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RESUMO

Esta tese tern como objetivo contribuir na identificacao da forma de atuacdo de alunos e

professores na construcdo coletiva do conhecimento em ambientes digitais/virtuais de

aprendizagem a distancia, corn intuito de fornecer subsidios para a construcao de ambientes

educacionais informatizados que privilegiem o desenvolvimento das estruturas cognitivas dos

alunos atraves do trabalho em grupo. Para alcancar este objetivo, o trabalho utilizou os

fundamentos teOricos de Vygotsky e Freinet, fundamentos da teoria de grupos e interacdo e

urn estudo sobre as ferramentas computacionais disponiveis.

A metodologia empregada neste trabalho utiliza os m6todos qualitativos e quantitativos. A

andlise qualitativa sera realizada atraves de dois estudos de caso: o primeiro refere-se a

disciplina Informatica para Educadores ministrada no curso de pOs-graduacao Lato-Senso

Informatica na Educacdo ministrada pelo Programa de POs-Graduacdo em Informatica na

Educacdo da UFRGS. 0 segundo e o curso de Gerenciamento de Redes oferecido pelo Ponto

de Presenca da Rede Nacional de Pesquisa em Porto Alegre. Nestes casos seraio investigados a

forma de atuacao dos sujeitos atraves da andlise dos chats realizados. 0 metodo quantitativo

sera utilizado para complementar o m6todo qualitativo, mostrando uma visdo global da

andlise realizada.

Atraves da andlise dos estudos de caso, pode-se verificar que os sujeitos que participam de urn

ambiente de aprendizagem virtual/digital possuem um comportamento muito semelhante

escola tradicional: o professor apresentando uma postura empirista e o aluno uma conduta

passiva, sem autonomia.

Das cinco hipOteses realizadas no inicio do trabalho, apenas duas foram comprovadas: (1) em

um ambiente a distancia a comunicacdo evolui de urn estagio bilateral para urn estagio

multilateral; (2) os ambientes educacionais informatizados nao estao preparados para dar

suporte ao trabalho em grupo segundo a perspectiva socio-cognitiva. Por outro lado, trés

hip6teses ndo foram comprovadas: (1) a participacdo do aluno evolui da participacao passiva

para a participacao debatedora e sintetizadora; (2) a intervencdo do professor evolui de urn

suporte intenso para um suporte suave, e (3) o aluno adquire autonomia e aprende a trabalhar

colaborativamente.

PALAVRAS-CHAVE: Informatica na educacdo. Ensino a distância. Conduta de professores e

alunos. Trabalho colaborativo. Ambientes Digitais/Virtuais de Aprendizagem.



6

ABSTRACT

The goal of this thesis is to contribute in the identification how students and teachers act in

order to construct of the knowledge in digital/virtual distance learning environments. The

identification will supply subsidies for the construction of educational environment whose

priority is to develop the students' cognitive structures through groupware. For reaching this

goal, the work is based on Vygotsky and Freinet's theories and group theory and on the study

of available computational tools.

The methodology of this work uses the qualitative and quantitative methods. The qualitative

analysis has came from two cases: a lecture of the Graduate Course Computer Science for

Educators (UFRGS) and a lecture of a Network Management Course. Both have allowed to

analise now the agents (students and teachers) act in this environment. The quantitative

method was a complement of the qualitative one, in order to provide a global view of

analysis. By the cases we have noted the agents' behavior of a virtual/digital learning

environment and the agents' behavior of a "classical" learning environment are alike: the

teachers' empiricist conduct and passive students without autonomy.

In a hand from the five initial hypothesis of the work, only two had been proven: (1) in a

long-distance environment the communication goes from a 1:1 form to N:N one; (2)

Computer-aided educational environments are not ready to provide support for groupware

according a social-cognitive perspective.

On the other hand, three hypothesis had not been proven: (1) students' participation evolute

from a passive participation to a critical participation; (2) teacher's intervention evolute from a

intensive support to a soft support, and (3) the students acquire autonomy and learning to

work in a colaborative way.

Keyword: Computer-aided education. Distance education. Teacher's and students' behavior.

