiza.;:ao de projetos de pesquisa individuais, cujos temas 

deveriam ser escolhidos pelos alunos. 

D. B. agenda 1 atividade 1 

( ... ) METODOLOGIA: 1) Leitura dirigida do texto- Os primeiros 20 minutes sao dedicados a 

leitura do texto com a finalidade de que os alunos tenham um contato inicial com o tema, ja que 

a grande maioria nao possui o habito de ler e nem possui tempo para estudar: 2) Ap6s a leitura 

, realize uma sintese do lema (aula expositiva) e 3) Debate, memento em que sao colocadas as 

duvidas e posicionamento des alunos acerca do tema, e discutidas as principais correntes 

interpretativas do lema. 

Ao levar a "aula transformada" para o presencia!, D.B. percebeu- e explicitou em seus registros 

no Diario de Bordo e Portf6lio - a importfulcia de ouvir e conversar com os alunos, bern como 

introduzir novos elementos e novas dinfunicas em suas aulas. 

Avesso as informa.;:oes digitais e preso inicialmente apenas a bibliografia, pode-se notar que a 

oportunidade de aprender a realizar pesquisas de forma mais sistematica na Internet resultou 

em mudan.;a dos materiais sugeridos a seus alunos. 

Caso 2 - Na elabora<;:ao inicial de seu projeto, G.S. ja enfatizava a necessidade da intera.;ao 

enquanto pratica adotada desde sua sala de aula. Desta forma, a transposi.;ao para o virtual foi 

quase urn ato natural, inclusive com a utiliza.;ao de linguagem nao-verbal. Este fato levou-me a 

desafia-la a buscar novas rela<;:oes entre a teoria e sua pratica. 
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Atraves dos textos e das intera<;5es no ambiente G.S. percebeu a possibilidade dos canais de 

informa-;:ao e comunica<;:ao do ambiente para potencializar sua pnltica presencia!, chegando a 

explicitar seu entusiasmo na ferramenta Diario de Bordo. Seu entusiasmo contagion os demais 

colegas. 

Em sua avalia<;ao escrevi: 

( ... ) A sua explosao de alegria ao descobrir que poderia explorar mais seu potencial criativo 

poderia resumir minha avaliac;ao sobre seu trabalho. 0 que mais desejamos de urn aluno senao 

que ele acredite e tome consciencia do quanto e capaz? Quante a sua performance voce 

conseguiu o que poucos conseguiram que foi colaborar com os conhecidos e desconhecidos, 

com uma doc;ura e objetividade comunicativa: comentarios, contribuic;oes no forum e chats. 

Parabens! 

Sua zona de conforto no Teleduc e com os colegas foi aumentando gradativamente no ambiente, 

atuando na segunda fase do curso (VISAO DO PROFESSOR) como minha "co-mediadora", 

sobretudo nos bate-papos e f6runs. 

DIALOGO 

Caso 1 - Ap6s veneer a barreira operacional, D.B. mostrou-se urn "falante", presente as 

atividades coletivas com grande entusiasmo, humildade e interesse. 

Ao pesquisar a bibliografia relacionada ao meu tema na Internet, encontrei uma quantidade 

enomne de publicac;6es e comentarios acerca do assunto e entao surgiu uma duvida: como 

indicar a bibliografia? Algumas sao de conteudo duvidoso. Estou indeciso no que diz respeito a 

escolha do procedimento correto; abaixo apresento algumas altemativas e gostaria de conhecer 

a opiniao dos colegas. A) limitar a referencia bibliografica aos autores mais conhecidos e 

confiaveis ; b) deixar livre a questao para o aluno online ou 3) especificar, por exemplo, a leitura 

de 5 livros. 

Sempre critico e com disposi<;ao para compreender e descobrir novas rela<;:oes entre a teoria e 

praticas coletivas e individuais, D.B. agiu no Grupo num dialogo franco, respeitoso e aberto com 

todos, explicitando seus sentimentos, os conceitos resignificados e reconhecendo a diferenc;a do 

passado com o presente. 
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A franqueza e a humildade de se colocar no ambiente, sobretudo atraves de uma linguagem 

clara e respeitosa, facilitou meu trabalho como mediadora ao perceber onde intervir em sua 

zona de desenvolvirnento proximal, num dialogo continuo, necessaria a manutenc;:ao de sua 

zona de conforto, criando lac;:os afetivos e de confianc;:a mutua. 

Em sua avaliac;:ao indiquei-lhe que 

A ligar;ao e a identidade de princfpios e valores serviram de ancora para a performance rica e 

produtiva. 0 que e born porum /ado, ruim por outro. Boa pois voces se fortaleceram e ruim, pois 

os encontros paralelos e presenciais, com certeza, guardaram uma dinamica profunda que 

poderia ter sido interessante se ficasse registrada no sistema e, se possfvel, compartilhada com 

os demais na c/asse virtual. 

Os problemas operacionais foram vencidos com bravura (um dia pensei ate que voce 

desistiria!), a inovar;ao pedag6gica assimilada com humildade, a disposir;ao para a ar;ao e para 

atingir a meta de "adquirir e aplicar o conhecimento de EaD" na atividade docente. 

CASO 2- A disposic;:ao para o dialogo horizontal, clara, objetivo e respeitoso- apesar de fume-, 

independente do interlocutor foi a marca de G.S. Sua disposic;:ao em colaborar ultrapassou os 

limites do Grupo, contagiando e sendo percebido pelos demais colegas do grupo, apesar de seu 

enorme esforc;:o, tendo em vista o fechamento das avaliac;:oes de seus 550 alunos no presencial. 

In1imeras sao suas contribuic;:5es na ferramenta Portf6lio e Diario de Bordo, ferramentas 

notadamente de carater pessoal, bern como nos F6runs de Discussao e nos Bate-papo. 

AUT0-AVALIA9\0 

CASO 1- D.B.- A TRANSFORMA~O DA PRATICA DOCENTE16. 

Durante aproximadamente dois meses tive o prazer de conviver no ambiente do EaD, quando 

pude ampliar meu relacionamento com colegas virtuais e reais.Neste periodo, assimilei uma 

quantidade enorme de informa¢es pedag6gicas que desconhecia, e que agora iri!o contribuir 

para meu desempenho profissional, enquanto professor. 

0 Curse de EaD, possibilitou-me uma maior interayao com os demais participantes e ampliou 

meu relacionamento com a maier parte dos integrantes do Grupe de Direito. Esta interayao me 

16 Titulo sugerido por mim como uma sintese da autua~ao dos alunos selerionados. 
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ajudou a resolver problemas e a entender melhor a importancia do instrumental tecnologico no 

contexte da atividade acad~mica, nao so nesse novo campo de atuagao representado pelo 

EaD, mas, sobretudo, nas atividades da aula presenciai.E aqui que visualize a importancia de 

tudo aquilo que incorporamos durante o curso. As ferramentas de comunicagao, de 

controle/planejamento e de administragao possibilitarao um melhor desempenho naquelas 

atividades do ambiente presencia! que nao estou satisfeito, ou seja, controle e 

acompanhamento. 

Procurei ao Iongo do curso participar de todos os ambientes; aprendi muito participando do 

Forum de Discussoes; incorporei conceitos e ideias mencionadas nos Portfolios, Diario de 

Bordo e Correio e mudei completamente a visao que possuia sobre a utilizagao do EaD no 

universe acad~mico. As informagoes e metodos fornecidos pelo curso forneceram elementos 

qualitativos para o desenvolvimento de minha atuagao, enquanto docente universitario. 

Acho que minha atuagao nao foi satisfatoria na questao da operacionalidade do computador. A 

tecnologia possui um lado altamente positive, isto e, facilita,armazena,cria,agiliza e fornece 

melhores condig6es para quem a utiliza; porem, ela tambem possui um lado negative e obscure 

; ela nao so sucateia o equipamento obsolete, mas tende a sucatear ou dificultar os individuos 

que ha mais tempo estao na "estrada", em qualquer atividade. Mas, com forge de vontade e 

persist~ncia este entrave vai cedendo. 

Gostei muito do ambiente do curso e espero que o EaD da UNICID se transforme num "Locus' 

de difusao da atividade acad~mica, nao so para o publico interne mas, tambem, ao publico 

extemo. 

CASO 2- G.S.- 0 DESPERTAR PARA A CRIATIVIDADE. 

Minhas observagoes sao as seguintes: 

- quanto as minhas expectativas do curso 

Minhas expectativas foram superadas, pois alem das questoes praticas de uso das ferramentas 

que aprendi a nao "temer'', despertei para algo mais importante: a criatividade. Eu sempre me 

considerei "inquieta", sempre busquei aprender e sernpre modifiquei minhas aulas para tentar 

alcangar melhor meus objetivos, mas com este curso parece que estas ideias se consolidaram; 

parece que antes eu pensava nisso algumas vezes por ano, agora parece que estou 

impregnada disso. (Que born!!!) 

- quanto aos objetivos, a dinamica do curso 
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Sinceramente, ao inves de levantar falhas quanta a dinamica, por exemplo, prefiro dizer que o 

curse foi conduzido com o mesmo espirito que nos foi tentado "ensinar'': o de buscar o acerto 

sempre, mas saber que estamos (orientador e orientandos) fazendo parte de um processo 

"interativo" que nos possibilita dialogar o tempo todo e isto leva a possivel adaptagao da 

dincimica. E isto foi feito. Quante aos objetivos acho que estavam claros. Ache que eu atinge 

boa parte deles (olhando pelo prisma do orientando). Espero saber como a Flavia analisou isto 

com relac;ao ao todo 

- minha performance, minha interac;ao, minha cooperac;ao 

Poderiam ser methores. Mas me esforcei muito. 

- projetos pessoais 

Alem de continuar estudando, aprendendo sobre o EaD, gostaria de implantar minha DP no on

line e gostaria de implantar um atendimento lingOistico a comunidade Unicid. 

Sei que ja existe a Oficina de P.T (afinal de contas eu ajudei a implanta-la (ha mais ou menos 4 

anos) e a desenvolve-la (hoje ja nao trabalho mais neste projeto, assim nao sei se M, neste 

memento, algum projeto da Oficina junto ao NeaD. De qualquer maneira, sem ter a intenc;ao de 

"atrapalhar'' projetos que ja sao s61idos e contribuem na formagao efetiva de nosso aluno, acho 

que posso contribuir com o EaD e espero ter oportunidade de faze-lo. Gostaria tambem de 

colaborar com o desenvolvimento do NeaD de outras fomnas. Nao sei se tenho 

"competencias"f'habilidades" para isso, mas mesmo assim coloco-me a disposigao. E isto!!! 

AVALIAy\0 DOS PROCESSOS CONSTRUTIVOS DOS ALUNOS 

Casualmente, os dais alunos selecionados podem ser definidos - sob a 6tica de Bolzan - como 

professores que ja tinham consciencia das relafiies possiveis entre seu idelirio e o dos demais (Bolzan, 

2002). Neste sentido, o curse de Fornuu;iio de Professores online serviu como catalisador de suas 

atitudes e praticas reflexivas de ensino e aprendizagem e para a evolw;:ao dos processes de 0 

QUE e COMO FAZER numa sociedade permeada por tecnologias. 

Desta forma, embora muitos docentes tenharn ficado no caminho, urn caminho de curta espa~o 

de tempo para aprender urn tema complexo, nao signi.fica afirmar que os demais nao 

construirarn conhecimentos ou pelo menos engendrararn a transforma~ao de suas praticas. 
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Aqueles que permaneceram, superando os motives pessoais, investiram (mesmo de 

madrugada, com urn enorme esforgo pessoal) em sua formagao. Outros, mesmo nao podendo 

estar juntos, sentiram os efeitos intencionais do curse: EaD nilo acontece apenas dentro do 

computador e pode contribuir muito para nossa pratica de sala de aula. Quanta mais a pratica 

presencia/ for cooperativa, dial6gica, rica mais facilmente faremos sua transposiqao para o 

ambiente virtual. (Avaliagao coletiva da formadora a turma da 2 a edigao do curse de Formagao 

de professores online UNICID, outubro de 2003) 

Por outro !ado, os dois casos demonstram tambem que algumas cren<;as na aplica<;ao de 

computadores na educa<;ao como a falta de habilidade tecnol6gica ou operacional nao precede. 

Dificuldades operacionais nao sao obstaculos intransponiveis, ao contrario, a humildade em 

explicitar que elas existem e urn fator importante para a media<;ao baseada na alta intera<;ao, que 

auxiliara o aluno a transp6-las. Uma vez transpostas as dificuldades operacionais e possivel 

aflorar o potencial de cada educador. Desta forma, a leitura e a reflexao sobre os registros dos 

caminhos percorridos no ambiente se transformam num "refor<;o" de seu potencial como 

educador. 

Na medida em que o educador ja possui uma pratica de sala de aula interativa, aberta ao 

dialogo com seus alunos, o ambiente tecnol6gico potencializa o seu fazer pedag6gico ao 

disponibilizar canals de comunica<;ao que permitem atender individualmente cada aluno e 

facilitam a troca por meio de linguagens diferentes das verbals utilizadas tradicionalmente na 

universidade. 

A partir dos exemplos de G.S. e D.B., poderia dizer que no ambiente online, a linguagem 

respeitosa, clara e objetiva foi fundamental para estreitar os vinculos afetivos, facilitar os 

processes cognitivos e abrir todas as portas para a intera<;ao e para a aprendizagem. 

Como eu ja disse em outro memento, este e o nosso grande desafio: manter os alunos ativos e 

participativos. Nao minha opiniao, voce esta fazendo o que devemos fazer sempre: utiliza uma 

estrategia, muda de estrategia, questiona, pede sugestao para o pr6prio aluno, enfim, busca 

sampre a interagao mesmo na hora de determinar os caminhos para se atingir os objetivos de 

urn curso. Mas como eu disse tambem, o assunto e muito complexo, temos muito ainda a 

aprender, assim nao tenho ainda uma sugestao concreta para lhe dar. De qualquer maneira, 

acho que o fator tempo ainda e o maior problema, pelo menos no caso do seu publico alvo. 
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Talvez possa existir tambem uma resistencia natural tipica do professor a este tipo de curse, 

mas isto e s6 uma suposi<;:iio ... Enfim, tude isso e muito novo para mim ... niio tenho muito ainda 

para contribuir. (G.S.) 

Sabre a maturidade desta experi~ncia, s6 o tempo podera dizer. A UNICID continua a oferecer o 

curso de forma<;iio de professores online continuamente avaliado e depurado. Todos os 

professores ap6s o curso sao convidados a realizar projetos de ensino e aprendizagem online. 

Vale registrar que a professora G.S., dois meses ap6s o termino deste curso, iniciou urn curso de 

ferias online com 15 alunos e em 2004 passou a ser professora para tr~s novos cursos online em 

regime semi-presencia! de suas disciplinas. 
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CAPITUL06 

A REDE REFLEXIV A IN-VISivEL: UMA METODOLOGIA POSSIVEL 

PARA A FORMA<;AO DE PROFESSORES UNIVERSIT ARIOS ONLINE 

Este capitulo pretende responder a pergunta: COMO A ABORDAGEM DO CURSO DE FORMAcAO DOS 

PROFESSORES ONLINE UNICID, SUAS PREMISSAS E EIXOS NORTEADORES CRIARAM CONDI<;:OES PARA 

CONTRIBUIR PARA A APRENDIZAGEM INICIAL DOS PROFESSORES ONLINE DA UNICID? Sua resposta 

busca explicitar COMO os pressupostos construcionistas foram TRANSPOSTOS para o curso de 

forma<;ao dos professores iniciantes que desejam atuar em ambientes de educa<;ao a disti\ncia. 

Metodologicamente, e importante descrever o processo construtivo do CONCEITO-GUIA sem o 

qual nao ha como assegurar urn desenho coerente da REDE REFLEXIVA IN-VISfvEL responsavel por 

provocar e manter o movimento atraves das a.;oes de media.;ao e da intera.;ao dos agentes de 

aprendizagem que caracterizam o ambiente construcionista na abordagem do ESTAR-JUNTO

VIRTUAL em dire.;ao a BOA aprendizagem. 

6.1 Estabelecendo o conceito-guia 

E o CONCEITO que permite que os elementos adicionados ao desenho do ambiente se 

mantenham entrela<;ados e integrados coerentemente. Para determinar o CONCEITO do ambiente 

de aprendizagem (Figura 15) considerei tres aspectos: 1) a concep<;ao de ensino e aprendizagem 

(em nosso caso, as referencias te6ricas de Vigotsky, Piaget e Papert); 2) as necessidades e 

interesses dos alunos (neste caso, o de vir-a-ser professor online) e 3) a inten.;ao pedag6gica 

inerente ao curso (os objetivos de aprendizagem: transforma<;iio da pnitica docente) inseridos no 

contexto politico-pedag6gico da UNICID em 2003. 

Como mediadora e designer, tomei o CONCEITO-GUIA do ambiente como a referenda para minha 

criatividade. Desta forma, todos os elementos do desenho (atividades, dinamica das intera<;6es, 

objetos ou recursos materiais) deveriam ser alocados no sistema de forma coerente com o 

CONCEITO. 
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Figura 15 - Conceito-guia: o espru;o de intersec~ao das tr~s ref~ncias no contexto 

A CONCEP<;AO DE ENSINO E APRENDIZAGEM adotada no curso de Format;iio de Professores online foi 

construida a partir dos pressupostos do ambiente construcionista descritos no Capitulo 1, que 

privilegiam a reflexao na e sobre a a<;ao, num processo continuo de intera<;il.o entre alunos e 

professor e alunos-alunos, num clima de coopera<;ao e colabora<;ao, enquanto as atividades 

desenvolvidas pelos alunos (da escolha do tema aos caminhos de como fazer o projeto) sao de 

responsabilidade e autoria pessoais. A professora-facilitadora caberia criar estrategias e 

situa<;oes de aprendizagem, que atendessem as necessidades de cada aluno bem como a 

intencionalidade pedag6gica, num clima continuo de dialogo e negocia<;ao, propiciando que os 

alunos construissem suas sinteses provis6rias com autonomia. 

A INTENc;Ao PEDAG6GICA para o curso de Forma9iio de Professores online poderia ser sintetizada 

como sendo a de PROVOCARMUDAN<;:A na pnitica pedag6gica do docente-aluno, que poderia vir

a-ser um professor online, com habilidades e compeffincias necessarias para atuar em ambiente 

construcionista de aprendizagem. 

As EXPECTATIVAS E NECESSIDADES dos alunos foram analisadas e consideradas como processos 

flexiveis, dinamicos, passiveis de serem atendidos pelos objetivos do curso. No presente caso, 

poderia afinnar que os docentes-alunos esperavam e necessitavam construir conhecimentos 

pedag6gico e tecnol6gico para serem aplicados em sala de aula presencia! e, no futuro, 

transpostos para seus futuros ambientes virtuais de aprendizagem. 
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Da inter-rela~ao dos tres aspectos, foi construido o CONCEITO-GUIA: PROPICIAR A REFLExAO NA E 

SOBRE A A<;:AO DOCENTE A FIM DE ENGENDRAR A TRANSFORMA<;:AO DA PRATICA PEDAGOG!CA 

DOS ALUNOS-PROFESSORES. 

0 CONCEITO nao se constitui numa variavel independente, pois todos os elementos devem ser 

gerados a partir dele. No entanto, para se enxergar melhor o design do ambiente optou-se por 

destaca-lo dos demais. 

6.2 A Rede Reflexiva In-visivel 

Para garantir a articula~ao coerente de todos os elementos com o conceito-guia, elaborei uma 

REDE REFLEXIVA IN-VISfvEL. Trata-se de uma trama nao-linear que busca integrar o 

entrela~amento das atividades, dos recursos materiais e das a~oes da media~ao pedag6gica no 

continuo do curso, transformado-os em redemoinhos da aprendizagem, cujo movimento 

exponencial da coopera~ao e colabora~ao resultasse na constru<;ao de significados individuais e 

coletivos dos agentes (alunos e professor). Ou seja, uma trama que emedasse tantas situa~oes 

quantas fossem necessarias por meio de estrategias pedag6gicas ( atividades e recursos 

materiais) e da conversa~ao para que os alunos tomassem consciencia (adquirissem visibilidade) 

de que algo estava se transformando em sua individualidade e com sucesso (empowerment), 

como abordado no t6pico 1.3.1. 

No ambito da REDE, as reflexoes na e sabre a a~ao deveriam contribuir para o movimento espiral 

vertical ascendente nas agendas e horizontal no transcorrer do curso; entrela~adas de inumeras 

outras espirais reflexivas provocadas pela intera~ao entre professor-aluno e aluno-aluno 

proporcionada pelas atividades e a cada expressao e representa~oes pessoais, resultantes das 

leituras e dos recursos materiais alocados no ambiente. As espirais deveriam formar NOS 

REFLEXNOS em cada aluno, imprevisiveis, segundo seu tempo de desenvolvimento e 

aprendizagem (a singularidade de aprendizagem de cada aluno.), propiciando momentos de 

encontro (Furlanetto, 2002). Os NOS REFLEXIVOS representariam a oportunidade de constru~i.io de 

novo conhecimento. 
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/. . ' 

• • 1. Orientados pelas ATIVIDADES (triangu.los 
azuis ), os alunos ( esferas coloridas) INTE 

RAOEM com seus pares e com o professor. 
mediador (triangulo amarelo ) • 

• • 
• • •• 3. Na l:NTERACAO surgetn OS NOS REFLEXIVQS 

(clrculos vermeJhos) possibllitando a mudanca 
de patamar ou tomada de COilBCiencia do 
processo construtivQ de ahmos e professor. 

•• • •••• • •• • • • ••• 5. A eada nova .ATIVIDADE, nuvas lNTI!RACOES, 
novos NOS JU!FLEXJVOS, acarretando na DANCA. 

CONPERSA.CIONAL (re:nwin/ws de aprendizagem ), 

que podem resultar na transfunnacao cons-
cientc pelo aluno com auxilio do mediador. 

2. Ao mesmo tempo, reaJizam sucessivos Cl

ews DE APRENDJZAOEM: descricao-execuca 
reflexao-depuracao e nova descricao. 

• • 4. Sucessivos NOS RBFLEXIVOS permitem 0 

movimento ascendente ( CONCElTUAI.JZACAO) da 

FSPJR.a DA AFRENDIZJ.GEM no transcoJ:ter do 

CUM>. 