Groupware. Colaborative work. Digital/Virtual Education Environments.
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1 INTRODUCÂO

A educacdo avanca pouco — nas organizacOes empresariais e nas escolas —
porque ainda estamos profundamente inseridos em organizacOes
autoritarias, em processos de ensino e aprendizagem controladores, corn
educadores pouco livres, mal resolvidos, que repetem mais do que
pesquisam, que impOem mais do que se comunicam, que nao acreditam no
seu prOprio potencial nem no dos seus alunos, que desconhecem o quanto
eles e seus alunos podem realizar! ... A tecnologia nos propicia interacOes
mais amplas, que combinam o presencial e o virtual. Somos solicitados
continuamente a voltar-nos para fora, a distrair-nos, a copiar modelos
externos, o que dificulta o processo de interiorizacdo, de personalizacdo. 0
educador precisa estar atento para utilizar a tecnologia como integracdo e
ndo como distracdo ou fuga. (MORAN, 2003)

Harasim (1997) coloca que a educacdo do seculo XXI deverd preparar os alunos para se

integrarem em uma economia globalizada, baseada em conhecimentos, que seräo o recurso

mais critico para o desenvolvimento social e econOmico. Corn a rapida proliferacdo das

informacoes, a defasagem do conhecimento sera veloz, exigindo uma constante atualizacdo. A

aprendizagem passa a ser uma atividade para a vida toda, e o aluno deve aprender a aprender.

0 conhecimento é culturalmente acumulado e produzido socialmente; portanto, ele é passivel

de ser transformado tambèrn socialmente. Dessa forma, a educacao deve levar o aluno a

compreender e a analisar a realidade, utilizando informacOes ja existentes, e elaborando

novos conhecimentos. Segundo Vasconcellos (1995), o processo de aprendizagem deve

privilegiar a autonomia do aluno, que se apOia no professor para o levantamento de novas

questdes e que cresce coin um grupo compartilhado, refletindo e buscando novos caminhos.

Gamier (1996) destaca que o processo de aprendizagem deve orientar os alunos

resolucào do problema comum, a criacdo de urn resultado comum e a identificacdo das

caracteristicas materiais de urn objeto concreto e das formas gerais de sua transformacdo.

Nesse processo, o trabalho em comum é essencial, pois desencadeia a formacdo da acdo

cognitiva. Pode-se citar como elementos principais do trabalho em comum:

a reparticd'o das acOes e das operacOes iniciais;

a troca de modos de acao, introduzindo diferentes modelos de acdo, como meio de

transformacdo comum do modelo;

a compreensào rnatua;

a comunicacdo;

o planejamento das awes individuais;
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• a reflexdo, como forma de ultrapassar os limites das acOes individuais em relacao

ao esquema geral da atividade.

Baurersfeld (1988, p. 39) enfatiza que "a aprendizagem e caracterizada pela

reconstrucäo subjetiva dos meios e modelos sociais atraves da negociacäo de significados na

interacdo social". Outros autores como Johnson (1981) e Perret-Clemont (1979), citados no

decorrer deste estudo, destacam a importancia do trabalho em grupo no processo de ensino-

aprendizagem.

Fuks (2001) cita varias vantagens do trabalho em grupo: o grupo pode produzir

melhores resultados do que obtem membros sozinhos, surgem diferentes interpretacOes e

pontos de vista auxiliando na obtenc -do de uma visão mais ampla do assunto em debate; o

grupo ajuda a identificar inconsistencias e falhas, fornecendo informacOes complementares:

auxilia na tomada de decisOes, criando mais alternativas e ideias; ajuda a buscar mais

informacOes de fontes variadas e descobrir as vantagens e desvantagens de cada opcdo mais

rapidamente; o conhecimento e mais elaborado, melhorando a qualidade da producao. Cita

tambern alguns problemas em potencial, como a difitsao de responsabilidade, competicao e

falta de empenho de membros que se aproveitam do trabalho de colegas. Minicucci (1975)

cita algumas causas para ndo-participacdo dos indidividuos em grupos de discussdo: falta de

confianca nas ideias preprias, falta de interesse emocional nos assuntos discutidos, falta de

capacidade de expressar-se, incapacidade de pensar corn suficiente rapidez, falta de uma

meditacâo mais profunda das ideias, atitude de observador a margem, timidez, preocupaydo

por problemas pessoais mais urgentes, individuo que cede ante a membros mais agressivos,

conflitos corn outros membros, atmosfera pouco propicia, dirigente muito dominante, temor

rejeic5o, sentimento de superioridade, pouca fe na discussao, falta de conhecimento ou

inteligencia.

Moran (2003) define que existe uma interacao entre expectativas dos alunos,

expectativas institucionais e sociais e possibilidades concretas de cada professor. 0 professor

deve ter urn papel de facilitador, procurando simplificar a fluencia. boa organizacdo e

adaptacalo do curso a cada aluno. Mas o trabalho em grupo dificilmente preenche todas as

expectativas individuais, pois necessita encontrar o ponto de equilibrio entre as expectativas

sociais, as do grupo e as individuais. Podem existir grandes diferencas entre as expectativas

grupais e algumas expectativas individuais, fazendo corn que o educador adapte flexivelmente

propostas, tecnicas e avaliacao. Depende do educador utilizar a criatividade para encontrar
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formas de aproximacdo dos alunos as suas propostas, a sua pessoa. Porem, o aluno deve estar

pronto, maduro, para internalizar a real significacdo das informacoes, incorporando-as

vivencial e emocionalmente.

Pierre Levy, em suas obras As tecnologias da inteligéncia (1990), 0 que é virtual?

(1996) e A inteligencia coletiva (1998), destaca a utilizacao de grupos no auxilio para

construcao do conhecimento, pois o trabalho em equipe traz beneficios: ajuda o raciocinio, a

argumentacdo, discussao, criacdo, organizacdo e o planejamento. Segundo ele, o sujeito é o

agente efetivo das mudancas que ocorrem no mundo. Esses sujeitos trocam entre si urn

marnero infinito de dispositivos materiais e objetos que se transformam continuamente de

acordo corn a subjetividade de cada sujeito. Dessa forma, é incorreto afirmar que a sociedade,

economia, filosofia, religiao, ciencia e a lingua são forms reais, representam apenas

dimensOes de analise ou abstracOes. A comunicacdo realizada entre os individuos é essencial.

A cada nova palavra trocada, a cada novo gesto, a mensagem trocada entre os individuos

ganha urn novo significado, alterando muitas vezes o sentido dado a proposicao inicial. 0

sentido das mensagens tom-se sempre local, datado, transitOrio. A comunicacdo pode

estimular a troca de ideias criativa e eficaz entre os componentes do grupo ou pode bloquear a

troca de ideias. Quando se participa de um processo de comunicacao, o individuo esta se

comprometendo perante si e perante os outros.

Para Levy é a coletividade que proporciona inteligencia ao sujeito. A consciencia

constitui-se numa interface importante entre o organismo e seu meio ambiente. 0 pensamento

se estabelece em uma rede onde ocorre a interconexao de neurOnios, mOdulos cognitivos,

humanos, instituicaes de ensino, linguas, sistemas de escrita, livros e computadores,

transformando e traduzindo as representacties. A cultura e as instituicOes sociais influenciam

as atividades cognitivas atraves de normas, conceitos, divisdo de trabalho, estruturas

hierarquicas, etc. Os individuos e os grupos podem alterar ou reinterpretar os conceitos

herdados, de acordo corn o interesse e os projetos pessoais, fazendo que as estruturas sociais

mantenham-se ou transformem-se. Segundo Levy (1996), a inteligencia coletiva é uma

inteligencia distribuida em toda parte, continuamente valorizada e sinergizada em tempo real.

A inteligencia coletiva poderia substituir a inteligencia artificial como mito mobilizador do

desenvolvimento das tecnologias digitais, e ocasionar uma reorientacdo das ciencias

cognitivas, da filosofia do espirito e da antropologia para as questOes da ecologia ou da

economia da inteligencia.
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As tecnologias da informacao e comunicacOes vem sendo incorporadas ao processo

ensino - aprendizagem como ferramenta de mediacao entre o individuo e o conhecimento.