• ••• • ••• • • • •• 6 • .Assim. continuamente. as ll'ITERACOES e os sucessivos 

NOS REl'LEXIVAS podem propichun que os alunos enc<m· 
trem seus CONtORNos individuais. Ao final, alunos e pro
fessor saem t:ra:nsfonnados. 

Figura 16 - Representa~ao do processo de confonna~,;ao da Rede Reflexiva Invislvel. 
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A media<;iio no ambiente do curso de Forma¢o de professores online conviveu sempre com a 

necessidade de atuar para gerar movimento entre e no (in) alunos a partir do desequilibrio 

(intera¢o divergente) para, num outro momento, auxilia-lo a formalizar o que foi construido 

(intera¢o convergente). 0 desafio desta danra conversacional foi manter continuamente o aluno 

ema<;iio. 

A Figura 16 e a representa<;iio de alguns mementos do processo de conforma<;iio da rede 

lnvisivel. 0 professor-mediador-designer (triiingulo amarelo) disponibiliza no ambiente as 

atividades e seus recursos didaticos (triiingulos azuis) para provocar desequiliorios sucessivos. 

Os alunos interagem com os materiais (triiingulos) e com os demais colegas (circunferencias) 

para resolver seus problemas e realizar seus projetos. Enquanto o fazem, realizam sucessivos 

ciclos de aprendizagem ( descri<;ao-execu<;iio-reflexao-depurao;ao e nova descri<;iio) e ascendem 

em espirais da aprendizagem quando, na interao;ao com seus pares, buscam a compreensao de 

suas a<;oes (n6s reflexives, representados por simples e duplos circulos entorno vermelho). A 

trarna nao-linear compoe a REDE REFLEXN A lN-VISfvEL. 

Como mediadora, ao agir assim estaria colocando o aluno em movimento: entre a necessidade e 

a satisfa<;iio; entre o conhecido e o desconhecido; o desconhecido e conhecido; e propiciar, 

atraves do dialogo, que ele reconhecesse tais diferen~as e elaborasse suas sinteses provis6rias, 

pois e na diferen<;a, no desequilibrio que resulta a adapta<;iio piagetiana num dado contexte 

hist6rico. 

Desta forma, a abordagem do estar-junto-virtual embebe o CONCEITo-GUJA, transformando e 

dinamizando a REDE REFLEXNA IN-VISfvEL ao acrescentar diniimicas entre a contextualiza<;ao e 

descontextualiza<;iio propiciada pelos alunos e suas difereno;as individuais, mediados pela 

facilitadora e pelos demais colegas. 

Assim sendo, o objetivo do mediador-designer neste ambiente construcionista foi ode intervir 

intencionalmente para criar infinitos N6S REFLEXNOS (situa<;oes previsiveis e imprevisiveis) que 

propiciassem o movimento continuo de reflexao atraves da ao;ao do(s) sujeito(s)-aprendiz(es) 

para ocorrer a transforma<;ao do objeto (neste caso, sua a<;;iio pedag6gica), tornando explicito o 
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mecanisme de sua transformao;ao ou o caminho pelo qual o aluno construiu o "novo" objeto (a 

pratica docente transformada). 

A REDE REFLEXIVA IN-VISivEL requer continuo planejamento, acompanhamento e avalia<;ao dos 

processes e dos produtos, pois aquele que aprende deve compreender o que estd fazendo e porque estd 

fazendo, o que por sua vez exigird uma reflexiio consciente, um metaconhecimento, sabre as 

procedimentos adotados (Pozo, 2000 p. 235-236), exigindo constantes mudano;as durante o processo 

de media<;ao pedag6gica e uma nova postura por parte dos agentes de aprendizagem (professor 

e alunos) frente as situao;oes das mais simples as mais complexas. 

Neste contexte, a REDE REFLEXIV A IN-VISivEL poderia ser interpretada como a representa<;ao da 

complexidade do CONCEITo-GUIA desta nova cultura digital na forma<;ao dos professores online 

na qual alunos e professor atuam horizontal e trans- e interdisciplinarmente para promover a 

DINAMICA DAS INTERA<;:OES, elemento-chave no processo de aprendizagem, conformando uma 

nova rela<;ao de ensino e aprendizagem. 

A REDE REFLEXIV A e INVISivEL para os alunos no inicio do processo quando nao percebem por 

nao possuirem consciencia de seu processo de aprendizagem. Com o auxilio da mediao;ao 

pedag6gica, que explicita as a<;6es interativas e reflexivas dos diversos agentes realizadas nos 

processes de constru<;ao de urn conhecimento pedag6gico compartilhado, os alunos podem 

percebe-la ao adquirir consciencia de seus processes construtivos. Entao, a Rede Reflexiva 

torna-se VISivEL, corroborando como que foi afirmado por Bolzan no Capitulo 1: 

0 conhecimento, por sua vez, e gerado e co-construido coletivamente, e produzido na 

interatividade entre duas ou mais pessoas que dele participam, constituindo-se o nU.Cleo da 

atividade. Assim, as tarejas conjuntas provocam uma necessidade de confrontar pontos de vista 

divergentes, acerca da mesma atividade, o que possibilita a descentraliza¢o cognitiva e se traduz 

no conflito s6ciocognitivo que mobiliza as estruturas intelectuais existentes e obriga os sujeitos a 

reestruturd-las, dando Iugar ao progresso intelectual. Todos esses processos siio relevantes, 

quando pensamos no processo de construtjio do conhecimento escolar e, conseqiientemente, na 

construtjio do processo de construtjio compartilhado. (Bolzan, 2002 p. 53) 
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A REDE REFLEXJVA JN-VISfvEL deve possibilitar a explicita~ao dos processos construtivos, de 

maneira que sejam observados e comungados por todos aqueles que participam da silua~ao. E 

justamente essa 'visibilidade' que amplia a capacidade cognitiva individual, porque abre espa~o 

para a tomada de consciencia decorrente da realiza~ao em conjunto daquelas tarefas que o 

individuo nao e capaz de realizar sozinho. 

0 processo do fazer, inicia-se com a tomada de consciencia pelo mediador do conhecimento 

previa do aluno para que ele possa aluar, intervir intencionalmente (a partir de hip6teses 

elaboradas) na zona de desenvolvimento proximal de cada aluno, numa atilude de dialogo 

divergente, desequilibrador, para que o aluno busque a solu~ao para o problema por meio da 

realiza~ao de urn projeto signilicativo. Os caminhos e as formas expressivas do aluno devem ser 

garantidos e respeitados e, sobreludo, incentivados. 

No processo do compreender, o aprendiz e livre para agir enquanto e observado criticamente 

pelo mediador. Este, por sua vez, deve intervir para que o aluno esteja continuamente 

elaborando reflexoes na e sabre sua pratica e construindo a sua compreensao. 

Concornitantemente, em ambiente construcionista na abordagem do estar-junta-virtual (Valente, 

2000), novas reflexoes na e sabre as a~oes vao sendo realizadas de forma coletiva, confrontando

se os pontos de vista em contextos semelhantes, perrnitindo o estabelecimento de novas rela~oes, 

compara~6es e diferencia~6es, o que implica urn processo exponencial da aprendizagem, 

possibilitando novas compreensoes e a vivencia de novas ESPIRAIS DE APRENDIZAGEM, 

verdadeiros REDEMOJNHOS DE APRENDIZAGEM como explicitado no Capilulo 1 (Prado, 2003, 

p. 209). As idas e vindas do real ao virlual e do virlual ao real perrnitem que o docente-aluno 

esteja continuamente re-signilicando a sua pratica. 

E neste PROCESSO de FORMA<;:Ao, durante o qual o professor (aluno) toma consciencia de seus 

pr6prios contornos (Furlanetto, 2002), que encontramos a riqueza deste curso. As constantes 

revisoes de seus projetos e a necessidade de revisitar as atividades, as produ~oes dos cole gas e 

os recursos didaticos alocados no ambiente (PARADAS OBRJGATORIAS) sao oporlunidades 

singulares para que o mediador-facilitador aplique o METODO CLINICO piagetiano e auxilie o 

aluno em seu processo de TOMADA DE CONSCIENCIA. 
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0 QUADRO 8, esquematiza as diversas atividades realizadas durante o curso sobre a qual se 

ap6ia a REDE REFLEXIV A JN-VISfvEL. As sucessivas interven<;oes e colabora<;oes realizadas no 

ambiente decorreram desta malha. 

QUADRO 8- DJNAM!CA ENTRE 0 FAZER E 0 COMPREENDER 

A dinfunica do fazer e do compreender e visfvel no conjunto das atividades propostas no 

ambiente do curso: a toda atividade do Jazer corresponde atividades rejlexivas que mediadas pelo 

facilitador propiciam condi<;oes para que ocorra a compreensiio do processo construtivo pelo aluno, 

abrindo espa<;o para a forma<;ao de espirais e remoinhos de aprendizagem (dan<;a 

conversacional). 

Na pratica, durante o curso de Fonnac;iio de Professores online da UNIOD, apesar de realizar 

minhas conversas com os alunos a partir de hip6teses elaboradas, minha a<;ao como mediadora 
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nao foi tao proxima e detalhada quanto a exigida pelo metodo clinico para poder garantir que os 

alunos definitivamente compreendessem todos os conceitos apresentados. Mas, auxiliada pelos 

registros deixados no Teleduc, pude perceber a transforma<;ao e tomada de consciencia dos 

docentes-alunos de que ser professor online exige novas competencias e habilidades. 

Nesta proposta de curso, o PRODUTO perdeu sua importancia relativa para o PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM. Ao docente-aluno foi mais prazeroso perceber que aprendeu (o que, porque e 

como fez para aprender) do que o projeto final em si (plano de aula transformada). A emo<;ao 

descrita e a tomada de consciencia de que seus alunos aprendem mais quando ele (docente

aluno) se abre para ouvir e dialogar no presencia! ( e no virtual) para a tender as necessidades e 

individualidades dos alunos, sao visiveis nos registros deixados no Teleduc. 

Finalmente, poderia dizer que a transforma<;ao da pnitica pedag6gica no ambiente do curso de 

forma<;ao de professores virtuais foi favorecida pelas continuas interven<;5es desiquilibradoras 

da mediadora sobre a zona de desenvolvimento proximal de seus alunos-professores que os 

levaram a buscar aporte te6rico-pedag6gico (com o MAIS EXPERIENTE: colegas, artigos e 

professora) para solucionar seus problemas de como TRANSPOR sua pnitica ao ambiente virtual, 

resultando em diferentes niveis de consciencia, pois a aprendizagem e uma arte (Papert,l988) e, 

como tal, e singular. Assim deve ser tratada a constru<;ao do conhecimento. 

Como presente estudo, espero ter respondido a questao colocada na lntrodu<;ao de COMO FAZER 

uma Educa<;ao a Distancia que resultasse na BOA aprendizagem. 
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CAPfTUL07 

CONSIDERA<;OES FINAlS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar as CARACTERISTICAS DE UM AMBIENTE VIRTUAL 

CONSTRUCIONIST A ENSINO E APRENDIZAGEM, para isso busquei explicitar a conformac;ao do curso 

de formac;ao de professores online que continua sendo depurado e realizado na Universidade 

Cidade de Sao Paulo. 

Hoje, tenho conscienda de que cada curso gera novas formas de ensinar e aprender, co

evoluindo a partir dos processes reflexives realizados pelo agente de mediac;ao e dos alunos

professores, sem os quais nao existira uma cultura digital educacional que garanta a BOA 

aprendizagem. 

Contudo, as caracteristicas de ambientes construcionistas apontadas no Capitulo 1 merecem ser 

pontuadas, tendo em vista as reflexoes elaboradas ao Iongo desta pesquisa: 

1. A MEDIA<;AO PEDAGOGICA deve ser resultado do equilibrio e integrac;ao da articulac;ao entre 

o ensino e aprendizagem. Ou seja, os recursos materials digitais, as atividades e o grau de 

interac;ao devem corresponder as necessidades/ interesses de aprendizagem de cada aluno bern 

como da intencionalidade pedag6gica do professor. 

Para isso, nao basta apenas conhecimento pedag6gico (teorias de aprendizagem) para embasar 

a mediac;ao, e precise que o professor tenha a coragem de colocar a miio na massa e agir como a 

interface viva mais importante do que a tecnologia em si para propiciar os processes 

metacognitivos dos aprendizes (e a propria) atraves de sua metacomunica¢o (Kress e Leewen, 

1996). 

2. As ATIVIDAJ)ES devem devolver o controle e responsabilidade da aprendizagem para o aluno. 

Para isso, devem ser FLExiVEJS para atender interesses diversos; ABERTAS, para que o aluno 

elabore o seu proprio processo de fazer e interpretar; ESTIMULANTE, para que desenvolva a 
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criatividade do aprendiz; CONTEXTUALIZADA, para que o aluno possa aplica-la numa situa9ao 

pratica; de LIVRE-EXPRESSAO para que o aluno represente suas ideias em diferentes linguagens; 

INDIVIDUAlS E COLETIV AS, provocando interay5es e reflexao intencionais. 

Para isso, ap6s o curso introdut6rio, o professor-mediador deve se preocupar em desenvolver 

outras competencias a medio e Iongo prazo para aprender, gradativamente, a transpor sua pratica 

do real ao virtual, realizando experiencias concretas, dotado de postura reflexiva na e sobre a 

a9ao, nao aceitando modelos prontos e acabados. 

E necessario que o docente desenvolva as competencias e habilidades comunicativas, 

pedag6gicas, cientificas e criativas para ensinar em contextos diversos, conformando um novo 

ambiente. Isso requer que o professor realize continuas reflexoes sobre sua pnitica real e, atraves 

da abstra.;ao e conceitualiza<;ao, re-aplique o conhecimento adquirido em situa<;5es de sala de 

aula mediada por computadores conectados em rede. 

3. As INTERAI;OES entre os agentes (professor e alunos) devem estar envoltas num clima de 

confian9a, respeito e liberdade de expressao para fazer aflorar todas as potencialidades e 

fragilidades. Ao professor caberia a funyao de facilitador, observador, articulador, desafiador, 

sintetizador e orientador dos alunos, atuando sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

e em dire9ao a formalizayao dos conceitos e da forma9ao dos individuos (aprendizes e 

ensinantes ). 

Para isso, o professor online precisa investir em sua capacidade de comunica<;ao interpessoal 

(observar, saber ouvir, expressar-se em diferentes linguagens, considerar a subjetividade e 

individualidade dos alunos) para construir uma rela<;ao aluno-professor baseada na confian<;a, 

na enipatia e colabora<;ao mutua. 

Ao aluno caberia colaborar para e compartilhar novas ideias, descobertas, caminhos, questoes e 

comentarios que contribuam para exponencializar o processo de constru<;ao do conhecimento do 

coletivo (social). Para isso, os alunos aprendizes tern de ter oportunidade de acesso e participar 

como co-produtores de uma cultura digital. 
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4. Para que os RECURSOS MATERIAlS DIGITAIS sejam adequados a natureza do conhecimento, 

ao perfil dos alunos (novatos, intermediaries ou especialistas); as condi<;:6es de acesso pelos 

alunos (largura de banda, porte do equipamento e habilidade para operar diferentes softwares) 

e apresentem diversidade de linguagens (verbal e niio verbal, estatica ou em movimento, como 

audio e video e fotografia), propiciando ao aluno enfoques mliltiplos, e necessario que os 

professores online tenham consistencia te6rica dos conteudos disciplinares a serem ensinados. 

Nao basta serum mero professor-reprodutor de sua area especifica (ou um generalista), para 

realizar transposi<;:6es criativas, que atendam os diferentes estilos de aprendizagem e a natureza 

especifica do conhecimento (sua epistemologia), e necessario que o professor online tenha 

consistencia te6rica dos conteudos disciplinares alem do conhecimento das teorias de 

aprendizagem (Valente, 2001). 

A competencia epistemol6gica e chave na realiza<;:ao da transposi<;ao para ambientes virtuais de 

ensino e aprendizagem e implica clareza do objeto, do(s) metodo(s), das linguagens, das 

in1imeras formas expressivas, dos processes, da Hist6ria das teorias que formam o corpo do 

Conhecimento a ser ensinado e aprendido. Exige o Saber e a Inteligencia do dominic. 

5. Tudo o que foi dito acima s6 sera possfvel se, como o primeiro passo, os professores 

MEDIADORES-DESIGNERS tomarem consciencia da necessidade de definirem o CONCEITO do 

ambiente a ser conformado. Sendo assim, mais uma vez, podemos dizer que niio existe o 

modelo correto de ambiente de ensino e aprendizagem virtual, corroborando com Perkins, 

Prado e Valente, Almeida entre outros. 

E o CONCEITO que garante que a REDE REFLEXIVA IN-VISfVEL seja diniimica o suficiente para 

manter ativo e rico o ambiente de aprendizagem construcionista. Sem os quais pode existir 

ambiente de aprendizagem, mas possivelmente niio sera construtivista e muito menos 

construcionista. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

1. Continuar o processo de depurac;:ao do curso de formac;:ao de professores online, buscando 

altemativas para aprimorar a Visao de Professor para que esta propicie mais movimento, com 

menos ruido espacial e informacional. 

2. Estudar para compreender o porque da resistencia a mudan<;:a a constru.;:ao de urn novo 

conhecimento pelo docente no ambiente de ensino e aprendizagem online. Compreender os 

motivos e como superar as dificuldades de localiza<;ao espacial no espa<;o virtual de ensino e 

aprendizagem entre outros aspectos decorrentes da transposic;:iio online. Pois, a falta de tempo e 

as dificuldades operacionais niio devem ser encaradas como fatores normals ( crenc;:as) que 

justifiquem a evasiio do ambiente ou a niio constru<;iio do conhecimento, apesar do discurso 

ufanista de que a educa.;,:iio a distiincia e urn processo inexonl.vel para a profissao de professor de 

ensino superior no Brasil no seculo XXI. 

3. Buscar compreender como a interac;:iio na REDE REFLEXIVA IN-VISfvEL seria implementada em 

comunidades de aprendizagem online como grupos de estudo, comunidades de pratica, entre 

outras forrnas de organismo vivo de aprendizagem para que sejam aplicadas com naturalidade 

como fontes de inovac;:iio e gerac;:ao de novos conhecimentos. 

4. Finalmente, realizar uma investiga<;ao sobre o uso e adequac;:ao da diversidade de linguagens 

multimidiaticas nos diferentes dominios e seu impacto na cognio;ao e na afetividade para 

assegurar a realizac;:ao de atividades e recursos coerentes e criativos (alem de belos e prazeroso) 

com a concepc;:ao construcionista de aprendizagem. Esta pesquisa teria de considerar a natureza 

dos diferentes dominios, como constroem sua epistemologia, como determinados dominios 

representam suas ideias no processo de constru.;:ao do Conhecimento e como tais linguagens 

deveriam ser utilizadas no ambito da REDE REFLEXIV A IN-VISfvEL para propiciar a re-constru<;ao 
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do conhecimento pelos alunos, em seus ciclos de aprendizagem (descri<;ao-execuc;ao-reflexao

depura<;ao-(nova) descri<;ao) a fim de instrumentalizar os professores de maneira que eles 

possam, conscientemente, se apropriar das linguagens multimidiaticas adequadas e realizar a 

transposi<;ao para o contexto de aprendizagem no ambiente virtual, e consequentemente, 

favorecerem a BOA aprendizagem de seus alunos. 
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ANEXO 1 

0 SOFTWARE TELEDUC COMO FERRAMENTA DE MEDIA<;AO 

Preparar cursos, que utilizem as diferentes inforrnac;5es mediadas por diferentes meios 

(suportes) e os mecanismos de comunicac;ao e cooperac;ao e disponibiliza-los na Web, e uma 

tarefa relativamente complexa que exige grande empenho por parte do professor (ou equipe 

realizadora do curso). 

Sao necessarios conhecimentos que vao alem do conteudo. E preciso que o professor saiba criar 

rnateriais, aplica-los e administrar seus cursos. No entanto, o professor nao precisa ser ou se 

tornar urn especialista em computa<;ao para disponibilizar seus recursos didaticos. 

A maior parte dos ambientes de educac;ao a distancia na Internet esta baseado no modelo 

centralizado de websites, com material didatico exposto na forma de pagina HTML e 

comunicac;ao assincrona entre alunos e professor. 0 modelo simplificado de websites faz com que 

esses ambientes muitas vezes nao sejam adequados para a criac;ao de todos os cursos, 

considerando-se as mais diversas metodologias. Alem disso, uma vez que, norrnalmente, os 

ambientes de cursos a distancia sao pouco flexiveis, nem sempre e possivel adequar a 

metodologia de urn curso a estrutura fomecida por urn determinado ambiente. (Rocha, 2002) 

A flexibilidade e traduzida no conjunto de ferramentas de inforrnac;ao (leituras e rnateriais de 

apoio) e comunicac;ao (bate-papo, f6rum, correio) e ferramentas de armazenamento do 

atividades e da reflexiio realizadas pelos alunos e de administrac;ao ou gestiio docente 

disponiveis no software. 

Dentre a multiplicidade de software, nesta pesquisa, a escolha do gerenciador de ambiente de 

ensino e aprendizagem Teleduc' foi urna op.;:ao pedag6gica cujas atividades deviam privilegi.a:r a 

I Teleduc desenvolvido pelo NUcleo de InformAtica Aplicada a Educac;ao (Nied) e pelo Institute de Computa¢o (!C) da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), recebedor do Prl!mio de Excel~ Educactoual da ABED em 2002. Te!Educ e um 
software de livre distribui~o e sua primeira versao estari\ disponivel (http:/ f www .nied.unicamp.br) a partir de Fevereixo de 2001. 
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autoria do aluno bern como aquelas que demandam a~oes reflexivas e criativas. As atividades com 

estas caracteristicas devem ser encaminhadas de tal forma que o aluno possa aprender fazendo, refletindo, e 

depurando suas ~~fOes por meio de feedback dos colegas e do professor. (Prado & Valente, 2002; Prado, 

2003 p. 72): o Teleducz. 

0 TelEduc e urn dos ambientes para EAD desenvolvido tendo como meta a forma~ao de 

professores para a Informatica na Educa~ao com base na analise das varias experiencias 

presenciais realizadas pelos profissionais do Nticleo de Informatica Aplicada a Educa~ao (NlED) 

da Unicamp. A metodologia de ensino-aprendizagem proposta pelo ambiente e baseada na 

execu~ao de atividades praticas com orienta~ao constante e online do formador, durante a 

aprendizagem de conhecimentos te6ricos de forma contextualizada com comunica~ao entre os 

participantes. (Rocha, 2001) A facilidade de manuseio das ferramentas por alunos e professores 

para ensinar e aprender, sem exigir esfor~o cognitivo adicional, tambem e uma das 

caracteristicas apresentadas pelo software Teleduc. As ferramentas Visao do Aluno e Visao do 

Formador nao alteram em nada a l6gica da navega~ao. 

Estrutura basica do ambiente TelEduc 

Coerente com a conce~ao pedag6gica construcionista, o TelEduc possui como elemento central 

a ferramenta Atividades, que disponibiliza as estrategias pedag6gicas aos alunos. Para tanto e 

absolutamente necessaria que tudo o que acontece em urn curso fique registrado: todas as 

intera<;oes, os contetidos e os acessos. 0 conjunto total de funcionalidades oferecidas pelo 

2 
A Versao 32 foi utilizada no presente estudo. 
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TelEduc pode ser reunido em tres grandes grupos: ferramentas de coordenapio, ferramentas de 

comunic~iio e ferramentas de administra<;iio. 

COORDENA<;:AO COMUNICA<;AO ADMINISTRA<;:AO 

D:inamica do curso; Agenda; F6runs de discussao; Chat; Mural; 
Estrutura do Ambiente; Perguntas 

Atividades; Material de apoio; Correio (intemo e extemo); Grupos; 

Leituras; Parada Obrigat6ria. Perfil; Diario de Bordo; Portfolio; 
Freqiientes; Acessos; Configurar; 

lnterrnap (mapa de lnterac;ao). 
Admlnistrac;ao; Suporte. 

Os registros das atividades realizadas pelos membros do curso (alunos e formadores) podem ser 

armazenados na ferramenta Portfolio, que permite a intera~ao com formadores e colegas no 

recurso de Comentario, transformando-se em caderno eletr6nico interativo do aluno individual ou 

em pequenos grupos quando estes forem organizados no ambiente com a utiliza~ao de outra 

ferramenta de Grupos. 

As ferramentas Diario de Bordo e Parada Obrigat6ria formam urn conjunto de ferramentas 

concebidas para enfatizar a existencia da reflexao sobre a a~ao realizada pelos alunos no 

ambiente: o Diario de Bordo conceitualmente e urn local de registro interativo das reflexoes 

individuals e a Parada Obrigat6ria abre urn espa~o para atividades que exigem reflexao em 

momentos especiais do curso, tais como sintese, fechamento das principals ideias tratadas ate urn 

dado memento. A ferramenta Perfil e usada pelo aluno para se apresentar ao grupo de forma 

bastante pessoal, colocando sua foto, dizendo quem e, do que gosta, o que faz, seus hobbies, sua 

familia, sua cidade etc .. 

As ferrarnentas de coordena{:iio possibilitam ao formador acompanhar, gerenciar e 

disponibilizar as atividades e os materials didaticos no ambiente. 5ao ferramentas que, de 

alguma forma, organizam e subsidiarn as a~5es de urn curso. A Agenda, pagina de entrada do 

curso, tern a fun~ao de organizar e situar o aluno no decorrer de certo tempo e e atualizada pelo 

formador de acordo com a dinfu:nica de curse e conforme o andarnento das atividades. Nesta 

facilidade, encontramos a ferrarnenta Hist6rico que armazena de forma seqUencia! todas as 

agendas de urn curse. A ferramenta Dinam.ica coloca aos alunos como se dara o andamento do 

curse, tempo de dura.;:ao, os objetivos do curse, o que e esperado dos alunos, avalia<;ao etc. 
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Cabe ao professor, a escolha das ferramentas oferecidas pelo ambiente de acordo com seu 

projeto pedag6gico. Uma escolha, portanto, pedag6gica. Oferecer ou nil.o uma ferramenta em 

diferentes momentos do curso faz parte da metodologia adotada pelo formador, que pode 

mante-las ocultas no menu a esquerda da tela .. As ferramentas podem ser disponibilizadas e 

retiradas a qualquer momento, dependendo tao somente da dinarnica escolhida pelo formador. 

(Rocha, 2001) 

Sao consideradas ferramentas de coordenafiio, ainda, as ferramentas que disponibilizam 

material didatico de apoio as atividades do aluno, como as ferramentas Leituras, Material de 

Apoio, e a pr6pria ferramenta Atividades. 

Leituras e Material de Apoio sao diferenciadas conceitualmente mais do que 

computacionalmente: a primeira e usada para disponibilizar textos e material bibliografico geral 

do curso; enquanto a segunda, geralmente, e usada para disponibilizar todo tipo de material 

vinculado a uma determinada atividade. Vale ressaltar que o TelEduc aceita qualquer formato 

de documento, irnagem, video, som ate 4 megabits, o que nao impede que documentos maiores 

sejam entregues aos alunos via paginas alocadas em outros servidores. Finalmente, neste grupo, 

podemos colocar a ferramenta Perguntas Freqiientes em que o formador vai organizando as 

duvidas de interesse geral que aparecem no decorrer de urn curso e ainda a ferramenta Gmpos 

que possibilita organizar os alunos em subgrupos de trabalho e o uso do Portf6lio de Grupo 

correspondente ao grupo por perrnitir a edic;ao coletiva de materiais. 

No conjunto de ferramentas de comunicafiiO, temos o Correio Eletronico, o Bate-Papo e F6rum 

de Discusslio, Mural e Portf6lio (Comentario) implementados no mesmo formato daquelas 

usualmente encontrados na Internet Com excec;ao do Correio, que perrnite que o formador se 

comunique externamente com seus alunos, as demais slio internas ao ambiente. Ou seja, para se 

ter acesso as mensagens e preciso estar conectado ao TelEduc. 

As sessoes de Bate-papo sao registradas e qualquer participante do curso pode ter acesso a esses 

registros para posterior analise dos assuntos t6picos discutidos. 0 F6mm de Discussao 

proporciona a troca de mensagens assincronas, o que perrnite que o aluno utilize-a, respeitando 

seu ritrno pessoal de fazer e refletir sobre , escrevendo diretamente na tela ou copiando e 
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colando suas ideias elaboradas a partir da utiliza<;ao de editores de texto. Alem destas 

ferramentas, existe o Mural que possibilita que recados gerais como avisos de eventos, locals na 

Internet (links) interessantes, possam ser compartilhados por qualquer participante do curso. 

0 Portfolio e considerada uma ferramenta de comunicapio no ambiente Te!Educ onde o aluno 

comunica ao grupo ej ou ao formador o resultado de seu trabalho e recebe Comentarios e 

sugestoes de colegas e formadores, numa conversa particular como autor. Neste espa<;o, o aluno 

disponibiliza textos, respostas de atividades, URLs etc. e decide que tipo de compartilhamento 

deseja usar: o totalmente compartilhado possibilita que todos os participantes do curso possam ter 

acesso e comentar seu trabalho; compartilhado com formadores ira permitir acesso somente ao 

grupo de formadores do curso e o nfio compartilluuio nao permite acesso. Esta Ultima op<;ao e 

usada quando o aluno ainda nao conseguiu o resultado final, isto e, trata-se ainda de urn 

trabalho em andamento e que apenas esta usando o espa<;o para armazenamento durante sua 

fase de constru<;ao. 

Finalmente, no terceiro grupo estao alocadas as ferramentas de administrar;:fio de apoio ao 

formador no gerenciamento administrative do curso: monitoramento de alunos e de 

formadores, realiza<;ao de inscri<;oes, edi<;ao das datas de inicio e termino de curso, sele<;ao das 

ferramentas no ambiente etc. 

As ferramentas de apoio a autoria, ou seja de edi<;ao, aquelas que permitem ao formador 

transferir para o Te!Educ o material didatico que necessita inserindo conteudos em ferramentas 

como Leituras, Material de Apoio, e Atividades, e atualizando as ferramentas como Agenda, 

Dinamica do Curso pertencem a este conjunto de ferramentas. Ainda neste grupo encontram-se 

as ferramentas que auxiliam o formador a verificar os Acessos diarios dos alunos ao ambiente 

nas diferentes ferramentas disponiveis e a enxergar a intera<;ao presente no ambiente com a 

utiliza<;ao da ferramenta InterMap. 
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ANEX02 

RELATORIO DE A V ALIA<;AO DA 1 a EDI<;AO, JANEIRO DE 2003 

FORMA(AO DE PROFESSORES ONLTNE 

Grupo Flavia Amaral Rezende 

Em linhas gerais, acredito que o "choque" de paradigma foi muito grande pois a atua~ao dos 

alunos (visiio aluno) eo papel de professor (visiio do professor) deixou muito a desejar no que diz 

respeito a pr6-atividade e intera.;:ao. Por outro lado, muitos dos alunos com dificuldades 

iniciais para acessar o sistema, se esfor.;:aram e no quarto dia, ja apresentavam certa 

desenvoltura para navegar on line. Desta forma, a pouca habilidade ou "fluencia" tecnol6gica 

nao foi o fator inibidor neste grupo e a resistencia concentrou-se mais na mudan~a de 

paradigrna ou seja, na nova postura aluno e professor on line. 

Acreditamos ter havido esfor.;:o de muitos para tentar superar o curto espa<;:o de tempo e as 

dificuldades operacionais (tecnol6gicas) encontradas durante a adapta<;:ao ao TelEduc. 

Grupo Vera Maria Guimaraes 

Ressaltamos que para viabilizar aulas em EAD na Universidade e necessario que os professores 

tenham equipamentos disponiveis e atualizados em hardware e software e que os cursos a 

distancia utilizem softwares considerados mais comuns para que haja possibilidade dos alunos 

interagiram com o ambiente de aprendizagem, assim como, baixar textos da internet. 

Os professores tiveram dificuldade em realizar suas aulas no ambiente virtual, porem, aprender 

a lidar com o ambiente como aluno e, ao mesmo tempo, visualiza-lo como formador, foi uma 

exigencia grande. Assim, verificamos que os professores participantes se esfor.;:aram muito, 

tentando compreender o ambiente e fazendo o projeto pedido. Frente as varias dificuldades 

encontradas procuraram, de varias maneiras, resolve-las, enfrentando os problemas e 

solucionando-os. 
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Assim, gostaria de parabenizar os esfon;os dos professores que realmente participaram do 

curso, embora, uns tiveram mais sucessos que outros na interac;ao com o ambiente. 

Grupo Jose Claudio V ahl Jr. 

Na minha opiniao, os participantes do curso nao estavam preparados psicologicamente para 

enfrentar uma semana tao atribulada. Nesse sentido o curso ocasionou urna sobrecarga de 

informac;oes que muitos nao conseguiram enfrentar a contento. 

As vezes, ate por uma questao cultural, imagina-se que a participac;ao em urn curso a distancia 

se dara "em alguma horinha vaga", ja que e assincrona e independe do local onde o estudante se 

encontra. Mas a realidade se mostrou muito diferente e os alunos acabaram percebendo que o 

"tempo virtual" parece ser menor do que o "tempo real" e que urn curso a distancia muitas 

vezes toma mais tempo e exige mais dedicac;ao I organizac;ao I disciplina do que urn curso 

presencial. 

Pude notar nessa semana de convivio intenso com os professores, que muitos ainda nao tern a 

intimidade necessaria com a rnaquina e com todas as tecnologias dela decorrentes (Internet, e

mail, etc.) 

Em relac;ao a mudanc;a de paradigma (do presencial para o virtual), pude notar uma boa 

flexibilidade da maioria. Em termos gerais, diria que, devido ao contagia desses com os demais 

professores, ira se instaurar na Unicid uma nova cultura de educac;ao, com urn novo paradigma. 

Considero o aproveitamento geral da classe muito born. Se cada professor fizer uma auto

avaliac;ao de sua situac;ao inicial de curso, na segunda-feira, comparando-a com sua situac;ao 

final (sexta-feira), tenho certeza de que tambem ficariam orgulhosos de si mesmos. 

Grupo Thaisa Barbosa 

0 curso nao fugiu a expectativa dos formadores, mas acredito ter fugido a expectativa dos 

alunos, ja que a maioria julgava que as atividades seriam realizadas nas horas vagas e alguns 
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nao imaginavam que o curso estivesse embasado numa metodologia diferente da vivenciada 

por eles atualmente. N6s tinhamos conhecimento que no inicio os alunos se sentiriam 

assustados, mas apostavamos tambem que todos sairiam maravilhados com o conhecimento 

adquirido, o que foi constatado ao final do curso. 

A intera<;ao, colabora<;ao e coopera<;ao, regra mimero 1 da EaD, nao ocorreram a todo vapor 

dentro do ambiente entre os aprendizes deste curso, mas e importante deixar claro que as 

comunica<;6es tambem podem ter acontecido presencialmente, ja que todos os alunos 

envolvidos sao professores de uma mesma universidade. Tambem e preciso levar em 

considera<;ao que o periodo do curso foi curto para um conhecimento e pratica que envolvem 

mudan.;a nos paradigmas de educa<;ao existentes atualmente. 

A "semente da aprendizagem online" foi deixada com os professores da Unicid, mas ainda ha 

muito trabalho a ser feito. E importante que estes professores continuem sendo acompanhados 

nesta pratica. Alem disso, tal mudan<;a s6 sera possivel se houver interesse dos professores em 

se renovar e abandonar o modo de ensino tradicional. 

Concluindo, considero que, partindo da concep.;ao da aprendizagem online, ao final de cinco dias 

de curso, a intera<;ao e a colabora<;ao coletiva atendeu de modo satisfat6rio a expectativa de 

ado<;ao de urn novo modelo de ensino-aprendizagem na Unicid, o que demonstra, disposi<;ao a 

mudan<;a por parte dos professores desta universidade. 

207 



ANEX03 

RELATORIO DE ACESSOS E MAPA DE INTERA<;AO 

DA za EDI<;AO DO CURSO DE FORMA<;AO 

DE PROFESSORES ONLINE UNICID 
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Mapa de Interac;Oes e contribuit,;Oes 
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ANEXO 3- PLANILHA DE ACESSO AS FERRAMENTAS DO TELEDUC 

Anexo 3 Acessos (ate 10 de outubro) entrada aqenda I DIN EST ATI leituras material PO I FAQ I DB portfolio Grupe I forum mural I chat 

Grupo Comunicagiio Social 

A. 28 42 5 2 22 10 7 7 5 26 33 10 20 12 1 

AA 8 12 2 0 13 4 1 0 0 3 6 0 2 () 0 

MAR 97 148 12 7 74 30 23 17 8 63 134 24 99 46 19 

MTG 6 10 4 2 10 2 4 1 1 3 5 0 4 2 0 

139 210 23 11 119 46 35 25 14 95 178 34 125 60 20 

Grupo Enfermagem 

JA 2 5 3 2 2 2 3 0 2 I 1 0 i 1 0 
VAN 22 34 3 2 22 9 3 4 3 7 35 3 26 11 5 

24 39 6 4 24 11 6 4 5 8 36 3 27 12 5 

Grupo Diretto 

AMP 58 86 6 1 39 19 6 9 1 30 73 14 54 21 12 
EM 152 178 4 3 50 35 8 15 6 34 130 15 97 25 16 
GS 78 105 5 3 36 18 7 6 7 20 79 9 31 25 10 
LB 18 30 2 1 19 4 3 4 0 2 20 4 10 5 1 

DB 147 188 4 8 54 44 24 24 8 81 162 17 129 26 25 

1::! 
(.;J 

453 587 21 16 198 120 48 58 22 167 464 59 321 102 64 

Grupo lnformiltica 

GC 85 98 4 5 59 29 11 12 2 51 124 18 58 20 15 

GG 19 31 2 0 20 8 6 5 2 9 35 8 12 11 5 

JM 89 123 7 9 44 23 13 11 2 45 81 22 52 29 12 

M.C.P 70 83 5 4 23 25 13 3 3 6 61 8 7 6 3 

RM 26 36 1 1 5 11 4 5 6 15 48 12 22 13 9 
289 371 19 19 151 96 47 36 15 126 349 68 151 79 44 

Grupo EducaGio 

ACV 31 44 3 1 17 17 10 5 2 12 45 13 18 11 9 

GCC 9 18 3 4 11 7 4 2 4 6 6 3 10 5 4 

GT 11 23 5 3 13 8 8 3 4 16 23 2 13 5 0 

JGM 36 53 5 5 25 12 10 4 4 9 31 9 20 15 8 
JCR 114 150 13 5 89 37 29 25 29 54 190 34 133 74 28 

SRV 65 87 6 2 39 26 6 7 4 25 80 9 65 32 9 
266 375 35 20 194 107 67 46 47 122 375 70 259 142 58 

Grupo Novo nome 

AAA 59 77 5 5 22 15 4 3 5 13 31 4 22 7 3 
59 77 5 5 22 15 4 3 5 13 31 4 22 7 3 

TOTAL ALUNOS PARTICIPANTES 1230 1659 109 75 708 395 207 172 106 531 1433 238 905 402 194 

Total 1661 2260 142 87 846 486 260 198 133 665 1757 273 1103 490 260 

Fli!VIa Amaral Rezende 298 410 12 3 72 54 32 21 13 103 237 32 145 48 47 



ANEX04 

F6RUM 
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ANExo4 
F6RUM SOBRE A REIA(:?AO ALUNO-PROFESSOR E A CONS1Rm:;.Ao DE 

COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM 

Curso de Formayao de Professores Online - Turma II 

F6runs de Discussao 
Forum Sobre a retar;ao a/uno-professor para a construr;§o 

Mensagens (1 a 28 de 28) 

1. Como fazer? Qual seria? Quarta, 27/08/2003, 08:33:20 
Flavia Amaral Rezende 
G. C. sugeriu a abertura deste tema. Enquanto educadores, o que deveriamos considerar e propor para 
construirmos uma comunidade de aprendizagem? Qual seria o nosso papel? e dos alunos? enfim ... 
apenas um infcio... Voltar ao tooo 

2. Re: Como fazer? Qual seria? Quarta, 27108/2003, 12:53:01 
G. C. 
OI@Fiavia, 
As vezes tenho a impressao que a relacao dos professores com os alunos ainda e um pouco truncada 
por questiies disciplinares e culturais. Sou favoravel a construcao de uma nova relacao onde possamos 
nos sentir mais parceiros, onde possamos aproveitar mais do convivio. Talvez seja a hora de revelarmos 
com mais clareza que somos diferentes em certos aspectos, mas tambem iguais na vontade de nos 
re1aaonarmos ae rorma ma1s constrUtiVa, com aprena1zaaos expan01aos e ae toaas as rormas 
imaginaveis. Esta construcao aa meu ver so se viabiliza coletivamente. Voltar aa tooo 

3. Re: Re: Comofazer? Qual seria? Sexta, 2910812003, 12:21:13 
M 
Ainda hoje perceba a relacao professor -aluno marcada pela relacao de autoridade, ou seja, professor que 
nao e autoritaria (para alguns alunos) nao e serio. Vejo que qualquer especie de mudanca na rotina de 
papeis de professores e alunos acaba acarretando desconforto e uma tendencia a estagnacao, pois o 
conhecido nao esta bom, mas trz seguranca e previsibilidade. Acho que tudo que e novo assusta e as 
pessoas (infelizmente) estao buscando numa forma9iio caminhos pre-concebidos e nao instrumentos 
para criar o seu proprio caminho, que e o que se sugere na aprendizagem por projetos. Voltar ao topo 

4. Re: Como fazer? Qual seria? Sabado, 3010812003, 19:43:20 
JR 
Termos um objetivo comum, para que essa comunidade possa falar a mesma lingua e tracer metas 
pertinentes ao desenvolvimento coletivo. Muito importante tambem e o comprometimento real de todos. 
As ferramentas utilizadas na constru9iio dos objetivos deverao interagir para que o aluno possa usufruir 
as mesmas na constru9Bo e sedimenta9iio de forma clara e objetiva do seu conhecimento. Voltar 
aotopo 

5. Comofazer? 
AA 

Quarta, 2710812003, 13:09: 16 

Sou da mesma opiniao que o professor G. Por mais proximos que possamos parecer estar de nossos 
alunos, na verdade ainde existe uma grande distancia. Distancia esta ocasionada pelo repertorio cultural, 
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pela linha hierarquica entre professor e aluno e acima de tudo pela forma como somas criados e de onde 
vivemos. 
Temos um Iongo caminho a trilhar ate conseguirmos um aproveitamento total em sala de aula,um 
caminho seria a quebra de paradigmas. Voltar ao tope 

6. Re: Como fazer? Quarta, 27/08/2003, 16:43:27 
Flavia Amaral Rezende 
quais paradigmas? Seria interessante se voce pudesse dar um exemplo ... Voltar ao tope 

7. 
M 

Re: Como fazer? Sexta, 29/08/2003, 12:22:24 

A comeyar pela ideia de que o aluno e capaz de criar seu caminho dentro do curse... Voltar ao tope 

8. Re: Como fazer? Sexta, 29/08/2003, 20:12:28 
JM 
Concordo com o G. e a A, existe um grande mar entre professores e alunos, mas com tude que 
conhecemos, que Iemos e que ja vivemos, como estreitar esta relayao? Sera que conseguiremos nesta 
gerayao mudar esta relayao, ou somente daqui ha algumas decades. Esta questao da hierarquia e muito 
forte na relayao professor-aluno, e esta embutido em n6s mesmos. N6s Iemos que veneer esta barreira, 
nao sei como e nem par onde comegar, acreditem ja tentei varias formulas. 

Cotoquem-se uma sala de aula como aluno e pense na imagem do professor, logo vem a sua mente a 
retayao professor-atune e diffcil desvincular, n6s fomos criados desta forma. 

Eu percebo que alguns alunos tem a liberdade de vir conversar comigo, tirar uma duvida, bater um papa, 
mas a maioria tem medo da imagem do professor e o coloca num pedestal revestido de crista! onde nao 
se pede tocar. Um fate engrayado que aconteceu comigo em uma faculdade foi no final de ana, gragas a 
Deus fiz um bam trabalho e o representante de sala mais algumas mages vieram me dar um presente, eu 
ganhei uma camisa e uma das m092s comentou - Professor n6s tinhamos comprado uma bermuda mas 
niio sabiamos se o Senhor usava. Eu respondi para ela que eu era normal e igual a todos, que usava 
bermuda, tomava banho, andava de chinela e fazia coisa normal e que era normal. 