Anterior a Levy, Vygotsky apud Borges (2000) ja mencionava a importancia da tecnologia e

da ciencia no processo de desenvolvimento do individuo:

Todo inventor, ate mesmo um génio, e sempre conseqiiencia de seu tempo e
ambiente. Sua criatividade deriva das necessidades que foram antes criadas
dele e baseia-se nas possibilidades que, uma vez mais, existem fora dele. E
por isso que observamos uma continuidade rigorosa no desenvolvimento
histOrico da tecnologia e da ciencia. Nenhuma invencao ou descoberta
cientifica aparece antes de serem criadas as condicOes materiais e
psicolOgicas necessarias para o seu surgimento. A criatividade e urn
processo historicamente continuo em que cada forma seguinte e determinada
pelas precedentes.

Da mesma forma, pode-se relacionar os meios tecnolOgicos com os instrumentos

definidos por Vygotsky:

o uso de meios artificiais — a transicao para a atividade mediada — muda,
fundamentalmente, todas as operacOes psicolOgicas, assim como o uso de
instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo
interior as novas funcOes psicolOgicas podem operar (VYGOTSKY, 1998,
p.73).

Nessa linha, Pretto (2003) prefere utilizar a expressào elemento teenolOgico para

diferenciar de uma perspectiva instrumental e mecanicista, referindo-se a uma nova razdo

cognitive, um novo pensar, novos caminhos para construir o conhecimento de forma

prazerosa e Mica. Essa posicdo provoca questionamentos, pois alguns segmentos da

sociedade encaram esses elementos tecnolOgicos corn certa desconfianca. Outros segmentos

criam grandes expectativas, acreditando que os elementos tecnolOgicos podem resolver os

problemas do sistema educacional. Pretto ressalta que deve ser construida uma postura de

equilibrio, considerando as possibilidades e os limites dessas tecnologias no ambiente escolar.

1.1 APRENDIZAGEM COLABORATIVA

Antes de definir a expressao aprendizagem colaborativa, e necessario realizar uma

diferenciacao entre os termos colaboracäo e cooperacio, visto que existem diversas

interpretacOes entre estes termos. Piaget (1973) utilizava o termo cooperacao para definir a

cooperacdo como co-operacao, into e, cooperar na acdo e cooperar em comum. A cooperacao
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caracteriza-se pela coordenacao de pontos de vista diferentes, pelas operaceies de

correspondencia, reciprocidade ou complementaridade e pela existencia de regras autOnomas

de condutas fundamentadas de respeito mirtuo. Para que ocorra cooperacao real sao

necessarias as seguintes condiceies: existencia de uma escala comum de valores, conservacao

da escala de valores, e existencia de uma reciprocidade na interacao.

Ja. Vygotsky (1989) utilizava o termo colaboracao e nao cooperacao. Acreditava que a

colaboracdo entre pares ajuda a desenvolver estrategias e habilidades gerais para a solucao de

problemas pelo processo cognitivo implicito na interacao e na comunicacao. Para ele, a

linguagem é fundamental na estruturacao do pensamento, sendo necessaria para comunicar o

conhecimento, as id6ias do individuo e para entender o pensamento do outro envolvido na

discussao e na conversacao. Este trabalho utiliza o termo colaboracao segundo a visa() de

Vygotsky.

A aprendizagem colaborativa, segundo Menezes (2002), pode ser definida como urn

conjunto de metodos e tecnicas de aprendizagem a serem utilizados em grupos estruturados e

como urn conjunto de estrategias de desenvolvimento de competéncias mistas (aprendizagem

e desenvolvimento pessoal e social), onde os membros do grupo sao responsaveis pelas

aprendizagens individuais e grupais. A aprendizagem colaborativa pressupoe participacao

ativa e interacao de alunos e professores. Sendo o conhecimento visto como urn constructo

social, o processo de aprendizagem deve favorecer a participacao social em ambientes que

propiciem interacao, colaboracao e avaliacao.