Quem souber de um case de sucesso par favor me avisem. Voltar ao tooo 

9. Re: Re: Como fazer? Sabado, 30/08/2003, 00:32:16 
Flavia Amaral Rezende 
J. 

apesar de historicamente "estarmos" no pedestal, podemos, desde ja, como griio de areia, estabelecer o 
novo no velho. Um pouco Zen pensar assim mas, como Karl mar dizia "e nos intersticios da sociedade 
que a revoluyao comeya" ... 
Acredite que voce, eu, n6s podemos mudar e algo acontecera. Niio e assim que a agua muda de estado 
quando aquecida? 
Neste sentido, EaD, baseada no dialogo, na colaborayao e cooperayao, nao poderla dar sua parceta de 
contrtbuiyao a esta nova relayao professor-atune? Voltar ao tope 

10. Re: Re: Re: Como fazer? Domingo, 31/08/2003, 12:16:59 
GS 
Flavia, 

Eu ache que o EaD pode colaborar sim para uma mudanya, pois me parece que, alem de estimular a 
criatividade do professor na preparayao de suas aulas - a distlincia ffsica entre professor e aluno exige 
"mais" isso- o EaD faz com que o atune (ate sem ter consciencia) seja muito mais "livre" (nao ha nada 
mais estimulante do que tazer alguma coisa na hora em que queremos) para decidir a que horas estudar, 
por exemplo, e isto j8 acaba com um problema que enfrentamos no presencial. .. o aluno tem de estar Ia 
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na hora marcada e se estiver com uma dor de cabega tera que ir mesmo assim , pois nao tera um outre 
memento para resgatar aquilo que o professor trabalhou. No EaD, quem faz o seu horario e o proprio 
aluno. 

Ainda quanto a criatividade exigida do professor no EaD, posse observer tambem que, ela e contagiante 
e acaba sendo levada para o presencia! Oa estou comegando a sentir isso na minha pratica diaria como 
docante). 

Assim, o EaD alem de ser mais uma fonma de ampliar o alcance do ensino de forma geral, pode ser visto 
como um exercfcio continuo da criatividade, da busca de novas fontes de pesquisa e da interayao 
(apesar da distancia fisica ... estou comegando a achar que a "maquina" pode aproximar professor e 
aluno) ... 

Nao seLestou pensando alto ... 

G. Voltar ao topo 

11. Re: Re: Re: Re: Comofazer? Domingo, 31/08/2003,16:07:16 
Flavia Amaral Rezende 
Eu jamais conheceria cada um de voces, como estou podendo fazer estes dias, se tivessemos aulas 
presenciais. A EaD, de alta interayao, dialogo e liberdade expressao, nos penmite enxergar o aluno. Coisa 
que nao podemos fazer no presencia!. A tecnologia e apenas instrumento ... nao e? Voltar ao tooo 

12. Re: Re: Re: Como fazer? Terga, 02/09/2003, 10:56:46 

JM 
Flavia, 
Concordo com vc, temos que dar nossa contribuiyao, mas acredito que este processo e Iento, por isto 
acho que levara algum tempo para colhenmos deste fruto. Voltar ao topo 

13. Re: Re: Re: Re: Comofazer? Quarta, 03/09/2003,23:48:40 
Flavia Amaral Rezende 
... , verdade e Iento ... mas como dizem por aquL. na area rural onde moro: "a gente pode diminuir o ritmo 
quando nao chove ou chove muito. Mas o importante e nao parar!" 

... gente da. terra ... Voltar ao tooo 

14. professor como inspira~ao Quarta, 27/0812003, 18:15:25 

AF 
creio que a metafora e boa, mas e precise considerar que mesmo com a falta de empregos temos que 
garantir para nossos alunos algumas habilidades e competencias, seja para ser empraendedor, seja para 
ser empregado Voltar ao tooo 

15. Re: professor como inspira~o Quinta, 28/0812003, 10:25:19 

Fl!'ilvia Amaral Rezende 
A poderia se explicar melhor, nao entendi sua colocayao. Obrigada. Flavia Voltar ao topo 

16. 0 que fazer? ou como? Quarta, 27/0812003, 18:26:39 

VN 
Concordo com vcs na quest6es da culture desenvolvido anos luz sobre a necessidade de distancia do 
aluno, a superioridade, a hierarquia ... 
Ate que ponto construfmos um discurso belissimo sobre a necessidade de "quebrar'' estas quest6es e 
realmente nao o fazemos na pratica? 
Como os alunos entendem a mudanga de comportamento do professor? Eles enxergam um professor 
legal OU esquisito, avangado? Relacionam a competencia e o respeito? 
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0 que vcs acham? 
v. Voltar ao topo 

17. Re: 0 que fazer? ou como? Sexta, 29/08/2003, 12:24:04 
M 
Acho que se a posture for coletiva por parte dos professores a mudanc;;a e mais facil, o problema e que 
muitos ainda permanecem no discurso, inclusive eu me incluo nessa lista, quando tenho pela frente uma 
turma de 100 alunos, o que fazer? Voltar ao topo 

18. Re: Re: 0 que fazer? ou como ? 
JR 

Sabado, 30/08/2003, 19:53:35 

M. concordo com voce, mas podemos atuar como mediadores do conhecimento mesmo com nossas 
classes gigantescas, lanyando desafios incentivando-os a procurarem respostas. 

Urn abra~, e urn otimo final de semana. 

Ricardo 

19. Re: Re: Re: 0 que fazer? ou como ? 
AA 

Voltar ao topo 

Segunda, 01/09/2003, 16:17:25 

Realmente, o numero de alunos em sala e urn fetor que interfere na relagl!io professor/aluno; e ate 
mesmo na relagl!io entre os proprios alunos. 

Tambem tenho turmas com 80, 90 alunos. Acho importante conhece-los para melhor auxilia-los. Exercito 
minha memoria chamando-os palos nomes - o que os surpreendem, pois muitas vezes os pr6prios 
colegas nao sabem o nome urn do outro. Pelas interven(;Oes, respostas em avalia(;Oes, participagl!io nas 
discuss6es e resolu(;Oes de problemas em sal a, consigo identificar as dificuldades e faci lidades de 
muitos. 

Acredito que a EaD e mais urn instrumento para estreitar os lagos entre professor/aluno. 

Tambem tive experiemcias muito proveitosas em grupos de estudos presenciais com os alunos (10 no 
maximo), quando se sentiam mais a vontade para discutir, expor suas ideias. Estou retomando a 
atividade nesse semestre - marcamos uma hora e meia antes de comeyar a aula. 

Fomeci meu e-mail para os alunos das duas turmas, mas sao poucos os que escrevem. De qualquer 
forma, acho importante disponibilizarmos espagos altemativos que favoreyam a aprendizagem, que 
enriqueyam a formagl!io. Cabe !ambEim aos alunos saber aproveita-los. Voltar ao topo 

20. Re: Re: 0 que fazer? ou como ? Quarta, 03/09/2003, 23:56:24 
Fhavia Amaral Rezende 
... relendo o forum, me veio a cabeya a seguinte possibilidade: abrir espago naquilo que oferecemos aos 
alunos para que eles aflorem as suas individualidades ao inves de trata-los como uma massa uniforme. 0 
ano passado fiz isso numa classe de 90 alunos (produgl!io de texto!) de ADM quase fiquei maluca, mas 
ales compreenderam (inclusive minha loucura de atend~los individualmente durante as aulas) e 
mudaram a posture, se tomaram mai.s organizados e espertos, diria pois aqueles que realizavam algo, 
vieram me mostrar, passaram inclusive a gostar de ler e escrever. Voltar ao topo 

21. Es~os Altemativos Segunda, 01/09/2003, 16:58:53 
Flavia Amaral Rezende 
Gostaria de aproveitar urn gancho da fala de A e dizer que uma das maneiras que podemos usar o 
TeiEduc e fazer da instancia urn local de inforrnagl!io e comunicagl!io com os alunos - nao exatamente um 
local onde se ministra aula. Explico, ao inves dos professor ter um site publico, pendurado na NET onde 
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coloca seus materiais (completamente desprotegido de copia e cola) o NEaD cria uma instancia e o 
professor usa o local para informar os alunos, se comunicar via e-mail e realizar conversa no forum. 
Estaremos discutindo este assunto, com carteza logo mais ... mas aqui fica o registro. Voltar ao topo 

22. Re: Espa~os Alternatives Ter~. 02/09/2003, 09:45:09 
M 
Muito bom, pois ja tive algumas experiencias em sites mais abertos em que pessoas mal-intencionadas 
destruiram o site, espero que possamos ver essa modalidade logo. 
M. Voltar ao tooo 

23. Re: Re: Espa~sAiternatives Ter~. 02/09/2003,12:41:54 
Flavia Amaral Rezende 
Marcelo, eu diria, e com prazer, que esta disponivel desde ja, principalmente por estarmos nos inicio do 
semestre! Aproveitem! Voltar ao topo 

24. Re: Re: Re: Espa~os Alternatives Quinta, 04/09/2003, 00:39:20 
AA 
Flavia, 
como fazer para utilizar este recurso? Vou iniciar um grupo de estudos com os alunos e acho que poderia 
aproveitar a oportunidade e ampliar o espa~ para aqueles alunos que nao podem estar presentes. 0 
que voce acha? e possivel? Voltar ao topo 

25. Re: Re: Re: Re: Espa~es Alternatives Quinta, 04/09/2003, 08:18:13 
Flavia Amaral Rezende 
0 ambiente de TeiEduc e muito bom para estudos em grupo online. Para abrir um espa~. entre em 
contato comigo. Voltar ao topo 

26. Re: Re: Re: Re: Re: Espa~es Alternatives 
M 
Gostaria tambem de conhecer, parece bern interessante M 
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Quinta, 04/09/2003, 09:19:45 

Voltar ao topo 
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ANEX05 

LOG DO CHAT PLANTAO DE DUviDAS, DIA 10 DE SETEMBRO DE 2003 

0 texto original foi mantido e a identidade dos alunos preservada. Foram feitas algumas 

corre(oes ortograficas para garantir o sentido. 

Curso de Formac;~o de Professores Online - Turma II 
Assunto da Sesslio: Plantlio de Duvidas: projeto em grupo 

Inicio: 10/09/2003 23:44:43 
Fim: 11/09/2003 01:29:01 

Participantes: 

DB 

EM 

Flavia 

MAR 
RMB 

SRVA 

(23:44:43) 
(23:44:57) Vl>Holoo 

(23:45 :00) RMB Entra na sala ... 

(23:45:18) RMB fala para Todos: Ola 

(23:45:38) 
(23:46:29) esra 
(23:46:35) EM Entra na sala ... 

(23:47:11) 
(23:47:30) FhTVi£l 

(23:47:50) EM fala para Boa noite! Nao acredito que cheguei ate aqui. 

(23:47:54) RMB fala para Flavia Sim estou. 

(23:47:55) 
(23:48:13) L'L'"1" para 

(23:48:20) RMB fala para Flavia: Estou recebendo as msg sem problemas 

(23:48:35) EM fala para Todos: Boa noite para voce tarnbem, RMB. 

(23:48:49) EM fala para Todos: Esta muito riipido 

(23:49:24) RMB fala para Flavia: ola EM. Realmente sao muitas atividades. 

(23:49:27) ;\ um 

(23 :50:03) EM Entra na sala ... 

(23 :50:08) esm 
(23:50:47) EM fala para Todos: linha discada e mn problema. Sai mas voltei 

(23:51:14) !don·!·• 

(23:51 :21) estou no come<yo do curso. Vim para o 
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(23:52:55) eo 

(23:53:21) EM fala para Todos: Flavia, nao sei se voce teve oportunidade de ler o meu correio. 
Coloquei em portfolio de grupo o projeto urn pouco reformulado e, em atividades a primeira 

prevista. Minha duvida e a seguinte: em atividades ja posso colocar todas elas ou ir por etapas? 
(23:54:28) 

(23:54:38) RMB fala para EM: Nao tinha visto ainda que tinha portfolio para o grupo. 
(23:55:20) EM fala para RMB: Na verdade eu descobri errando e tentando 
(23:55:43) ser e 11 em 

seus pares, 

(23:57:00) EM fala para Todos: Acha que agora estou no ponto de interagir mais. Para mim isso 
dependeu do dominio e mais seguranya no ambiente. Nao que esteja absolutamente segura, mas 
vou indo. 
(23:57:09) 

(23:59:58) EM fala para Todos: Isso quer dizer que, na pratica, o grupo pode decidir a dimensao 
da atividade para po-la em pratica? Quer dizer, mens colegas do grupo e1aboraram projetos com 
diferentes prazos de durayao. Nem todos e1es (como o meu por exemplo) podem ser trabalhado 
durante o periodo que resta do curso 
(00:01 :08) rPc•cvtP o tam;mhc 

(00:02:19) EM fala para Todos: Esta bern mais claro. Mas acho que isso deve ser compartilhado 
pois me parece que e a duvida de muitos colegas 
(00:02:42) 

recursos 

(00:03:42) EM fala para Todos: A proposito: estou comevando a conseguir escrever direto. 
Lembra que quando nos encontramos eu lhe disse que, antes de colocar no computador tinha que 
escrever no papel? 
(00:04:31) mms 

(00:04:58) RMB fala para EM: Isso eh habito!no comeyo parece que as ideais nao fluem tao bern 
quanto no papel. Depois vc acostuma. 

(00:05:27) EM fala para Todos: ainda tenho muito pouco dominio na pesquisa de recursos. 0 
que posso fazer para otirnizar is so? 
(00:05:29) 

(00:05:59) 

(00:06:08) RMB fala para Programavao de computadores e Tecnicas de programa9ao. 
(00:06:23) 
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(00:06:26) EM fala para RMB: Sociologia geral e juridica, no curso de direito. E voce? 
(00:07:38) DBEntra na sala ... 
(00:07:43) RMB fala para m"'"'" Pascal (Programavao de computadores) e Delphi (Tecnicas de 

programavao ). 

(00:08: 11) ,. """'" 
(00:08: 12) DBfala para Todos: Ola., pessoal. 
(00:09:31) !magmo 

(00:09:32) DB fala para Todos: Boa noite, Flavia. Prazer estar nessa sala . 
(00: 1 0:32) EM fala para RMB: concordo com voce.Mas acho que e preciso muita pratica e 

conhecimento. 
(00:10:32) 

(00:10:40) RMB fala para Flavia: Depois de fazer o projeto nos devernos disponibilizar o 
material nas ferramentas adequadas ou apenas indicar este texto eu colocaria em "Leituras" este 
outro na "Parada Obrigatoria" e assim por diante? 

(00:11 :50) EM fala para Flavia: A parada obrigatoria pode ser urn item para avaliayao? 
(00:11 :56) DB fala para Todos: Flavia, gostaria de resolver urna duvida, ou seja, nurna das 

instru9oes da agenda 3, voce menciona que nao pode ativar a AGENDA Qual o rnotivo? 
(00: 12:22) RMB fala para De Biase: Senao atrapalha a agenda do nosso curso 
(00:12:26) 

(00:13:10) DBfala para Todos: Ok,RMB .. Grato. 
(00:13:36) EM fala para RMB: Posso colaborar nesse sentido. So nao sei se tenho dominio na 

tua area para opinar. mas o exercicio da intera9iio pode ajudar. 
(00:14:13) r:r:~:n que 

(00:14:39) EM fala para DeBiase: meu projeto ja esta disponivel no portfolio de grupo. Gostaria 
da tua opiniao. 
(00:14:45) DB fala para Todos: Ok, Fhivia.Entendi. 
(00: 15 :06) MAR Entra na sala ... 

(00: 15: 11) RMB fala para EM: Obrigada. Eu estou ainda na primeira agenda. Estou come9ando 
curso esta semana. Gostaria muito de ouvir a sua opiniao. 
(00:15:37) MAR fala para Todos: Boa noite 
(00:15:54) faia para Flavia: Interferindo na pergunta do de Biase: na pratica, em primeiro 
Iugar e na agenda que alocamos as principals inforrna<;oes. E issory 

(00:16:09) M 

(00: 16:28) DB fala para Todos: EM, boa noite. Como o jogo do Brasil terminou tarde, nao tive 

oportunidade de ver seu projeto, mas, ate as duas da madrugada eu prometo que verei e furei 

mens comentarios. 
(00:17:13) MAR fala para Todos: Da Comunica9iio Social, nao sei seja foi comentado, mas 
como se desenrolara o trabalho em grupo? 
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(00:17:36) ser 

(00:19:06) MAR fala para Todos: Quem realizara as nossas atividades? 

(00:19:47) fala para entao acho que comecei certo 1 

(00:19:57) SRVA Entra na sala ... 

(00:20:08) DB fala para Todos: Flavia, do que voce colocou para EM, pode-se deduzir que na 

Agenda ira constar o Tema central da aulae nas Atividades as quest5es que serlio levantadas e 
colocadas para o aluno. Correto? 
(00:20:44) Iodos 

(00:21 :27) DB fala para Todos: EM, entlio nossa conferencia na tarde de hoje esta correta, sobre 
esta questlio. 

(00:22:16) EM fala para DeBiase: perfeitamente! 
(00:22:17) A e 
quz:lirhlde. nao Eiv1 

(00:22:46) Flavia para sectS grupo 

(00:23:29) DB fala para Todos: Esta interaylio,Flavia, e motivada por sua mediaylio, muito 
eficaz. 

~:n:3~ e 

(00:23:50) MAR fala para Todos: Otimo, era o que eu queria entender, e eu serei aluno dos meus 
colegas de grupo. 
(00:24:17) 

~:M~ e 
(00:25:16) EM fala para 
(00:25:44) 0 
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(00:25 :47) MAR fala para Todos: Tentarei trazer mens cole gas de grupo para as atividades, mas 
o curso de comunica.,:i!o social esta enrolado, pois a comissao de reconhecimento do MEC esta 
para chegar e os alunos de 3 o e 4 o anos vao ftzer uma pre-apresentayi!o dos seus trabalhos de 
curso na outra semana e os professores esffio super atarefados. 

(00:26:17) DB fala para Todos: EM, este assunto e pertinente e fundamental para o born 
desempenho do projeto. Vamos discutir. 

(00:26:18) EM fala para Flavia: o que entendemos por mediayao? E uma pergunta para TODOS. 
(00:26:30) pam apmo 

(00:27:46) 

(00:27:47) MAR fala para Todos: Vamos tentar ao maximo, mas sobre a mediayao acho que e 
ser estimulador para um elo de ligayao entre os sujeitos do processo ensino-aprendizagem 
(00:29:05) SRV A fala para Flavia: Flavia, cheguei s6 agorae pelo que ja vi, estou deduzindo que 
a pessoa que eu escolher para fazer urn grupo dentro de urn determinado tema sera meu aluno e 
vrce versa 

Porem a minha duvida e, irei aplicar o meu projeto do EaD? Ou ficaremos interagindo sobre 
nossos projetos? 
(00:29:45) ia 

(00:29:55) SRVA fala para Todos: Desculpe, Boanoite a todos!!! 

(00:30:40) MAR fala para Todos: Creio que toda vez que trazemos uma situayao para urn 
ambiente de aprendizagem (presencia! ou online) e possibilitamos que os alunos possam construir 
algum tipo de conhecimento 

(00:30:42) para se eu e resume 
VA? 

(00:31 :05) MAR fala para Todos: Por favor, faya is so 

(00:31 :16) EM fala para MAR: o mediador promove a interatividade? 
(00·31·29) Flni·• • • ~ '-~-t ' ~~" 

pequena 
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(00:32:44) MAR fala para Todos: Creio que sim e possibilita que varias maneiras de construir 

determinado conhecimento sejam exploradas, e na rela\)ao entre alunos a possibilidade de ideias e 

caminbos diferentes e maior, nao? 

(00·33·13) o~-,,., 1 :1{_11!1 . . F"'' .. ,. 

(00:33:40) fala para Ok entao foi isso que eu entendi, a atividade no gmpo e mais 

direcionada e depois fica livTe para quem quiser faze-la ou opinar que saja 

(00:33:58) EM fala para MAR: Poise. Acho que coloquei uma celeuma. Desculpem! 

(00:34:38) 

(00:34:41) SRVA fala para Flavia ops que seja 

(00:35:00) MAR fala para Todos: Eu arriscaria dizer que temos urna imica coisa: pessoas em 

interatividade, o que pressupoe intera91io e relavao, que podem estar sendo mediadas para irem 

construindo o seu caminho 

(00:35:41) nao e Lnna cnewua. 

(00:37:59) MAR fala para Todos: Auxiliando o aluno a descobrir seus meios de construir o 

conhecimento a partir de sua realidade e de elementos distintos de sua realidade para que uma 

nova configuravao ( ou urn novo crista!) se forme e se mantenba 

(00:38:23) EM fala para Todos: o prof facilitador pesquisa, seleciona e disponibiliza o material 

para os alunos e os orienta quanto a forma e a sequencia de utiliza-los. E assim que voces 

entendem? 
(00:38:33) Flavia para 

(00:38:54) DB fala para Todos: Acho que para se ter urna mediayao eficaz, antes de tudo, alguns 

aspectos devem ser satisfeitos,isto e, motivayao de arnbas as partes-e a realidade da maioria de 

nossos alunos. Talvez, a motivayao por parte do professor possa atenuar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, tendo em vista sua capacidade de promover urna interavao saudavel 

atraves de atitudes que estimulem os alunos a urn esfon;o maior. Alias, sobre a questao levantada 

pela Flavia, acho que as tres caracterfsticas estao intimamente relacionadas. EM, a celeuma que 

(00:39:06) eo memauor 

(00:40:07) EM fala para Flavia: o profmediador provoca 

(00:40:19) 

(00:41:01) 

(00:41:15) MAR fala para Todos: Ou o professor mediador possibilita a cria9ao de pontes 

singulares para a constru9ao do conhecimento? 

(00:41:42) DB fala para Todos: Isto, EM. E a relavao de causae efeito que o texto da agenda 3 

aborda. 
(00:41 :59) Fhrvia Sell.!Spl;c;allstr 

(00:42:00) EM fala para talvez o medo de muitos de n6s e saber o que 
resultado desta desestabilizavao 

(00:42:25) 

(00:43:01) 
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(00:43:24) MAR fala para Todos: 0 resultado da desestabiliza<;ao do aluno e a desestabiliza<;ao 

do professor, o que e excelente, pois temos que nos movimentar o tempo todo 

(00:43:46) csto a 

(00:44: 12) EM fala para De Biase: lembra que discutiamos Castells! 

(00:44:16) MAR fala para Todos: 0 conflito eo motor da vida e da busca pelo conhecimento, o 

equilibrio pode trazer a acomodavao e a reproduvao 

(00:44:25) para podcrwns rwos 1 

(00:45:01) DB fala para Todos: Lembro. Muito pertinente sua colocayao. 

(00:45:09) fala para Flavia: Nao. Isso nao. MAs Iemos que, na hora, reorganizarmos todas 

as orientaQ6es planejadas. lsso e muito comum em aula presencia!. 

(00:45:43) para na.o r:nt!rnri1 

(00:45:44) MAR fala para Todos: Para Castells, seria a identidade de projeto, identidade 

marcada pela constante criavao das estrategias 
(00:46:08) para contixma a 

(00:46:32) SRVA fala para Todos: Flavia,ja vou indo, fiquei adoentada esta semana e preciso 

descansar. 
Boa noite a todos 

(00:46:56) A. 

(00:48:05) MAR fala para Todos: A identidade pode ser entendida como uma conformayao 

social ou como urn projeto em constante metamorfose, eu acredito mais nessa segunda hip6tese 

(00:49:13) RMB fala para Todos: Boa noite 

(00:49:22) RMB Sai da sala... 

(00:49:25) SRVA fala para Todos: Obrigada 

urn beijo 

(00:49:55) para 

(00:50:08) EM fala para Flavia: quis dizer que no momenta da desestabilizavao- quando algo ou 

tudo foge ao esperado diante daquilo que esperavamos ou previamos como reavao dos alunos -

temos que recomevar tudo. A PARTIR DELES. Isso ocone com freqf!encia no curso de Dire ito 

(00:51:14) MAR fala para Todos: Terei que ir, foi 6tima a discussao, amanha teremos mais. Boa 

noite a todos. 
(00:51:22) a dess:stal:iiiz;3r;;1o 

coma 

(00:51:40) DB fala para Todos: MAR, ai esta a questao fundamental. 0 projeto do professor 

deve apresentar variantes face a realidade do aluno. Nao e demerito voce reformular o projeto 

original,e, neste sentido, entendo sera maior qualidade do professor, ou seja, a humildade. 

(00:51 :46) Flavia pma era 

(00:52:28) EM fala para Flavia: Sera que nao depende um pouco da natureza da disciplina e do 

curso? 

(00:52:49) esra ow""" 
estanws aqw 

(00:52:51) MAR fala para DeBiase: Concordo plenamente com voce, mas voce deve bern saber 

como para alguns isso e muito complicado 

(00:53:18) MAR fala para Todos: Boa noite a todos e ate amanha! 

(00:53:31) 

(00:53:48) 

(00:54:00) DB fala para MAR: Certo. E isto ocone em funyao do nao comprometimento com a 

questao academica. 

231 



(00:54:23) MAR Sai da sala... 

(00:54:23) SRV A fala para Todos: Tava indo mas irei comentar a respeito 

(00:55:04) EM fala para Todos: Amanha estaremos de volta! Boa noite a todos! 

(00:55:21) SRVA fala para Todos: Na verdade sou nova no "peda.,:o"pq comecei a dar aulas este 

ano de ciencias do Ambiente no curso de engenbaria 

(00:55:42) A. 

(00:55:51) SRVA fala para Todos: Entao cada classe mostra interesses diferentes 

(00:56:03) EM Sai da sala ... 

(00:56:07) DB fala para EM: E ... , visitarei seu projeto e enviarei pelo correio os comentarios. 

(00:56:17) SRVA fala para Todos: Tendo eu que sempre reformular o jeito de dar as aulas!!! 

(00:56:26) 

(00:56:54) que 

(00:57:18) SRVA fala para Todos: Inclusive pq ha salas que fazem menos perguntas, entao 

acabo indo mais nipido e ai por exemplo .. 

(00:57:57) DB fala para SRVA: SRV A, isto que voce colocou eo grande desafio do professor. 

(00:57:57) SRVA fala para Todos: Coloco para eles assuntos atuais, como ex Creditos de 

carbono 

(00:58:15) Cili\C o tom. sme·<n 

(00:58:52) SRV A fala para DeBiase: E acho que comecei ja com urn grande desafio, dar uma 

disciplina que para os alunos do curso inicialmente nao interessa 

(00:59:09) SRVA fala para Flavia: como assim Flavia? 

(00:59:56) Flavia 

(01:00:21) SRVA falapara Todos: Entao tendo este desafio, aindaimaginem uma classe com 72 

alunos!!!! 

(01:00:49) nii.o de 

(01 :01:11) SRV A fala para Flavia: e isso mesmo que mostro para eles Flavia, que se e!es nao 

conseguem relacionar com o curso deles entao que pensem que vivem num mundo poluido e pq? 

(01:01:36) menos 

(01:01:41) DB fala para SRVA: Voce tern que administrar esse fato. Ha professores que possuem 

classes com 90. 

(01:02:14) SRVA fala para Flavia: muitosja me agradecem .. isso e muito bom 

(01:02:23) n3.o apenas 

(01 :03:03) SRVA fala para agora, em rela<;ao a trabalhos em sala eles so se 
estimulam quando e para nota ... 

(01:03:15) nota' 

(01:03:48) 

(01 :03:49) SRVA fala para DeBiase: eu sei ... 

(01 :04:05) DB fala para Todos: Vou dar uma olhada nos projetos dos colegas. Boa noite e ate 
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amanhii no mesmo honirio. 
(01:04:20) 
(01:04:42) 
(01:04:56) DB fala para . Para voce tambem, Flavia. 

(01:05:22) SRVA fala para Todos: pensei em fazer isso o ano que vern, este ano aprendi 

bastante. 
Pensei em tipo, cada aula vale urn ponto que soma no fmal do semestre urn 10 
(01:05:39) SRVA fala para DeBiase: boa noite 

(01 :06:24) SRVA fala para DeBiase: mas o ideal seria mesmo sem atribui~ao de nota, eu acho 
(01 :06:33) 

curso, 

nota 

(01:06:51) DB Sai da sala... 

(01:07:34) SRVA fala para DeBiase: No curso de eng niio se pode atribuir peso, mas este jeito 
que eu falei acho que dara certo 
(01:08:07) 

(01 :08:52) SRVA fala para Todos: Na verdade acho que quero agradar a todos integralmente, 
isso e uma caracteristica minha, que muitas vezes atrapalha 
(01:09:25) i\ as vezes a 

(01 :09:47) SRVA fala para Todos: Tive muitos "medos" mas isso ja esta passando, e estou 

ficando mais segura. 
(01:10:16) se 
(01 :10:57) 

(01:11:48) SRVA fala para Todos: A minha materia tern uma caracteristica, tern que saber de 
muitos assuntos, entao na verdade, niio dei conta no com~o, pq quero tudo perfeito, ai quando o 
aluno pergunta uma coisa que niio se sabe ... Mas ja superei, respondo que na proxima aula trago a 

resposta, pon\m ha alunos que percebo: QUEREM TE VERNA FOGUElRA 
(01:12:35) para Todvs que com a n2o 

(01:13:12) SRVA fala para Todos: Ainda nao, confrrmei mesmo agora com vc a atividade, tinha 
aberto urn grupo de Meio Ambiente, mas ninguem entrou, entiio fui para o de Educas;ao mas nao 
falei com nenhum dos dois componentes 
(01 :13:25) SRVA fala para Todos: Fiz isso a aula passada 

(01 :13:49) te exatan1ente que e 

(01 :14:39) SRVA fala para Todos: Mas tive insinua9oes de que estava embromando a aulae 
mola? 
(01:15:17) 

(01:16:38) SRVA fala para Todos: Em re!ayiio ao curso, estou mesmo e sem tempo e esta 

semana fiquei com urn tipo de rubeola acredita? Entiio aproveitei pra trabalhar mais hahahah 
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(01:18:41) SRVA falapara Todos: Flavia estou comeyando, evi que o processo de 
aprendizagem ( o Meu) como professora foi muito nipido, ano que vern mudarei algumas coisas, 

pq outras, como por ex ser proxima da maioria dos alunos e uma caracteristica que "curto 
bastante, tanto que eles tern meu e-mail, mas nao deu muito certo pq alguns me importunaram no 
fmal do semestre por causa de faltas 
(01:19:08) pam re 

(01:19:09) SRVA fala para Todos: Si e uma virose mas contagiosa 
(01:19:34) SRVA fala para Todos: Ok, urn beijo 
Durmabem 

Ateamanha 
(01:19:50) 

(01:20:04) 
(01 :20:33) SRV A fala para Todos: Ok, vc me fala manha da altemativa 
fui 
(01:20:51) 
(01:21:04) 

(01:29:01) SRVA Sai da sala ... 
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ANExo6 
QUESTIONARJ:OS DAS P ARADAS 0BRIGATORIAS 

Parada Obrigat6ria 1- Visio do Aluno 

1- Adapta~iio ao ambiente 

1) Nos primeiros dias, ao entrar no ambiente, qual foi o seu sentimento ? 
( ) desorientacao espacial 
( ) desorientacao informacional 
( ) tranquilidade 
( ) ansiedade 
( ) medo de falhar 
Outros, ___________ __ 

2) lndique o perfodo de tempo que come90u a se sentir mais confortavel ? 
( ) no mesmo dia 
( ) dois dias 
( ) tres dias 
( ) cinco dias 
( ) ap6s uma semana de curso 
( ) ainda niio me sinto confortavel 

3) Houve mementos que voce niio conseguiu acessar o TeiEduc por algum problema de ordem tecnica 
(falha no seu computador, dificuldade de entrar na internet, etc.) ? 
( ) sim 
( ) niio 

4) Quais as ferramentas no TeiEduc lhe causaram maiores dificuldades operacionais (se existir mais do 
que uma ferramenta/operacao, numere-as por ordem decrescente de dificuldade) 

( ) Portf61io 
( ) Anexar material ao Portf61io 
( ) Compartilhar/ niio compartilhar no Portf61io 
( ) Realizer LeHuras no F6rum 
( ) lnserir um novo t6pico no F6rum 
( ) Comentar o Portf61io do colega 
( ) Acessar as Atividades 
( ) Acessar os materiais de LeHura 
( ) Correia 
( ) Mural 
( ) Perguntas frequentes 

Se desejar, deixe seus comentalios: ----------------

5) Considera que as informay5es contidas na farramenta Agenda foram apresentadas 
( ) de forme clara e objetiva 
( ) de forme confuse 
( ) informay5es em excesso 
( ) f;oltaram informe<;Oes mais detalhadas 

6) As orienta¢es disponibilizadas na ferramenta Atlvldades foram apresentadas 
( ) de forme clara e objetiva 
( ) de forme confuse 
( ) informa¢es em excesso 
( ) faltaram informa<;Oes mais detalhadas 
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7) As orientayiies dadas na diferentes Atividades nessas semanas 
( ) atenderam minha maneira pessoal de aprender 
( ) exigiram maior aten91io do que a esperada 
( ) nilo atenderam minha expectative e interesse 
( ) contrariam meu habito de estudo, pois gosto de estudar sozinh@ 
( ) nilo apresentaram seus objetivos claramente 

Se desejar, deixe seus comentalios: ----------------

8) Como voce descreveria sua participa91io nas atividades coletivas nesses Ires semanas? 
( ) apenas li o que estava disponfvel no ambiente 
( ) pude ler e inserir comentar com prazer 
( ) nilo gosto de me expor 
( ) a cada inse~o de comentarios/ correio e a cada resposta me senti mais fortalecido e parceiro 

de meus colegas 
( ) prefiro me dirigir a professora 
( ) esperei que os demais comentem o meu trabalho 

9) Enumerar, de forma crescenta, as ferramentas que voce considera mais util e eficiente para a 
intera91io com o grupo: 

( ) Portf61io 
( ) F6rum 
( ) Correio 
( ) Mural 

1 0) Para voce, como as questoes do F6rum estilo sendo discutidas ? 
( ) opinioes isoladas 
( ) troca de opinioes 

11) Sobre os Materials de Apoio, voce os consideraria: 
( ) ruim-Oa2 
( ) insuficiente - de 3 a 4 
( ) pouco eficazes - de 5 a 6 
( ) suficiente - de 7 a 8 
( ) eficazes- de 9 a 10 

Comentarios: --------------

12) Neste periodo, intera~o da professora com voc6 foi: 
( ) insuficiente - 0 a 2 
( ) pouco produtiva - de 3 a 4 
( ) suficiente - de 5 a 6 
( ) boa-de7a8 
( ) fundamental - de 9 a 10 

Comentanos.:_ ---------------------------

II - Vida Digital 

13) Voce se sentiu confortavel tendo de ser urn aluno pr6-ativo? 
( ) sim 
( ) nilo 
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Comentario: ----------

14) Voce esperava encontrar respostas ao inves de ter de pesquisa-las? 
( ) foi uma surpresa 
( ) e urn ato natural 
( ) gostei muito 

15) Ser desafiado a revere reescrever seu material durante a aprendizagem e para voce: 
( ) urn ato corriqueiro 
( ) uma novidade 
( ) ainda nao compreendi o por que, uma vez que o que interessa ao aluno e o resultado final 
( ) me incomoda, pois nao tenho muito tempo dispon fvel 

16) 0 fator tempo foi: 
( ) urn complicador durante este perfodo 
( ) niio me incomodou 
( ) niio me preparei para enfrenta-lo (niio me organizei) 

Comentario: 

17) 0 ato de colaborar e para voce 
( ) necessaria a minha aprendizagem 
( ) niio e necessaria para minha aprendizagem 

18) Quanto as formas de expressiio de suas ideias: 
( ) olhar para os meus pares e insubstitu I vel 
( ) niio gosto de falar, escrevendo 
( ) a mediayiio por computador e urn limitante 
( ) o editor de texto e suficiente para mim 
( ) procuro usar diferentes programas (verbal, graficos e audiovisuals) para expressar minhas ideias 

Comentarios: _________________________ __ 

19) Quanto as leituras sugeridas (assinale as altemativas necessarias) 
( ) foram claras e suficientes 
( ) foram muito longas embora interessantes 
( ) deixei de fazer as atividades praticas para le-las 
( ) enquanto niio me senti seguro teoricamente, evitei fazer as atividades 
( ) nao despertaram o meu interesse 
( ) senti falta de outros temas. Quais? ------

Comentarios: -------------

20) Ao final deste perfodo como avaliaria o clima dentro do ambiente? 
( ) me sinto contortavel e confiante e ( ) organizado para continuar 
( ) niio me sinto confiante e ( ) organizado para continuar 
( ) nao consegui ainda estabeiecer vinculos com colegas 
( ) nao consegui estabelecer vfnculos com a protessora 

Comentirios Finals do Alun@: Poderia afinnar que algo mudou em fun~o deste curso? 
Sua franqueza e objetividacle sao fundamentais para que possamos nos constituir numa Comunidade de 
Aprendizagem. 
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Parada Obrigat6ria- Visiio do Formador 

0 eixo central de nosso curse foi buscar uma posture reflexive de Aluno e Professor sobra o fazer no 
processo educative. Nesta ultima fase, como fonnadores, pudemos atuar como gestores no ambiente de 
ensino e aprendizagem mediado por computador , conectado em rede. 

Vimos que a tecnologia nos propicia condig6es para planejar, executar, acompanhar e avaliar 
explicitamente nossas a<;:(ies para poder atender cada aluno individualmente como interagir com o grupo 
como urn todo. 

Neste sentido, 

1) aponte as principais diferengas e semelhangas entre o FAZER do Professor-gestor e SER 
professor no Presencia! e no Virtual compreendidas por voce durante este curso. Aponte suas 
duvidas, tambem ... 

. 2) Coloque-se em meu Iugar, como gestor online, tente sugerir a~era<;:(ies para manter os alunos
professoras ativos e participativos, plincipalmente na FASE 2 quando nos tomamos fonnadores
gestores. 

Questlonario Fase 2 
A lnten~o deste questionario e aprimorar o Curso na proxima versio. A sua oplniilo e multo 
lmportante. (procure anexareste documento. Nflo copie ecole pois as tabelas perde~ sua formatar;lio) 

lntera~ilo 

Em termos percentuais, como voce assinalaria sua intera98o com seus pares 

10% 20% !30% 40% 50% i60% 70% 80% 90% 100% 
Telefonemas ' 
I pessoais I 
Encontros 
PessoaiS 
(Sala dos 
professores) 

Correio 
extemoao 
TeiEduc 
Correio 
intemoao 
TeiEduc 
Comentarios 

Forum 

Chat i 
Niio interagi 

Performance 
Assinale os itens que mais se aproXimam de sua pe~o 
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1. Fatores que podem tar influenciado na BAIXA performance de alguns membros do curso: 
_tempo disponivel para a realizayao do curso (7 horas semanais) 
_ conteudo do curso nao atendeu a expectativa individual 
_ pouca habilidade no uso do computador 

ausencia de contato face a face = cihoque (discordancia) com a diferen98 de pratica pedag6gica do presencia! e online 
_ EaD nao e prioridade na atividade profiSsional de educador 
_ medo de errar e se expor a seus pares 
2. Fatores que podem ter influenciado na ALTA performance de alguns membros do curso: 

_ atta organizayao pessoal (tempo de dedicayao) 
vinculo de Tl ou TP com a universidade = desafio operacional 
desafio intelectual = qualidade dos temas abordados 

_ possibilidade de aprender com os pares 
autonomia em aprender = preocupayao continua em desenvotvimento profissional 

_ busca de nova posture educacional tendo em vista as mudan98s do contexto s6cio-economico
cultural 

_ humildade em aprender 

Material de Apolo 

Assinale os materials utilizados por voce durante este curso que se encontravam na ferramenta Material 
deApoio 

VimasNAO Vi eusei Niovi Niome 
usei Interesse! 

Simulador do Portfolio 
Acrobat Reader 
Audiovlsuiais 

Jomal do Curta 
Animac;ao 

Radio online 
Sofware educatlvos 

NESTOR -Software 
arafico de PesQuisa 
The Brain - Mapa 

Conceitual randomico 
Inspiration - ediyao I 

de mapa conceitual (versao 
trial) 

AUas do Ciberespaco 
EdSoft - Cadastre 

de Sottwares Educacionais 
The Gateway 

Educational Material 
Nlo utilize! 

Deixe aqui seu comeutario sobre a qualidade e quantidade de tais materiais: 
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leituras 

Durante o curso foram indicedas algumas leituras. lndique as leituras realizadas por vodl e quais voce 
manteria ou retiraria do ambiente. 
Legendas: Agenda 1 Agenda 2 Agenda 3 Agenda 4 Leituras Complementar 

Realizeia NAO realizei a Vou ler Manteria no NAO manteria 
lettura leitura depois ambiente no ambiente 

Qual e nossa missao? 

Aprander por Projetos, formar 
educe do res 
A espiral da aprendizagem e 
as tecnologias de lnformac;:§o e 

Comunice~o 

Uma taxonomia para 
ambientes de aprendizado 
baseados no computador 
Educec;:§o na Sociedade 
Multimidiatice 
A EaD e o ciclo da pratice 

I pedag6gice 

A Forma~o do Professor: o 
encontro simb61ico com 
matrizes pedag6gices 
Mudar a forma de Ensinar com 
a Internet 

lndicedores de Qualidade para 
EaD (Sead-MEC) 
Explorando o conceito de 
interatividade 

Suporte a Avalia~o Formative 
no Ambiente de Educa~o a 
distancia TeiEduc 
AVALIAQAO CONTINUADA 
DO RENDIMENTO ESCOLAR 
NOS CURSOS SUPERIORES 
DA UNIVERSIDADE CIDADE 
DE sAO PAULO- UNICID. 
Um exemplo de avalia~o e 
analise do processo 
Para professor, EAD e espac;:o 
de mudanc;:as 

-A Qualidade da lnforma~o 
naWeb 
Um modelo de pesquisa na 
Web 
Citando fontes eletrOnices 

Comentarios 
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Atividades 

Assinale os itens que mais se aproximam de sua opiniao com 5-Sim N-Nao 

A!lenda 1 Agenda2 Agenda3 Agenda4 
o conteudo 
atendeu minha 
exPectative 
o conteudo 
superou minha 
exPectatiVe 
existiu equilibria 
entre as 
atividades 
individuais e 
coletiva 
permitiu a livre 
expressao de 
ideias 
permitiu a livre 
expressao na 
representayao 
das ideia 
tempo pare sua 
execuyao foi bem 
calculado 
tempo pare sua 
execuyiio foi bem 
calculado, eu que 
nao me organizei 
poderia 
apresentar maior 
complexidade 
sua realizayao foi 
comolexa 
sua 
operacionalizayiio 
foi tranQOila 
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ANEXOl 

0 SOFTWARE TELEDUC 

COMO FERRAMENTA DE MEDIAc;;:.Ao 
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ANEXO 1 

0 SOFTWARE TELEDUC COMO FERRAMENTA DE MEDIA<;AO 

Preparar cursos, que utilizem as diferentes inforrnac;5es mediadas por diferentes meios 

(suportes) e os mecanismos de comunicac;ao e cooperac;ao e disponibiliza-los na Web, e uma 

tarefa relativamente complexa que exige grande empenho por parte do professor (ou equipe 

realizadora do curso). 

Sao necessarios conhecimentos que vao alem do conteudo. E preciso que o professor saiba criar 

rnateriais, aplica-los e administrar seus cursos. No entanto, o professor nao precisa ser ou se 

tornar urn especialista em computa<;ao para disponibilizar seus recursos didaticos. 

A maior parte dos ambientes de educac;ao a distancia na Internet esta baseado no modelo 

centralizado de websites, com material didatico exposto na forma de pagina HTML e 

comunicac;ao assincrona entre alunos e professor. 0 modelo simplificado de websites faz com que 

esses ambientes muitas vezes nao sejam adequados para a criac;ao de todos os cursos, 

considerando-se as mais diversas metodologias. Alem disso, uma vez que, norrnalmente, os 

ambientes de cursos a distancia sao pouco flexiveis, nem sempre e possivel adequar a 

metodologia de urn curso a estrutura fomecida por urn determinado ambiente. (Rocha, 2002) 

A flexibilidade e traduzida no conjunto de ferramentas de inforrnac;ao (leituras e rnateriais de 

apoio) e comunicac;ao (bate-papo, f6rum, correio) e ferramentas de armazenamento do 

atividades e da reflexiio realizadas pelos alunos e de administrac;ao ou gestiio docente 

disponiveis no software. 