Dillenbourg (1999) apresenta tres dimenseies para o espaco de aprendizagem

colaborativa:

Variedade de escalas: formas de funcionamento de pequenos grupos sao diferentes

daquelas dos grandes grupos; visao do individuo como um sistema cognitivo

distribuido enquanto o grupo é visto como um sistema Unico;

Significados de aprendizagem: aprendizagem colaborativa pode ser vista sob dois

angulos: como um metodo pedagOgico ou como urn processo psicolOgico. Como

metodo pedageigico destaca a aprendizagem pela colaboracao entre dois ou mais

individuos. Como processo psicolOgico observa os individuos, e a colaboracao é

considerada como o mecanismo que causou o aprendizado;

Significado da palavra colaboracao: esta relacionada a quatro aspectos da

aprendizagem: situaceies, interaceies, mecanismos e efeitos da aprendizagem
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colaborativa.

1.2 DESAFIOS A SEREM VENCIDOS

Pretto (2003) afirma que	 escola continua a negar o "conhecimento" que os jovens

constrnem a partir das interacOes que eles estabelecem corn estas tecnologias da inteligencia".

Para ele, a escola "induz os jovens a uma repetiedo quase que automatica do discurso

reprodutivista dos adultos, que negam esses novos caminhos no processo de construed° do

conhecimento, mantendo a dicotomia maniqueista entre o saber escolarizado e o näo

escolarizado".

Salvador (1994, 1995) cita diversos pesquisadores que estudaram a utilizacdo de grupos

no processo ensino-aprendizagem, mas as pesquisas concentram-se em analisar resultados

obtidos atraves do trabalho colaborativo. Ressalta que poucos trabalhos analisaram o

relacionamento existente entre os resultados obtidos no processo ensino-aprendizagem, corn o

desenvolvimento do grupo nesse processo. Existem alguns problemas que podem surgir no

trabalho em grupo, e que sào decorrentes de aspectos operacionais, sociais e emocionais que

devem ser devidamente trabalhados para que ndo interfiram no processo ensino-aprendizagem

dos componentes do grupo.

Segundo Silva (1998), apesar da pesquisa na area da informatica na educacdo ter

evoluido nos iiltimos anos, a utilizacao de ambientes de aprendizagem informatizados

pouca, e na sua maioria, mal concebida nos aspectos pedagOgicos. E necessario estudar e

melhorar conceitos, principios e processos tecnolOgicos para que eles se adpatem de forma

mais adequada aos objetivos da formacdo peda gOgica, aos objetivos do alum. Cook (2002)

indica que "ndo temos ainda conhecimento suficientemente detalhado acerca das relacOes

entre teoria, trabalhos empiricos e implementacOes de ambientes de aprendizagem. " Axt

(2000) destaca que a tecnologia tornou-se uma realidade dentro da educacdo e da escola e que

incluir tecnologia dentro das escolas significa pensar a questdo do conhecimento e sua relayed°

com a comunicacào. Alem disso, a tecnologia devera auxiliar a transpor varias barreiras

presentes nas salas de aula (LIMA; GAVA; EIDELWEIN; 2001, 2000, 2000): os alunos ndo

leem nem pensam no que estOo fazendo; a concepedo de aprendizagem do aluno (em geral

acredita que aprende assistindo ao que o professor faz); as dificuldades de expressäo oral e

escrita, de comunicacdo; as dificuldades dos alunos em relacionar o que esta sendo estudado
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coin outros conceitos ja estudados; dificuldades dos alunos em interagir com os colegas,

elaborar perguntas; a inibicdo; o medo de se expor; os problemas de expressão e a tido-

compreensdo do conteitdo, etc..

Bordenave (2000) menciona que urn dos problemas do processo ensino-aprendizagem é

que nao existe conhecimento suficiente de teoria e pesquisa que esclareca quais sào as

caracteristicas pessoais que mais influenciam a aprendizagem e de que maneira o fazem. Ele

cita uma experiencia realizada corn professores de Fisica, que dedicaram-se a estudar a

natureza das diferencas entre seus alunos. conseguindo melhorar a aprendizagem e a

satisfacao dos mesmos corn o processo. Da mesma forma. Fosnot (1998) salienta que os

estudantes podem perceber o ambiente de formas diferentes das pretendidas pelos educadores.

E aconselhavel que o professor construa urn modelo hipotetico dos mundos conceituais

particulares dos alunos. Segundo ela, "pode-se esperar induzir mudancas nos seus modos de

pensar apenas quando se tern alguma nocão dos dominios da experiencia, conceitos e relacOes

conceituais que os estudantes possuem no momento" (FOSNOT, 1998, p. 23).

Silveira (2002) considera que a EAD ainda nao tern condicOes de substituir a educacdo

presencial por dois fatores basicos. 0 primeiro refere-sea utilizacdo das mesmas taticas

pedagOgicas do ensino presencial, sem realizar as devidas adequacOes para o EAD. 0 segundo

refere-se a distancia transacional existente entre os atores do processo (alunos e professores).

Para Silveira, a tecnologia no EAD esta sendo utilizada de forma limitada a capacidade de

armazenamento e transmissão de informacOes em meio digital.

Santoro (2002) aponta varios problemas na utilizacdo de software CSCL atualmente.

Entre eles podem ser citados: as atividades propostas nao conduzem ao processo colaborativo,

os ambientes nao fornecem suporte a definicao de tais processos e nao apOiam as etapas

necessarias no contexto de urn projeto. Cita como fatores que podem acarretar o baixo nivel

de colaboracdo nos ambientes: as pessoas nao tem cultura para o trabalho em grupo, as

pessoas nao tern estimulo do ambiente para desenvolver trabalho em grupo, os ambientes

estdo desarticulados da pratica educacional vigente, rid() ha integracao de ferramentas, e as

interfaces lido exploram de forma adequada os mecanismos especificos do trabalho

colaborativo.

Observando os metodos de ensino utilizados na sala de aula, percebe-se, na maioria das

vezes, que os professores utilizam o trabalho em grupo sem conhecer todas as variaveis
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envolvidas na formacdo e no acompanhamento da vida de grupos. Quando o trabalho em

grupo e realizado de forma presencial. o contato "olho no olho" faz corn que varios

sentimentos presentes no grupo sejam detectados e resolvidos. Porem, a implementacdo de

grupos em ambientes informatizados e comprometida pela dificuldade de captar esses

sentimentos que interferem diretamente no resultado do trabalho e corn eles lidar. 0 estudo de

alguns softwares realizados neste trabalho mostrou que a formacdo e o acompanhamento do

trabalho em grupo ficam aquem do desejado. pois os mesmos limitam-se em fornecer

mecanismos para a formacdo de grupos atraves do cadastramento de seus componentes.

Atualmente ja existem varios estudos que abordam a importancia do social, da complexidade

do relacionamento dos individuos e da necessidade em definir regras para o funcionamento

dos grupos em ambientes virtuais, tais como Singley(2001), Fisher (2001), Naima (2001),

Dourish (2001).

Conclui-se que o projeto e o desenvolvimento de ambientes educacionais

informatizados que criem condicoes para que a interacao entre os sujeitos resulte num

desenvolvimento cognitivo efetivo, tomam-se urn grande desafio, a medida que deve

compatibilizar:

urn processo ensino-aprendizagem que favoreca o desenvolvimento das estruturas

cognitivas;

o conhecimento de grupos;

a tecnologia, determinando quais sdo os recursos computacionais mais adequados

para suportar a formacdo de grupos dentro de urn contexto de ensino e

aprendizagem.

Essa autora ressalta que e necessario responder as seguintes perguntas, para poder

projetar e disponibilizar urn ambiente educacional informatizado, que propicie o

desenvolvimento do sujeito dentro de urn contexto colaborativo:

Qual a forma de atuacdo de professores e alunos no desenvolvimento de atividades

em grupo em ambientes digitais/virtuais?

Que aprendizagens s'ao evidenciadas, nos sujeitos, dentro da perspectiva socio-

cognitiva?

Estudando a teoria sociocognitiva e a teoria de grupos, e conhecendo

detalhadamente como ocorre o processo ensino-aprendizagem, a conduta de alunos

e professores no desenvolvimento de atividades em grupo, que tipo de mecanismos
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podem ser sugeridos e que recomendacOes podem ser feitas aos projetistas de

ambientes educacionais informatizados?