Dentre a multiplicidade de software, nesta pesquisa, a escolha do gerenciador de ambiente de 

ensino e aprendizagem Teleduc' foi urna op.;:ao pedag6gica cujas atividades deviam privilegi.a:r a 

I Teleduc desenvolvido pelo NUcleo de InformAtica Aplicada a Educac;ao (Nied) e pelo Institute de Computa¢o (!C) da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), recebedor do Prl!mio de Excel~ Educactoual da ABED em 2002. Te!Educ e um 
software de livre distribui~o e sua primeira versao estari\ disponivel (http:/ f www .nied.unicamp.br) a partir de Fevereixo de 2001. 
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autoria do aluno bern como aquelas que demandam a~oes reflexivas e criativas. As atividades com 

estas caracteristicas devem ser encaminhadas de tal forma que o aluno possa aprender fazendo, refletindo, e 

depurando suas ~~fOes por meio de feedback dos colegas e do professor. (Prado & Valente, 2002; Prado, 

2003 p. 72): o Teleducz. 

0 TelEduc e urn dos ambientes para EAD desenvolvido tendo como meta a forma~ao de 

professores para a Informatica na Educa~ao com base na analise das varias experiencias 

presenciais realizadas pelos profissionais do Nticleo de Informatica Aplicada a Educa~ao (NlED) 

da Unicamp. A metodologia de ensino-aprendizagem proposta pelo ambiente e baseada na 

execu~ao de atividades praticas com orienta~ao constante e online do formador, durante a 

aprendizagem de conhecimentos te6ricos de forma contextualizada com comunica~ao entre os 

participantes. (Rocha, 2001) A facilidade de manuseio das ferramentas por alunos e professores 

para ensinar e aprender, sem exigir esfor~o cognitivo adicional, tambem e uma das 

caracteristicas apresentadas pelo software Teleduc. As ferramentas Visao do Aluno e Visao do 

Formador nao alteram em nada a l6gica da navega~ao. 

Estrutura basica do ambiente TelEduc 

Coerente com a conce~ao pedag6gica construcionista, o TelEduc possui como elemento central 

a ferramenta Atividades, que disponibiliza as estrategias pedag6gicas aos alunos. Para tanto e 

absolutamente necessaria que tudo o que acontece em urn curso fique registrado: todas as 

intera<;oes, os contetidos e os acessos. 0 conjunto total de funcionalidades oferecidas pelo 

2 
A Versao 32 foi utilizada no presente estudo. 
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TelEduc pode ser reunido em tres grandes grupos: ferramentas de coordenapio, ferramentas de 

comunic~iio e ferramentas de administra<;iio. 

COORDENA<;:AO COMUNICA<;AO ADMINISTRA<;:AO 

D:inamica do curso; Agenda; F6runs de discussao; Chat; Mural; 
Estrutura do Ambiente; Perguntas 

Atividades; Material de apoio; Correio (intemo e extemo); Grupos; 

Leituras; Parada Obrigat6ria. Perfil; Diario de Bordo; Portfolio; 
Freqiientes; Acessos; Configurar; 

lnterrnap (mapa de lnterac;ao). 
Admlnistrac;ao; Suporte. 

Os registros das atividades realizadas pelos membros do curso (alunos e formadores) podem ser 

armazenados na ferramenta Portfolio, que permite a intera~ao com formadores e colegas no 

recurso de Comentario, transformando-se em caderno eletr6nico interativo do aluno individual ou 

em pequenos grupos quando estes forem organizados no ambiente com a utiliza~ao de outra 

ferramenta de Grupos. 

As ferramentas Diario de Bordo e Parada Obrigat6ria formam urn conjunto de ferramentas 

concebidas para enfatizar a existencia da reflexao sobre a a~ao realizada pelos alunos no 

ambiente: o Diario de Bordo conceitualmente e urn local de registro interativo das reflexoes 

individuals e a Parada Obrigat6ria abre urn espa~o para atividades que exigem reflexao em 

momentos especiais do curso, tais como sintese, fechamento das principals ideias tratadas ate urn 

dado memento. A ferramenta Perfil e usada pelo aluno para se apresentar ao grupo de forma 

bastante pessoal, colocando sua foto, dizendo quem e, do que gosta, o que faz, seus hobbies, sua 

familia, sua cidade etc .. 

As ferrarnentas de coordena{:iio possibilitam ao formador acompanhar, gerenciar e 

disponibilizar as atividades e os materials didaticos no ambiente. 5ao ferramentas que, de 

alguma forma, organizam e subsidiarn as a~5es de urn curso. A Agenda, pagina de entrada do 

curso, tern a fun~ao de organizar e situar o aluno no decorrer de certo tempo e e atualizada pelo 

formador de acordo com a dinfu:nica de curse e conforme o andarnento das atividades. Nesta 

facilidade, encontramos a ferrarnenta Hist6rico que armazena de forma seqUencia! todas as 

agendas de urn curse. A ferramenta Dinam.ica coloca aos alunos como se dara o andamento do 

curse, tempo de dura.;:ao, os objetivos do curse, o que e esperado dos alunos, avalia<;ao etc. 
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Cabe ao professor, a escolha das ferramentas oferecidas pelo ambiente de acordo com seu 

projeto pedag6gico. Uma escolha, portanto, pedag6gica. Oferecer ou nil.o uma ferramenta em 

diferentes momentos do curso faz parte da metodologia adotada pelo formador, que pode 

mante-las ocultas no menu a esquerda da tela .. As ferramentas podem ser disponibilizadas e 

retiradas a qualquer momento, dependendo tao somente da dinarnica escolhida pelo formador. 

(Rocha, 2001) 

Sao consideradas ferramentas de coordenafiio, ainda, as ferramentas que disponibilizam 

material didatico de apoio as atividades do aluno, como as ferramentas Leituras, Material de 

Apoio, e a pr6pria ferramenta Atividades. 

Leituras e Material de Apoio sao diferenciadas conceitualmente mais do que 

computacionalmente: a primeira e usada para disponibilizar textos e material bibliografico geral 

do curso; enquanto a segunda, geralmente, e usada para disponibilizar todo tipo de material 

vinculado a uma determinada atividade. Vale ressaltar que o TelEduc aceita qualquer formato 

de documento, irnagem, video, som ate 4 megabits, o que nao impede que documentos maiores 

sejam entregues aos alunos via paginas alocadas em outros servidores. Finalmente, neste grupo, 

podemos colocar a ferramenta Perguntas Freqiientes em que o formador vai organizando as 

duvidas de interesse geral que aparecem no decorrer de urn curso e ainda a ferramenta Gmpos 

que possibilita organizar os alunos em subgrupos de trabalho e o uso do Portf6lio de Grupo 

correspondente ao grupo por perrnitir a edic;ao coletiva de materiais. 

No conjunto de ferramentas de comunicafiiO, temos o Correio Eletronico, o Bate-Papo e F6rum 

de Discusslio, Mural e Portf6lio (Comentario) implementados no mesmo formato daquelas 

usualmente encontrados na Internet Com excec;ao do Correio, que perrnite que o formador se 

comunique externamente com seus alunos, as demais slio internas ao ambiente. Ou seja, para se 

ter acesso as mensagens e preciso estar conectado ao TelEduc. 

As sessoes de Bate-papo sao registradas e qualquer participante do curso pode ter acesso a esses 

registros para posterior analise dos assuntos t6picos discutidos. 0 F6mm de Discussao 

proporciona a troca de mensagens assincronas, o que perrnite que o aluno utilize-a, respeitando 

seu ritrno pessoal de fazer e refletir sobre , escrevendo diretamente na tela ou copiando e 
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colando suas ideias elaboradas a partir da utiliza<;ao de editores de texto. Alem destas 

ferramentas, existe o Mural que possibilita que recados gerais como avisos de eventos, locals na 

Internet (links) interessantes, possam ser compartilhados por qualquer participante do curso. 

0 Portfolio e considerada uma ferramenta de comunicapio no ambiente Te!Educ onde o aluno 

comunica ao grupo ej ou ao formador o resultado de seu trabalho e recebe Comentarios e 

sugestoes de colegas e formadores, numa conversa particular como autor. Neste espa<;o, o aluno 

disponibiliza textos, respostas de atividades, URLs etc. e decide que tipo de compartilhamento 

deseja usar: o totalmente compartilhado possibilita que todos os participantes do curso possam ter 

acesso e comentar seu trabalho; compartilhado com formadores ira permitir acesso somente ao 

grupo de formadores do curso e o nfio compartilluuio nao permite acesso. Esta Ultima op<;ao e 

usada quando o aluno ainda nao conseguiu o resultado final, isto e, trata-se ainda de urn 

trabalho em andamento e que apenas esta usando o espa<;o para armazenamento durante sua 

fase de constru<;ao. 

Finalmente, no terceiro grupo estao alocadas as ferramentas de administrar;:fio de apoio ao 

formador no gerenciamento administrative do curso: monitoramento de alunos e de 

formadores, realiza<;ao de inscri<;oes, edi<;ao das datas de inicio e termino de curso, sele<;ao das 

ferramentas no ambiente etc. 

As ferramentas de apoio a autoria, ou seja de edi<;ao, aquelas que permitem ao formador 

transferir para o Te!Educ o material didatico que necessita inserindo conteudos em ferramentas 

como Leituras, Material de Apoio, e Atividades, e atualizando as ferramentas como Agenda, 

Dinamica do Curso pertencem a este conjunto de ferramentas. Ainda neste grupo encontram-se 

as ferramentas que auxiliam o formador a verificar os Acessos diarios dos alunos ao ambiente 

nas diferentes ferramentas disponiveis e a enxergar a intera<;ao presente no ambiente com a 

utiliza<;ao da ferramenta InterMap. 
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ANEX02 

RELATORIO DE A V ALIA<;AO DA 1 a EDI<;AO, JANEIRO DE 2003 

FORMA(AO DE PROFESSORES ONLTNE 

Grupo Flavia Amaral Rezende 

Em linhas gerais, acredito que o "choque" de paradigma foi muito grande pois a atua~ao dos 

alunos (visiio aluno) eo papel de professor (visiio do professor) deixou muito a desejar no que diz 

respeito a pr6-atividade e intera.;:ao. Por outro lado, muitos dos alunos com dificuldades 

iniciais para acessar o sistema, se esfor.;:aram e no quarto dia, ja apresentavam certa 

desenvoltura para navegar on line. Desta forma, a pouca habilidade ou "fluencia" tecnol6gica 

nao foi o fator inibidor neste grupo e a resistencia concentrou-se mais na mudan~a de 

paradigrna ou seja, na nova postura aluno e professor on line. 

Acreditamos ter havido esfor.;:o de muitos para tentar superar o curto espa<;:o de tempo e as 

dificuldades operacionais (tecnol6gicas) encontradas durante a adapta<;:ao ao TelEduc. 

Grupo Vera Maria Guimaraes 

Ressaltamos que para viabilizar aulas em EAD na Universidade e necessario que os professores 

tenham equipamentos disponiveis e atualizados em hardware e software e que os cursos a 

distancia utilizem softwares considerados mais comuns para que haja possibilidade dos alunos 

interagiram com o ambiente de aprendizagem, assim como, baixar textos da internet. 

Os professores tiveram dificuldade em realizar suas aulas no ambiente virtual, porem, aprender 

a lidar com o ambiente como aluno e, ao mesmo tempo, visualiza-lo como formador, foi uma 

exigencia grande. Assim, verificamos que os professores participantes se esfor.;:aram muito, 

tentando compreender o ambiente e fazendo o projeto pedido. Frente as varias dificuldades 

encontradas procuraram, de varias maneiras, resolve-las, enfrentando os problemas e 

solucionando-os. 
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Assim, gostaria de parabenizar os esfon;os dos professores que realmente participaram do 

curso, embora, uns tiveram mais sucessos que outros na interac;ao com o ambiente. 

Grupo Jose Claudio V ahl Jr. 

Na minha opiniao, os participantes do curso nao estavam preparados psicologicamente para 

enfrentar uma semana tao atribulada. Nesse sentido o curso ocasionou urna sobrecarga de 

informac;oes que muitos nao conseguiram enfrentar a contento. 

As vezes, ate por uma questao cultural, imagina-se que a participac;ao em urn curso a distancia 

se dara "em alguma horinha vaga", ja que e assincrona e independe do local onde o estudante se 

encontra. Mas a realidade se mostrou muito diferente e os alunos acabaram percebendo que o 

"tempo virtual" parece ser menor do que o "tempo real" e que urn curso a distancia muitas 

vezes toma mais tempo e exige mais dedicac;ao I organizac;ao I disciplina do que urn curso 

presencial. 

Pude notar nessa semana de convivio intenso com os professores, que muitos ainda nao tern a 

intimidade necessaria com a rnaquina e com todas as tecnologias dela decorrentes (Internet, e

mail, etc.) 

Em relac;ao a mudanc;a de paradigma (do presencial para o virtual), pude notar uma boa 

flexibilidade da maioria. Em termos gerais, diria que, devido ao contagia desses com os demais 

professores, ira se instaurar na Unicid uma nova cultura de educac;ao, com urn novo paradigma. 

Considero o aproveitamento geral da classe muito born. Se cada professor fizer uma auto

avaliac;ao de sua situac;ao inicial de curso, na segunda-feira, comparando-a com sua situac;ao 

final (sexta-feira), tenho certeza de que tambem ficariam orgulhosos de si mesmos. 

Grupo Thaisa Barbosa 

0 curso nao fugiu a expectativa dos formadores, mas acredito ter fugido a expectativa dos 

alunos, ja que a maioria julgava que as atividades seriam realizadas nas horas vagas e alguns 
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nao imaginavam que o curso estivesse embasado numa metodologia diferente da vivenciada 

por eles atualmente. N6s tinhamos conhecimento que no inicio os alunos se sentiriam 

assustados, mas apostavamos tambem que todos sairiam maravilhados com o conhecimento 

adquirido, o que foi constatado ao final do curso. 

A intera<;ao, colabora<;ao e coopera<;ao, regra mimero 1 da EaD, nao ocorreram a todo vapor 

dentro do ambiente entre os aprendizes deste curso, mas e importante deixar claro que as 

comunica<;6es tambem podem ter acontecido presencialmente, ja que todos os alunos 

envolvidos sao professores de uma mesma universidade. Tambem e preciso levar em 

considera<;ao que o periodo do curso foi curto para um conhecimento e pratica que envolvem 

mudan.;a nos paradigmas de educa<;ao existentes atualmente. 

A "semente da aprendizagem online" foi deixada com os professores da Unicid, mas ainda ha 

muito trabalho a ser feito. E importante que estes professores continuem sendo acompanhados 

nesta pratica. Alem disso, tal mudan<;a s6 sera possivel se houver interesse dos professores em 

se renovar e abandonar o modo de ensino tradicional. 

Concluindo, considero que, partindo da concep.;ao da aprendizagem online, ao final de cinco dias 

de curso, a intera<;ao e a colabora<;ao coletiva atendeu de modo satisfat6rio a expectativa de 

ado<;ao de urn novo modelo de ensino-aprendizagem na Unicid, o que demonstra, disposi<;ao a 

mudan<;a por parte dos professores desta universidade. 
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ANEX03 

RELATORIO DE ACESSOS E MAPA DE INTERA<;AO 

DA za EDI<;AO DO CURSO DE FORMA<;AO 

DE PROFESSORES ONLINE UNICID 
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ANEXO 3 - PLANILHA DE ACESSO AS FERRAMENT AS DO TELEDUC 

Anexo 3 Acessos late 10 de outubro\ entrada aqenda I DIN EST I ATI leituras material I PO I FAQ I DB I portfolio I Grupe I forum mural I chat 

Grupo Comunicaciio Social 

A. 28 42 5 2 22 10 7 7 5 26 33 10 20 12 1 

A.A 8 12 2 0 13 4 1 0 0 3 6 0 2 0 0 

MAR 97 146 12 7 74 30 23 17 8 63 134 24 99 46 19 
MTG 6 10 4 2 10 2 4 1 1 3 5 0 4 2 0 

139 210 23 11 119 46 35 25 14 95 178 34 125 60 20 
J3!upo Enfermagem 

JA 2 5 3 2 2 2 3 0 2 I 1 0 1 1 0 

VAN 22 34 3 2 22 9 3 4 3 7 35 3 26 11 5 
24 39 6 4 24 11 6 4 5 8 36 3 27 12 5 

Grupo Direito 

AMP 58 86 6 1 39 19 6 9 1 30 73 14 54 21 12 
EM 152 178 4 3 50 35 8 15 6 34 130 15 97 25 16 
GS 78 105 5 3 36 18 7 6 7 20 79 9 31 25 10 
LB 18 30 2 1 19 4 3 4 0 2 20 4 10 5 1 

DB 147 188 4 8 54 44 24 24 8 81 162 17 129 26 25 

i::l 
(JJ 

453 587 21 16 198 120 48 58 22 167 464 59 321 102 64 

Grupo Informatica 

GC 85 98 4 5 59 29 11 12 2 51 124 18 58 20 15 
GG 19 31 2 0 20 8 6 5 2 9 35 8 12 11 5 
JM 89 123 7 9 44 23 13 11 2 45 81 22 52 29 12 
M.C.P 70 83 5 4 23 25 13 3 3 6 61 8 7 6 3 

RM 26 36 1 1 5 11 4 5 6 15 48 12 22 13 9 
289 371 19 19 151 96 47 36 15 126 349 68 151 79 44 

Grupo Educacio 

ACV 31 44 3 1 17 17 10 5 2 12 45 13 18 11 9 

GCC 9 18 3 4 11 7 4 2 4 6 6 3 10 5 4 
GT 11 23 5 3 13 8 8 3 4 16 23 2 13 5 0 

JGM 36 53 5 5 25 12 10 4 4 9 31 9 20 15 8 

JCR 114 150 13 5 89 37 29 25 29 54 190 34 133 74 28 

SRV 65 87 6 2 39 26 6 7 4 25 80 9 65 32 9 
266 375 35 20 194 107 67 46 47 122 375 70 259 142 58 

Grupo Novo nome 

~A 59 77 5 5 22 15 4 3 5 13 31 4 22 7 3 

59 77 5 5 22 15 4 3 5 13 31 4 22 7 3 

TOTAL ALUNOS PARfiCIPANTES 1230 1659 109 75 708 395 207 172 108 531 1433 238 905 402 194 

Total 1661 2260 142 87 846 486 260 198 133 665 1757 273 1103 490 260 

Fliivl• Amaral Rozende 298 410 12 3 72 54 32 21 13 103 237 32 145 48 47 
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F6RUM 

A RELA{:AO ALUNO-PROFESSOR 

E A CONSTRU{:AO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM 
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ANExo4 

F6RUM SOBRE A RELA(AO ALUNO-PROFESSOR E A CONSTRUc;AO DE 

COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM 

Curso de Formayao de Professores Online - Turma II 

F6runs de Discussao 
Forum Sobre a re/aqao a/uno-professor para a construr;ao 

Mensagens (1 a 28 de 28) 

1. Como fazer? Qual seria? Quarta, 27/08/2003, 08:33:20 
Flavia Amaral Rezende 
G. C. sugeriu a abertura deste lema. Enquanto educadores, o que deverfamos considerar e propor para 
construirmos uma comunidade de aprendizagem? Qual seria o nosso papel? e dos alunos? enfim ... 
apenas urn infcio. .. Voltar ao topo 

2. Re: Como fazer? Qual seria? Quarta, 27/08/2003, 12:53:01 
G. C. 
OI@Fiavia, 
As vezes tenho a impressao que a relayao dos professores com os alunos ainda e urn pouco truncada 
por questoes disciplinares e culturais. Sou favoravel a construqao de uma nova relaqao onde possamos 
nos sentir mais parcairos, onde possamos aproveitar mais do convivio. Talvez seja a hora de revelarmos 
com mais clareza que somas diferentes em cartos aspectos, mas tambem iguais na vontade de nos 
re1aC!anarmos oe rorma ma1s construuva, com aprena1zaaos expanmaos e ae toaas as rormas 
imaginaveis. Esta construqao ao meu ver s6 se viabiliza coletivamente. Voltar ao topo 

3. Re: Re: Comofazer?Qual.seria? Sexta, 29/08/2003,12:21:13 
M 
Ainda hoje percebo a relayao professor-aluno marcada pela relaqao de autoridade, ou seja, professor que 
nao e autoritario (para alguns alunos) nao e serio. Vejo que qualquer especie de mudanca na rotina de 
papeis de professores e alunos acaba acarretando desconforto e uma tendencia a estagnar;ao, pois o 
conhecido nao esta born, mas trz seguranca e previsibilidade. Acho que tudo que e novo assusta e as 
pessoas (infelizmente) estao buscando numa formaqao caminhos pre-concebidos e nao instnumentos 
para criar o seu proprio caminho, que e o que se sugere na aprendizagem por projetos. Voltar ao topo 

4. Re: Como fazer? Qual seria? Sabado, 30/0812003, 19:43:20 
JR 
Termos urn objetivo comum, para que essa comunidade possa falar a mesma lfngua e tracer metas 
pertinentes ao desenvolvimento coletivo. Muito importante tambem e o comprometimento real de todos. 
As ferrarnentas utilizadas na construqao dos objetivos deverao interagir para que o aluno possa usufruir 
as mesmas na constnuqao e sedimentayao de forma clara e objetiva do seu conhecimento. Voltar 
aotopo 

5. Como fazer? 
AA 

Quarta, 27/0812003, 13:09:16 

Sou da masma opiniao que o professor G. Por mais pr6ximos que possamos parecer estar de nossos 
alunos, na verdade ainda existe uma grande distancia. Distancia esta ocasionada pelo repert6rio cultural, 
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pela linha hierarquica entre professor e aluno e acima de tude pela forma como somes criados e de onde 
vivemos. 
Ternes urn Iongo caminho a trilhar ate conseguirmos urn aproveitamento total em sala de aula,um 
caminho seria a quebra de paradigmas. Voltar ao tope 

6. Re: Como fazer? Quarta, 27/08/2003, 16:43:27 
Flavia Amaral Rezende 
quais paradigmas? Seria interessante se voce pudesse dar um example ... Voltar ao tooo 

7. 
M 

Re: Como fazer? Sexta, 29/08/2003, 12:22:24 

A comeyar pela ideia de que o aluno e capaz de criar seu caminho dentro do curse... Voltar ao tope 

8. Re: Como fazer? Sexta, 29/08/2003,20:12:28 
JM 
Concordo com o G. e a A, existe urn grande mar entre professores e alunos, mas com tude que 
conhecemos, que Iemos e que ja vivemos, como estreitar esta relai(So? Sera que conseguiremos nesta 
gerai(So mudar esta relai(So, ou somente daqui M algumas decadas. Esta questao da hierarquia e muito 
forte na relai(So professor-aluno, e esta embutido em nos mesmos. Nos temos que veneer esta barreira, 
nao sei como e nem por onde comeyar, acreditem ja tentei varias formulas. 

Coloquem-se uma sala de aula como aluno e pense na imagem do professor, logo vern a sua mente a 
relai(So professor-aluno e dificil desvincular, nos fomos criados desta forma. 

Eu percebo que alguns alunos tem a liberdade de vir conversar comigo, tirar uma duvida, bater urn papo, 
mas a maioria tern medo da imagem do professor e o coloca num pedestal revestido de crista! onde nao 
se pede tocar. Um fate engrayado que aconteceu comigo em uma faculdade foi no final de ano, grayas a 
Deus fiz urn born trabalho e o representante de sala mais algumas moyas vieram me dar urn presente, eu 
ganhei uma camisa e uma das moyas comentou - Professor nos tfnhamos comprado uma bermuda mas 
nao sabiamos se o Senhor usava. Eu respondi para ela que eu era normal e igual a lodes, que usava 
bermuda, tomava banho, andava de chinela e fazia coisa normal e que era normal. 

Quem souber de urn case de sucesso por favor me avisem. Voltar ao tooo 

9. Re: Re: Comofazer? Sabado, 30/08/2003,00:32:16 
Flavia Amaral Rezende 
J. 

apesar de historicamente "estarmos" no pedestal, podemos, desde ja, como grao de areia, estabeiecer o 
novo no velho. Urn pouco Zen pensar assim mas, como Karl mar dizia "e nos intersticios da sociedade 
que a revolui(So co maya" ... 
Acredite que voce, eu, nos podemos mudar e algo acontecera. Nao e assim que a agua muda de estado 
quando aquecida? 
Neste sentido, EaD, baseada no dialogo, na colaborai(So e cooperai(So, nao poderia dar sua parcela de 
contribuii(So a esta nova relai(So professor-aluno? Voltar ao tooo 

10. Re: Re: Re: Como fazer? Domingo, 31/08/2003, 12:16:59 
GS 
Flavia, 

Eu ache que o EaD pede colaborar sim para uma mudanya, pois me parece que, aiem de estimular a 
criatividade do professor na preparai(So de suas aulas - a distiincia fisica entre professor e aluno exige 
"mais" isso- o EaD faz com que o aluno (ate sam ter consciencia) seja muito mais "livre" (nao M nada 
mais estimulante do que fazer alguma coisa na hera em que queremos) para decidir a que horas estudar, 
por exemplo, e isto ja acaba com urn problema que enfrentamos no presencial ... o aluno tern de estar Ia 
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na hora marcada e se estiver com uma dor de cabec;:a tera que ir mesmo assim , pois nao tera um outre 
memento para resgatar aquilo que o professor trabalhou. No EaD, quem faz o seu horario e o proprio 
aluno. 

Ainda quanto a criatividade exigida do professor no EaD, posse observar tambem que, ela e contagiante 
e acaba sendo levada para o presencia! (ja estou comec;:ando a sentir isso na minha pratica diaria como 
docante). 

Assim, o EaD alem de ser mais uma forma de ampliar o alcance do ensino de forma geral, pode ser visto 
como um exercfcio continuo da criatividade, da busca de novas fontes de pesquisa e da interagao 
(apesar da distancia fisica ... estou comec;:ando a achar que a "maquina" pode aproximar professor e 
aluno) ... 

Nao sei...estou pensando alto ... 

G. Voltar ao topo 

11. Re: Re: Re: Re: Como fazer? Domingo, 31/08/2003, 16:07:16 
Flavia Amaral Rezende 
Eu jamais conheceria cada um de voces, como estou podendo fazer estes dias, se tivessemos aulas 
presenciais. A EaD, de alta interagao, dialogo e liberdade expressao, nos permite enxergar o aluno. Coisa 
que nao podemos fazer no presencia!. A tecnologia e apenas instrumento ... nao e? Voltar ao topo 

12. Re: Re: Re: Como fazer? Terc;:a, 02/09/2003, 10:56:46 
JM 
Flavia, 
Concordo com vc, Iemos que dar nossa contribuic;:iio, mas acredito que este processo e Iento, por isto 
acho que levara algum tempo para colhermos deste fruto. Voltar ao topo 

13. Re: Re: Re: Re: Comofazer? Quarta, 03/09/2003,23:48:40 
Flavia Amaral Rezende 
... , verdade e Iento ... mas como dizem por aqui ... na area rural onde more: "a gente pede diminuir o ritmo 
quando nao chove ou chove muito. Mas o importante e nao parar!" 

... gente da terra ... Voltar ao topo 

14. professor como inspira~ao Quarta, 27/08/2003, 18:15:25 
AF 
creio que a metafora e boa, mas e precise considerar que mesmo com a falta de empregos temos que 
garantir para nossos alunos algumas habilidades e competancias, seja para ser empreendedor, seja para 
ser empregado Voltar ao tooo 

15. Re: professor como inspira~ Quinta, 28/0812003, 10:25:19 
Flavia Amaral Rezende 
A poderia se explicar melhor, nao entendi sua colocac;:iio. Obrigada. Flavia Voltar ao tooo 

16. 0 que fazer? ou como? Quarta, 27108/2003, 18:26:39 
VN 
Concordo com vcs na questaes da cultura desenvolvido anos luz sobre a necassidade de distancia do 
aluno, a superioridade, a hierarquia ... 
Aie que ponte construfmos um discurso belissimo sobre a necessidade de "quebrar" estas questaes e 
realmente nao o fazemos na pratica? 
Como os alunos entendem a mudanc;:a de comportamento do professor? Eles enxergam urn professor 
legal OU esquisito, avanc;:ado? Relacionam a competancia e o respeito? 
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0 que vcs acham? 
v. 

17. Re: 0 que fazer? ou como ? 

M 

Voltar ao tope 

Sexta, 29/08/2003, 12:24:04 

Ache que se a postura for coletiva par parte des professores a mudanga e mais facil, o problema e que 
muitos ainda permanecem no discurso, inclusive eu me incluo nessa lista, quando tenho pela frente uma 
turma de 1 00 a lunas, o que fazer? Voltar ao tooo 

18. Re: Re: 0 que fazer? ou como? Sabado, 30/08/2003, 19:53:35 
JR 
M. concordo com voce, mas podemos atuar como mediadores do conhecimento mesmo com nossas 
classes gigantescas, langando desafios incentivando-os a procurarem respostas. 

Urn abrayo, e urn otimo final de semana. 

Ricardo Voltar ao tope 

19. Re: Re: Re: 0 que fazer? ou como ? Segunda, 01/09/2003, 16:17:25 
AA 
Realmente, o numero de alunos em sala e urn fetor que interfere na rela,.ao professor/aluno; e ate 
mesmo na rela,.ao entre os proprios alunos. 

Tambem tenho turmas com 80, 90 alunos. Ache importante conhec&-los para melhor auxilia-los. Exercito 
minha memoria chamando-os palos names - o que os surpreendem, pais muitas vezes os pr6prios 
colegas nao sabem o nome urn do outre. Pelas intervenyiies, respostas em avaliayiies, participa,.ao nas 
discussoes e resoluyiies de problemas em sala, consigo identificar as dificuldades e facilidades de 
muitos. 

Acredito que a EaD e mais urn instrumento para estreitar os layos entre professorial uno. 

Tambem live experiencias muito proveitosas em grupos de estudos presenciais com os alunos (10 no 
maximo), quando se sentiam mais a vontade para discutir, expor suas ideias. Estou retomando a 
atividade nesse semestre - marcamos uma hera e meia antes de comegar a aula. 

Fomeci meu e-mail para os alunos das duas turmas, mas sao poucos os que escrevem. De qualquer 
forma, ache importante disponibilizarmos espayos alternatives que favoregam a aprendizagem, que 
enriquegam a forma,.ao. Cabe !ambem aos alunos saber aproveita-los. Voltar ao tooo 

20. Re: Re: 0 que fazer? ou como ? Quarta, 03/09/2003, 23:56:24 
Flavia Amaral Rezende 
... relendo o forum, me veio a cabega a seguinte possibilidade: abrir espayo naquilo que oferecemos aos 
alunos para que eles aflorem as suas individualidades ao inves de trata-los como uma masse uniforme. 0 
ana passado ftz isso numa classe de 90 alunos (produ,.ao de textol) de ADM quase fiquei maluca, mas 
eles compreenderam (inclusive minha loucura de atendll-los individual mente durante as aulas) e 
mudaram a posture, se tomaram mai.s organizados e espartos, diria pais aqueles que realizavam alga, 
vieram me mostrar, passaram inclusive a gostar de ler e escrever. Voltar ao topo 

21. ~osAitemativos Segunda, 01/09/2003,16:58:53 
Flavia Amaral Rezende 
Gostaria de aproveitar um gancho da fala de A e dizer que uma das maneiras que podemos usar o 
TeiEduc e fazer da instancia um local de informa,.ao e comunica,.ao com os alunos- nao exatamente um 
local onde se ministra aula. Explico, ao inves des professor ter um site publico, pendurado na NET onde 
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coloca seus materiais ( completamente desprotegido de copia e cola) o NEaD cria uma instancia e o 
professor usa o local para informar os alunos, se comunicar via e-mail e realizar conversa no f6rum. 
Estaremos discutindo este assunto, com certeza logo mais ... mas aqui fica o registro. Voltar ao topo 

22. Re: Espa!(os Alternativos Ten;:a, 02/09/2003, 09:45:09 
M 
Muito born, pais ja tive algumas experiencias em sites mais abertos em que pessoas mal-intencionadas 
destrufram o site, espero que possamos ver essa modalidade logo. 
M. Voltar ao topo 

23. Re: Re: Espa!(es Alternatives Terc;:a, 02/09/2003, 12:41:54 
Flavia Amaral Rezende 
Marcelo, eu diria, e com prazer, que esta disponfvel desde ja, principalmente par estarmos nos inicio do 
semestre! Aproveitem! Voltar ao topo 

24. Re: Re: Re: Espa!(es Alternatives Quinta, 04/09/2003, 00:39:20 

AA 
Flavia, 
como fazer para utilizar este recurso? Vou iniciar urn grupo de estudos com os alunos e acho que poderia 
aproveitar a oportunidade e ampliar o espa90 para aqueles alunos que nao podem estar presentes. 0 
que voce acha? e possfvel? Voltar ao topo 

25. Re: Re: Re: Re: Espayes Alternativos Quinta, 04/09/2003, 08:18:13 
Flavia Amaral Rezende 
0 ambiente de TeiEduc e muito born para estudos em grupo online. Para abrir urn espa9Q, entre em 
cantata comigo. Voltar ao topo 

26. Re: Re: Re: Re: Re: Espayos Alternatives Quinta, 04/09/2003, 09:19:45 

M 
Gostaria tambem de conhecer, parece bern interessante M Voltar ao tooo 
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ANEX05 

LOG DO CHAT PLANTAO DE DI.IVIDAS, DIA 10 DE SETEMBRO DE 2003 

0 texto original foi mantido e a identidade dos alunos preservada . For am feitas algumas 
corre.;oes ortograficas para garantir o sentido. 

Curso de Formac;ao de Professores Online - Turma II 
Assunto da Sessiio: Plantiio de Duvidas: projeto em grupo 

Inicio: 10/09/2003 23:44:43 

Fim: 11/09/2003 01:29:01 

Participantes: 

DB 

EM 

Flavia 

MAR 

RMB 
SRVA 

(23:44:43) 

(23:44:57) 

(23:45:00) RMB Entra na sala... 

(23:45:18) RMB fala para Todos: Ola 

(23:45:38) 
(23:46:29) li!n.ln 

(23:46:35) EM Entra na sala ... 

(23:47:11) 

(23:47:30) ''''"'" 
(23:47:50) EM fala para Flavia: Boa noitel Nao acredito que cheguei ate aqui. 

(23:47:54) RMB fala para Flavia Sim estou. 

(23:47:55) Teste: 

(23:48:13) 

(23:48:20) RMB fala para Flavia: Estou recebendo as msg sern problemas 

(23:48:35) EM fala para Todos: Boa noite para voce tambem, RMB. 
(23:48:49) EM fala para Todos: Esta muito rapido 

(23:49:24) RMB fala para Flavia: ola EM. Realmente sao muitas atividades. 
(23:49:27) para A cuncx;lo es:a 

(23 :50:03) EM Entra na sala ... 

(23:50:08) esta um 

(23:50:47) EM fala para Todos: linha discada e urn problema. Sai mas voltei 

(23:51:14) 

(23:51 :21) 0 para 

(23:52:07) RMB fala para V!Qv;Q Respondi ao seu comentario colocando outro comentario no 
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(23:52:55) B e 

(23:53:21) EM fala para Todos: Flavia, nao sei se voce teve oportunidade de ler o meu correio. 

Coloquei em portfolio de grupo o projeto urn pouco reformulado e, em atividades a primeira 

prevista. Minha duvida e a seguinte: em atividades ja posso colocar todas elas ou ir por etapas? 

(23:54:28) 

(23:54:38) RMB fala para EM: Nao tinha visto ainda que tinha portfolio para o grupo. 

(23:55:20) EM fala para RMB: Na verdade eu descobri errando e tentando 

(23:55:43) e em 

(23:57:00) EM fala para Todos: Acha que agora estou no ponto de interagir mais. Para mirn isso 

dependeu do dominio e mais seguran\)a no ambiente. Nao que esteja absolutamente segura, mas 

vouindo. 

(23:57:09) 

(23:59:58) EM fala para Todos: Isso quer dizer que, na pratica, o grupo pode decidir a dimensao 

da atividade para po-la em pratica? Quer dizer, meus colegas do grupo elaboraram projetos com 

diferentes prazos de dura<;iio. Nem todos eles (como o meu por exemplo) podem ser trabalhado 

durante o periodo que resta do curso 
(00:01:08) ow·,,,.,,, () 

(00:02: 19) EM fala para Todos: Esta bern mais claro. Mas acho que isso deve ser compartilhado 

pois me parece que e a duvida de muitos colegas 

(00:02:42) 

(00:03:42) EM fala para Todos: A proposito: estou comeo;ando a conseguir escrever direto. 

Lembra que quando nos encontramos eu !he disse que, antes de colocar no computador tinha que 

escrever no papel? 

(00:04:31) uara 

( agora ij 
1 

(00:04:58) RMB fala para EM: Isso eh habito!no comeo;o parece que as ideais nao fluem tao bern 

quanto no papel. Depois vc acostuma. 

(00:05:27) EM fala para Todos: ainda tenho muito pouco dominio na pesquisa de recursos. 0 
que posso fazer para otirnizar isso? 

(00:05:29) 

(00:05:59) 

(00:06:08) RMB fala para Programas;ao de computadores e Tecnicas de programa.;ao 

(00:06:23) 
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(00:06:26) EM fala para RMB: Sociologia geral e juridica, no curso de direito. E voce? 
(00:07:38) DBEntra na sala ... 
(00:07:43) RMB fala para Flavia: Pascal (Programavao de computadores) e Delphi (Tecnicas de 

programayao ). 
(00:08:11) cc ... :.. ta Boa 

(00:08:12) DBfala para Todos: Obi, pessoal. 
(00:09:31) auia me to 

(00:09:32) DB fala para Todos: Boa noite, Flavia. Prazer estar nessa sala. 
(00: I 0:32) EM fala para RMB: concordo com voce.Mas acho que e preciso muita pnitica e 

conhecimento. 
(00:10:32) 

(00: I 0:40) RMB fala para Flavia: Depois de fazer o projeto nos devemos disponibilizar o 
material nas ferramentas adequadas ou apenas indicar este texto eu colocaria em "Leituras" este 

outro na "Parada Obrigat6ria" e assim por diante? 
(00:11 :50) EM fala para Flavia: A parada obrigat6ria pode ser urn item para avaliavil.o? 
(00:11:56) DB fala para Todos: Flavia, gostaria de resolver uma duvida, ou seja, numa das 

instru9oes da agenda 3, voce menciona que nao pode ativar a AGENDA. Qual o motivo? 
(00: 12:22) RMB fala para De Biase: Senao atrapalha a agenda do nosso curso 

(00:12:26) 

(00:13:10) DBfalapara Todos: Ok,RMB .. Grato. 
(00:13:36) EM fala para RMB: Posso colaborar nesse sentido. So nao sei se tenho dominio na 

tua area para opinar. mas o exercicio da interayao pode ajudar. 
(00:14:13) fl V AR a 

(00:14:39) EM fala para DeBiase: meu projeto ja esta disponivel no portfolio de grupo. Gostaria 

da tua opiniil.o. 
(00:14:45) DB fala para Todos: Ok, Flavia.Entendi. 

(00:15:06) MAREntra na sala ... 
(00: 15:11) RMB fala para EM: Obrigada. Eu estou ainda na primeira agenda: Estou come<;ando 
curso esta semana. Gostaria muito de ouvir a sua opiniao. 
(00:15:37) MAR fala para Todos: Boa noite 
(00:15:54) EM fala para Flavia: Interferindo na pergunta do de Biase: na pratica, em primeiro 

Iugar e na agenda que aloca.mos as principais infor.macoes. E isso? 
(00:16:09) para : 

(00:16:28) DB fala para Todos: EM, boa noite. Como o jogo do Brasil terminou tarde, nao tive 

oportunidade de ver seu projeto, mas, ate as duas da madrugada eu prometo que verei e farei 

mens comentarios. 
(00:17:13) MAR fala para Todos: Da Comunicayao Social, nao sei seja foi comentado, mas 

como se desenrolara o trabalho em grupo? 

227 



(00:17:36) 

(00:19:06) MAR fala para Todos: Quem realizara as nossas atividades? 

(00:19:47) EM fala para entao acho que comecei certol 

(00:19:57) SRVA Entra na sala ... 
(00:20:08) DB fala para Todos: Flavia, do que voce colocou para EM, pode-se deduzir que na 

Agenda ira constar o Tema central da aulae nas Atividades as questoes que serao levantadas e 
colocadas para o aluno.Correto? 
(00:20:44) amenmes 

voces 

(00:21 :27) DB fala para Todos: EM, entao nossa conferencia na tarde de hoje esta correta, sobre 
esta questao. 
(00:22:16) EM fala para DeBiase: perfeitamente! 
(00:22:17) De curso e 

(00:22:46) 

(00:23:29) DB fala para Todos: Esta interayao,Flavia, e motivada por sua media<;ao, muito 
eficaz. 
(00:23:35) GUC eu 

(00:23:50) MAR fala para Todos: Otimo, era o que eu queria entender, e eu serei aluno dos mens 
cole gas de grupo. 

(00:24:17) ''"''''" 
(00:24:43) l'i"n "' 

(00:25:16) gostaria de debater a respeito. 

(00:25:44) 
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(00:25:47) MAR fala para Todos: Tentarei trazer meus colegas de grupo para as atividades, mas 

o curso de comunica~ao social esta emolado, pois a comissao de reconhecimento do MEC esta 
para chegar e os alunos de 3 o e 4 o anos vao fizer uma pre-apresenta9lio dos seus trabalhos de 

curso na outra semana e os professores estlio super atarefados. 
(00:26: 17) DB fala para Todos: EM, este assunto e pertinente e fundamental para o bom 
desempenho do projeto. Vamos discutir. 

(00:26:18) fala para Flavia: o que entendemos por media9aory E uma pergunta para TO DOS 
(00:26:30) m2s EaD zk 

que 
(00:27:46) Ia 

(00:27:47) MAR fala para Todos: Vamos tentar ao maximo, mas sobre a media<;ao acho que e 
ser estimulador para urn elo de ligayao entre os sujeitos do processo ensino-aprendizagem 
(00:29:05) SRVA fala para Flavia: Flavia, cheguei s6 agorae pelo que ja vi, estou deduzindo que 

a pessoa que en escolher para fazer um grupo dentro de urn determinado tema sera meu aluno e 
vrce versa 
Porem a minha duvida e, irei aplicar o meu projeto do EaD? On ficaremos interagindo sobre 
nossos projetos? 
(00:29:45) f1 para V/\ mlo entTaL none 

(00:29:55) SRVA fala para Todos: Desculpe, Boanoite a todos!!! 

(00:30:40) MAR fala para Todos: Creio que toda vez que trazemos uma situa9lio para um 

ambiente de aprendizagem (presencia! ou online) e possibilitamos que os alunos possam construir 
algum tipo de conhecimento 
(00:30:42) se passar o resurne 

(00:31 :05) MAR fala para Todos: Por favor, fa9a isso 
(00:31 :16) EM fala para MAR: o mediador promove a interatividade? 
(00:31:29) 

para 
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(00:32:44) MAR fala para Todos: Creio que sim e possibilita que varias maneiras de construir 

determiuado conhecimento sejam exploradas, e na rela9iio entre alunos a possibilidade de ideias e 

caminhos diferentes e maior, niio? 

(00:33:13) fa par2 temos c 

(00:33:40) SRVA fala para Flavia: Ok entao foi isso qne eu entendi, a atividade no gmpo e mais 

direcionada e depois fica livre para quem quiser faze-la ou opinar que saja 

(00:33:58) EM fala para MAR: Poise. Acho que coloquei uma celeuma. Desculpem! 

(00:34:38) de 

(00:34:41) SRVA fala para Flavia ops que seja 

(00:35:00) MAR fala para Todos: Eu arriscaria dizer que temos urna (mica coisa: pessoas em 

iuteratividade, o que pressupoe iutera91io e rela9iio, que podem estar sendo mediadas para irem 

construiudo o seu camiuho 

(00:35:41) n:1o 

(00:36:28) i meressame d:stn:!;:m 

(00:37:59) MAR fala para Todos: Auxiliando o aluno a descobrir seus meios de construir o 

conhecimento a partir de sua realidade e de elementos distiutos de sua realidade para que uma 

nova configurayao ( ou urn novo crista!) se forme e se mantenha 

(00:38:23) EM fala para Todos: o prof facilitador pesquisa, seleciona e disponibiliza o material 

para os alunos e os orienta quanto a forma e a sequencia de utiliza-los. E assim que voces 

entendem? 
(00:38:33) Flavia um 

(00:38:54) DB fala para Todos: Acho que para se ter urna media~tao eficaz, antes de tudo, alguns 

aspectos devem ser satisfeitos,isto e, motiva9ao de ambas as partes-e a realidade da maioria de 

nossos alunos. Talvez, a motivayao por parte do professor possa atenuar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, tendo em vista sua capacidade de promover uma iuteras;iio saudavel 

atraves de atitudes que estimulem os alunos a urn esfor9o maior. Alias, sobre a questao levantada 

pela Flavia, acho que as tres caracteristicas estao intimamente relacionadas. EM, a celeuma que 

(00:39:06) () 

(00:40:07) EM fala para Flavia: o profmediador provoca 

(00:40:19) para 

(00:41:01) para 

(00:41:15) MAR fala para Todos: Ou o professor mediador possibilita a cria~tiio de pontes 

siugulares para a construyiio do conhecimento? 

(00:41:42) DB falapara Todos: Isto, EM. E arela91io de causae efeito que o texto da agenda 3 

aborda. 

(00:41:59) para ser ~spcci,alista 

(00:42:00) fala para Flavia 

resultado desta desestabilizavao 

(00:42:25) para E 

(00:43:01) para 
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(00:43:24) MAR fala para Todos: 0 resultado da desestabilizao;ao do aluno e a desestabilizao;ao 
do professor, o que e excelente, pois temos que nos movimentar o tempo todo 
(00:43 :46) para 

(00:44:12) EM fala para DeBiase: lembra que discntiamos Castells! 
(00:44:16) MAR fala para Todos: 0 conflito eo motor da vida e da busca pelo conhecimento, o 
equilibrio pode trazer a acomodao;ao e a reprodu9ao 
(00:44:25) nui,,,n""' awender 

(00:45:01) DB fala para Todos: Lembro, Muito pertinente sua colocao;ao. 
(00:45:09) EM fala para Flavia: Nao, Isso nao, MAs temos que, na hora, reorganizarmos todas 
as orienta<;oes planejadas. lsso e muito comum em aula presencia!. 
(00:45:43) E'vl niio EM 

(00:45:44) MAR fala para Todos: Para Castells, seria a identidade de projeto, identidade 
marcada pela constante criao;ao das estrategias 
(00:46:08) para mas 21 Jde.nt:c!ad::·' 

(00:46:32) SRV A fala para Todos: Flavia, jii von indo, fiquei adoentada esta semana e preciso 

descansar. 
Boa noite a todos 
(00:46:56) v 
(00:48:05) MAR fala para Todos: A identidade pode ser entendida como uma conformavao 
social ou como urn projeto em constante metamorfose, eu acredito mais nessa segunda hip6tese 
(00:49:13) RMB fala para Todos: Boa noite 
(00:49:22) RMB Sai da sala... 
(00:49:25) SRV A fala para Todos: Obrigada 
urn beijo 

(00:49:55) A 

(00:50:08) EM fala para Flavia: quis dizer que no momento da desestabiliza<;:ao- quando algo ou 
tudo foge ao esperado diante daquilo que esperavamos ou previamos como rea.yao dos alunos -
temos que recome9ar tudo, A PARTIR DELES, Isso ocorre com freqilencia no curso de Direito 
(00:51:14) MAR falapara Todos: Terei que ir, foi 6tima a discussao, amanha teremos mais. Boa 
noite a todos. 
(00:51:22) 
por conta rever cre1was, 

(00:51 :40) DB fala para Todos: MAR, ai estii a questil.o fundamental. 0 projeto do professor 
deve apresentar variantes face a realidade do aluno. Nao e demerito voce reformular o projeto 
original,e, neste sentido, entendo ser a maior qualidade do professor, ou seja, a humildade. 
(00:51 :46) a EM 
(00:52:28) Serii que nao depende urn pouco da natureza da disciplina e do 

(00:52:51) MAR fala para DeBiase: Concordo plenamente com voce, mas voce deve bern saber 
como para alguns isso e muito complicado 
(00:53:18) MAR fala para Todos: Boa noite a todos e ate amanha! 
(00:53:31) e ;';mc;;wn 

(00:53:48) n 
(00:54:00) DB fala para MAR: Certo. E isto ocorre em fun.yao do nao comprometimento com a 
questao academica. 
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(00:54:23) MAR Sai da sala ... 
(00:54:23) SRV A fala para Todos: Tava indo mas irei comentar a respeito 

(00:55:04) EM fala para Todos: Amanha estaremos de volta! Boa noite a todos! 
(00:55:21) SRVA fala para Todos: Na verdade sou nova no "peda9o"pq comecei a dar aulas este 
ano de ciencias do Ambiente no curso de engenbaria 

(00:55:42) e. 

(00:55:51) SRVA fala para Todos: Entao cada classe mostra interesses diferentes 

(00:56:03) EM Sai da sala ... 
(00:56:07) DB fala para EM: E ... , visitarei seu projeto e enviarei pelo correio os comentarios. 

(00:56:17) SRVA fala para Todos: Tendo eu que sempre reformular o jeito de dar as aulas!!! 
(00:56:26) SRVA parr 
(00:56:54) 

(00:57:18) SRVA fala para Todos: Inclusive pq M salas que fazem menos perguntas, entao 
acabo indo mais nipido e ai por exemplo .. 

(00:57:57) DB fala para SRVA: SRV A, isto que voce colocou eo grande desafio do professor. 
(00:57:57) SRVA fala para Todos: Co loco para eles assuntos atuais, como ex Creditos de 
carbo no 
(00:58:15) acha 

(00:58:52) SRVA fala para DeBiase: E acho que comeceija com urn grande desafio, dar uma 
disciplina que para os alunos do curso inicialmente nao interessa 
(00:59:09) SRVA fala para Flavia como assirn Flavia? 
(00:59:56) 

(01 :00:21) SRVA fala para Todos: Entao tendo este desafio, ainda imaginem uma c1asse com 72 
alunos!!!! 
(01:00:49) 

(0 1:01:11) para e mesmo que mostro para eles que se eles nao 
conseguem relacionar com o curso deles entao que pensem que vivem mun mundo poluido e 
(01:01:36) 

(01:01:41) DB fa1a para SRVA: Voce tern que administrar esse fato. Ha professores que possuem 
classes com 90. 
(01 :02:14) SRVA fala para Flavia: rnuitos ja me agradecem ... isso e muito bom 
(01:02:23) El 

(01:03:03) SRVA fala para 
estimulam quando e para nota .. 

(01:03:15) 
(01:03:48) 

agora, em rela<;:ao a 

(01 :03:49) SRVA fala para DeBiase: eu sei ... 

trabalhos em sala eles so se 

(01:04:05) DB fala para Todos: Von daruma olhada nos projetos dos colegas. Boa noite e ate 
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amanha no mesmo horario. 

(01:04:20) 

(01:04:42) 
(01:04:56) DB fala para Flavia: Para voce tam bern, Flavia. 

(01:05:22) SRVA fala para Todos: pensei em fazer isso o ano que vern, este ano aprendi 

bastante. 
Pensei em tipo, cada aula vale urn ponto que soma no frnal do semestre urn 10 

(01:05:39) SRVA fala paraDe Biase: boa noite 

(01 :06:24) SRVA fala para DeBiase: mas o ideal seria mesmo sem atribui9iio de nota, eu acho 

(01:06:33) \ 

(01:06:51) DB Sai da sala ... 

(0 1 :07 :34) SRV A fula para De Biase: No curso de eng nao se pode atribuir peso, mas este jeito 

que eu falei acho que dara certo 

(01:08:07) 

(01 :08:52) SRVA fala para Todos: Na verdade acho que quero agradar a todos integralmente, 

isso e uma caracteristica minha, que muitas vezes atrapalha 

(01 :09:25) I· A vezes a wm que :ser 

(01:09:47) SRVA fala para Todos: Tive muitos "rnedos" mas isso ja esta passando, e estou 

ficando rnais segura. 
(01:10:16) e co:no se 
(01:10:57) Fla gmpo 

(01 :11 :48) SRVA fala para Todos: A minha materia tern uma caracteristica, tern que saber de 

rnuitos assuntos, entao na verdade, nao dei conta no comeyo, pq quero tudo perfeito, ai quando o 

aluno pergunta uma coisa que nao se sabe .. Mas ja superei, respondo que na proxima aula trago a 

resposta, porem ha alunos que percebo: QUEREM TE VERNA FOGUEIRA 

(01 :12:35) que 

(01 :13:12) SRVA fala para Todos: Ainda nao, confrrmei mesmo agora com vc a atividade, tinha 

aberto urn grupo de Meio Ambiente, mas ninguern entrou, entao fui para o de Educa<;iio mas nao 

falei com nenhum dos dois cornponentes 

(01: 13 :25) SRV A fala para Todos: Fiz isso a aula passada 
(01 :13:49) nnwJW 

(01 :14:39) SRVA fala para Todos: Mas tive insinua<;oes de que estava embromando a aulae 

mola? 

(01:15:17) 

(01:16:38) SRVA falapara Todos: Em rela.,:ao ao curso, estou mesmo e sem tempo e esta 

semana fiquei com urn tipo de rubeola acredita? Entao aproveitei pra trabalhar rnais hahahah 
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(01:18:41) SRVA fala para Todos: Flavia estou comeyando, e vi que o processo de 

aprendizagem ( o Meu) como professora foi muito rapido, ano que vern mudarei algumas coisas, 

pq outras, como por ex ser proxima da maioria dos alunos e uma caracteristica que "curto 

bastante, tanto que eles tern meu e-mail, mas ni!o deu muito certo pq alguns me importunaram no 

fmal do semestre por causa de faltas 

(01:19:08) para este w 
(01:19:09) SRVA fala para Todos: Si e uma virose mas contagiosa 
(01:19:34) SRVA fala para Todos: Ok, urn beijo 

Durmabem 

Ate amanhi! 

(01:19:50) Flavia 

(01 :20:04) C0ll'LCSS3 

(01 :20:33) SRVA fala para Todos: Ok, vc me fala manhi! da alternativa 

fui 
(01:20:51) 
(01:21:04) FL"'<' 

(01 :29:01) SRVA Sai da saiL 
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ANExo6 
QUESTIONARIOS DAS P ARADAS 0BRIGATORIAS 

Parada Obrigat6ria 1- Visiio do Aluno 

1- Adaptac;Ao ao ambiente 

1) Nos pnmeiros dias, ao entrar no ambiente, qual foi o seu sentimento ? 
( ) desorienta98o especial 
( ) desorienta98o informacional 
( ) tranquilidade 
( ) ansiedade 
( ) medo de falhar 
Outros ______________________ __ 

2) Jndique o periodo de tempo que comec;:ou a se sentir mais confortavel ? 
( ) no mesmo dia 
( ) dois dias 
( ) tres dias 
( ) cinco dias 
( ) apos uma semana de curse 
( ) ainda nao me sinto confortavel 

3) Houve mementos que voce nao conseguiu acessar o Te!Educ por algum problema de ordem tecnica 
(falha no seu computador, dificuldade de entrar na internet, etc.)? 
( ) sim 
( ) nao 

4) Quais as fenramentas no Te!Educ !he causaram maiores dificuldades operacionais (se existir mais do 
que uma fenramenta/opera98o, numere-as por ordem decrescente de dificuldade) 

( ) Portfolio 
( ) Anexar material ao Portfolio 
( ) Compartilhar/ nao compartilhar no Portfolio 
( ) Realizar Leituras no Forum 
( ) lnserir urn novo t6pico no Forum 
( ) Comentar o Portfolio do colega 
( ) Acessar as Atividades 
( ) Acessar os materials de Leitura 
( ) Correio 
( ) Mural 
( ) Perguntas fraqUentas 

Se desejar, deixe seus comentarios: ----------------

5) Considera que as informaoaes contidas na fanramenta Agenda foram aprasentadas 
( ) de forma clara e objetiva 
( ) de forma confuse 
( ) informaO(les em excesso 
( ) f!;lttaram informac;iies mais detalhadas 

6) As orienta¢es disponibilizadas na ferramenta Atlvidades foram aprasentadas 
( ) de forma clara e objetiva 
( ) de forma confuse 
( ) informa¢es em excesso 
( ) fattaram informac;iies mais detalhadas 
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7) As orientaglies dadas na diferentes Atividades nessas semanas 
( ) atenderam minha maneira pessoal de aprender 
( ) exigiram maior atenyao do que a esperada 
( ) nao atenderam minha expectativa e interesse 
( ) contrariam meu habtto de estudo, pais gosto de estudar sozinh@ 
( ) nao apresentaram seus objetivos claramente 

Se desejar, deixe seus comentarios: ----------------

8) Como voce descreveria sua participayiio nas atividades coletivas nesses Ires semanas? 
( ) apenas li o que estava disponfvel no ambiente 
( ) pude ler e inserir comentar com prazer 
( ) nao gosto de me expor 
( ) a cada inseryiio de comentarios/ correio e a cada resposta me senti mais fortalecido e parceiro 

de meus colegas 
( ) prefiro me dirigir a professors 
( ) esperei que os demais comentem o meu trabalho 

9) Enumerar, de forma crescenta, as ferramentas que voce considera mais util e eficiente para a 
interayao com o grupo: 

( ) Portf61io 
( ) F6rum 
( ) Correia 
( ) Mural 

1 0) Para voce, como as questoes do F6rum estao sendo discutidas ? 
( ) opiniOes isoladas 
( ) troca de opini6es 

11) Sobre os Materials de Apolo, voce os consideraria: 
( ) ruim-Oa2 
( ) insuficiente - de 3 a 4 
( ) pouco eficazes - de 5 a 6 
( ) suficiente - de 7 a 8 
( ) eficazes- de 9 a 10 

Comentarios: ___________________ _ 

12) Neste periodo, lntera~o da professora com voc6 foi: 
( ) insuficiente - o a 2 
( ) pouco produtiva - de 3 a 4 
( ) suficiente - de 5 a 6 
( ) boa-de7a8 
( ) fundamental - de 9 a 1 o 

Comentarios: _____________ _ 

II - Vida Digital 

13) Voce se sentiu confortavel tendo de serum aluno pr6-ativo? 
( ) sim 
( ) nao 

238 



Comentario: ----------

14) Voce esperava encontrar respostas ao inves deter de pesquisa-las? 
( ) foi uma surpresa 
( ) e urn ato natural 
( ) gostei muito 

15) Ser desafiado a revere reescrever seu material durante a aprendizagem e para voce: 
( ) urn ato corriqueiro 
( ) uma novidade 
( ) ainda nao compreendi o por que, uma vez que o que interessa ao aluno e o resultado final 
( ) me incomoda, pois nao tenho muito tempo dispon fvel 

16) 0 fatortempo foi: 
( ) urn complicador durante este periodo 
( ) nao me incomodou 
( ) nao me preparei para enfrenta-lo (nao me organizei) 

Comentario: 

17) 0 ato de colaborar e para voce 
( ) necessaria a minha aprendizagem 
( ) nao e necessaria para minha aprendizagem 

18) Quarrio as formas de expressao de suas ideias: 
( ) olhar para os meus pares e insubstitu fvel 
( ) nao gosto de falar, escrevendo 
( ) a mediat;ao por computador e urn limitante 
( ) o editor de texto e suficiente para mim 
( ) procuro usar diferentes programas (verbal, grBficos e audiovisuals) para expressar minhas ideias 

Comentarios: _______________________ __ 

19) Quanto as leituras sugeridas (assinale as altemativas necessarias) 
( ) foram claras e suficientes 
( ) foram muito longas embora interessantes 
( ) deixei de fazer as a!ividades praticas para le-las 
( ) enquanto nao me senti seguro teolicamente, evitei fazer as atividades 
( ) nao despertaram o meu interesse 
( ) senti falta de outros temas. Quais? ------

Comentarios: ____________________ _ 

20) Ao final deste periodo como avaliaria o clima dentro do ambiente? 
( ) me sinto confortavel e confiante e ( ) organizado para continuar 
( ) nao me sinto oonfiante e ( ) organizado para continuar 
( ) nao consegui ainda estabelecer vinculos com colegas 
( ) nao consegui estabelecer vinculos com a professors 

Comentarios Finals do Alun@: Poderia afirrnar que algo mudou em fun~io deste curso? 
Sua franqueza e objetividade sao fundamentais para que possamos nos constituir numa Comunidade de 
Aprandizagem. 
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Parada Obrigatoria- Visiio do Fonnador 

0 eixo central de nosso curso foi buscar uma posture reflexiva de Aluno e Professor sobra o fazer no 
processo educative. Nesta ultima fase, como formadores, pudemos atuar como gestores no ambiente de 
ensino e aprendiZagem mediado por computador , conectado em rede. 

Vimos que a tecnologia nos propicia condiyaes para planejar, executar, acompanhar e avaliar 
explicitamente nossas a¢es para poder atender cada aluno individualmente como interagir com o grupo 
como urn todo. 

Neste sentido, 

1) a ponte as principals diferengas e semelhangas entre o F AZER do Professor-gestor e SER 
professor no Presencia! e no Virtual compreendidas por voce durante este curso. Aponte suas 
duvidas, tambem ... 

2) Coloque-se em meu Iugar, como gestor online, tente sugerir anerayaes para manter os alunos
professores ativos e participativos, principalmente na FASE 2 quando nos tomamos formadores
gestores. 

Questlonario Fase 2 
A inten!(io deste questionario e aprimorar o Curso na proxima versio. A sua oplniio e multo 
lmportante. (procure anexar este documento. N!Jo copie e cole pois as tabelas perrle~ sua formataq!Jo) 

lntera!(io 

Em termos percentuais, como voce assinalaria sua interayao com seus pares 

10% 20% .30% 40% 50% 160% 70% 80% 190% 100% 
Telefonemas I I I 
I pessoais 

I I I I 

Encontros I 

I 
Pessoais 

I (Salados I 

I 
profess ores) . 

I I 

Correio 
extemo ao 
TeiEduc 
Correio 
intemoao 

I TeiEduc 
Cornentarios 

Forum 

Chat 
Nao interagi 

I 

Performance 
Assinale os itens que mais se aproximam de sua percepyao 
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1. Fatores que podem ter influenciado na BAIXA performance de alguns membros do curso: 
_tempo disponivel para a realizagiio do curso (7 horas semanais) 
_ conteudo do curso nao atendeu a expectative individual 
_ pouca habilidade no uso do computador 

ausencia de contato face a face = choque (discordancia) com a diferenya de pratica pedag6gica do presencia! e online 
_ EaD niio e prioridade na atividade profiSsional de educador 
_ medo de errar e se expor a seus pares 
2. Fatores que podem ter influenciado na ALTA performance de alguns membros do curso: 

_ atta organizagiio pessoal (tempo de dedicagiio) 
_vinculo de Tl ou TP com a universidade 
_ desafio operacional 
_ desafio intelectual 
_ qualidade dos temas abordados 
_ possibilidade de aprender com os pares 
_ autonomia em aprender 
_ preocupagiio continua em desenvolvimento profissional 
_ busca de nova posture educacional tendo em vista as mudanyas do contexto s6cio-economico

cultural 
_ humildade em aprender 

Material de Apolo 

Assinale os materials utilizados por voce durante este curso que se encontravam na ferramenta Material 
deApoio 

Vi mas NAO Vieusel Naovl Naome 
usei lnteressei 

Simulador do Portfolio 
Acrobat Reader 

Audiovisuiais 
Jomal do Curta 
Animayao 

Radio online 

SofWare educativos 
NESTOR - Software 
grafico de Pesauisa 

The Brain - Mapa 
Conceitual randomico 

Inspiration - ediyao 
de mapa conceitual (versiio 
trial) 

Atias do Ciberespaco 

EdSoft - Cadastro 
de Softwares Educacionais 

The Gateway 
Educational Material 

Nao utilize! 

Deixe aqui seu comentario sobre a qualidade e quantidade de tais materiais: 
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Leituras 

Durante o curso foram indicadas algumas leituras. lndique as leituras realizadas por voce e quais voce 
manteria ou retiraria do ambiente. 
Legendas: Agenda 1 Agenda 2 Agenda 3 Agenda 4 Leituras Complementar 

Realizeia NAO realizei a Vou ler Mantelia no NAO manteria 
lettura lettura depois ambiente no ambiente 

Qual e nossa missao? 
Aprender par Projetos, fonnar 
educadores 
A espiral da aprendizagem e 
as tecnologias de lnformagao e 
Comunicagao 
Uma taxonomia para 
ambientes de aprendizado 
baseados no computador 
Educagao na Sociedade 
Multimidiatica 
A EaD e o ciclo da pratica 
pedag6gica 

A Fonnagao do Professor: o 
encontro simb61ico com 
matrizes pedaa6!licas 

Mudar a forma de Ensinar com 
a Internet 

lndicadores de Qualidade para 
EaD (Sead-MECl 
Explorando o conceito de 
interatividade 
Suporte a Avaliagao Formative 
no Ambiente de Educagao a 
distancia TeiEduc 
AVALIAQAO CONTINUADA 
DO RENDIMENTO ESCOLAR 
NOS CURSOS SUPERIORES 
DA UNIVERSIDADE CIDADE 
DE SAO PAULO- UNICID. 
Um exemplo de avaliagao e 
analise do processo 

Para professor, EAD e esp!ll;Q 
demudancas 

- A Qualidade da lnformac;:iio 
naWeb 
Um modelo de pesquisa na 
Web 
Citando fontes eletrOnices 

Comentarios 
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Atividades 

Assinale os itens que mais se aproximam de sua opiniao com S-Sim N-Nao 

Aoenda 1 Aoenda 2 Aaenda3 Agenda4 
o conteudo 
atendeu minha 
exoectativa 
o conteudo 

~=~ minha 
e tiva 
existiu equilfbrio 
entre as 
atividades 
individuals e 
coletiva 
permitiu a livre 
expressao de 
ideias 
permitiu a livre 
expressiio na 
representayao 
das ideia 
tempo para sua 
execuyao foi bern 
calculado 
tempo para sua 
execuyao foi bern 
calculado, eu que 
nile me oraanizei 
poderia 
apresentar maier 
comolexidade 
sua realiza9i!o foi 
comolexa 
sua 
operacionalizayao 
foi tranaOila 

p 
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