Tais questionamentos levaram a investigacdo relatada a seguir neste trabalho.

1.3 OBJETIVOS

0 objetivo principal deste trabalho e identificar a forma de atuacdo de alunos e

professores na construcdo coletiva do conhecimento em ambientes digitais/virtuais de

aprendizagem a distancia, corn o intuito de fornecer subsidios para a construcdo de ambientes

educacionais informatizados, que privilegiem o desenvolvimento de estruturas cognitivas dos

alunos atraves do trabalho em grupo. Alem disso, sdo objetivos complementares deste

estudo:

analisar o tipo e a forma de participacao do aluno nas atividades em grupo;

analisar a atuacdo do professor no processo de intervencdo na resolucdo de

problemas;

observar e analisar o processo aprendizagem/desenvolvimento. na dimensào

sociocognitiva, nas atividades dos alunos em grupo, em ambientes virtuais/digitais;

identificar que tipo de mecanismo pode ser incluido em ambientes digitais/virtuais

para auxiliar o professor na avaliacao do processo sociocognitivo de seus alunos;

sugerir algumas recomendacOes aos professores para facilitar o planejamento e o

acompanhamento das atividades grupais.

1.4 HIPOTESES

Diante da necessidade de aperfeicoar os ambientes educacionais informatizados, e,

diante dos objetivos acima propostos, algumas hipOteses a serem comprovadas no decorrer

deste trabalho podem ser levantadas:

considerando que existem très padraes de comunicacdo entre professor e aluno, ou

seja, comunicacäo unilateral do professor com os alunos`, comunicacdo bilateral do

1 Representa a educacdo tradicional.



professor corn os alunos' e comunicacdo multilateral entre alunos e professor'

(BORDENAVE. 2000):

HipOtese 1 - durante o processo de aprendizagem em urn ambiente a distancia,  a

comunicacdo evolui de um estagio bilateral para urn estagio multilateral;

Tarouco (2000) classifica a participaydo dos alunos em diversas categorias4:

passivo, participaybes que nao contribuem para a discussdo em pauta. contribuicdo

pontual isolada. contribuicao questionadora, contribuicao debatedora, contribuicao

sintetizadora:

HipOtese 2 - durante o processo de aprendizagem em urn ambiente a distancia, a

participaydo do aluno evolui da participacao passiva para a participayao debatedora

e sintetizadora;

Santarosa (2001) classifica a intervencao do professor em suporte intenso,

moderado e suave':

HipOtese 3 - durante o processo de aprendizagem em urn ambiente a distancia, a

intervencao do professor evolui de um suporte intenso para urn suporte suave;

Segundo Moran (2003): "E importante educar para a autonomia, para que cada urn

encontre o seu prOprio ritmo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, e importante

educar para a cooperacdo, para aprender em grupo, para intercambiar ideias,

participar de projetos, realizar pesquisas em conjunto."

HipOtese 4 - durante o processo de aprendizagem em urn ambiente a distancia, o

aluno adquire autonomia e aprende a trabalhar colaborativamente;

HipOtese 5 - os arnbientes educacionais informatizados nao estdo preparados para

dar suporte ao trabalho em grupo, segundo a perspectiva sociocognitiva.

2 
Comeco do didlogo onde desnivel professor-aluno diminui, mas nao e eliminado.

3 
0 didlogo ocorre entre todos os membros do grupo, ocorrendo urn nivelamento da conversacdo entre aluno-
aluno.

4 
Detalhadas posteriormente.

5 Detalhados posteriormente.
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1.5 COMO AS HIPOTESES SERA- O VERIFICADAS

As hipOteses urn a quatro serao verificadas analisando, de forma qualitativa e

quantitativa, as interacOes realizadas atraves dos chats entre aluno-professor e aluno-aluno em

duas disciplinas ministradas a distancia na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do

Sul): a disciplina de Internet para educadores do curso de Especializacdo Lato-Sensu em

Informatica na Educacdo e a disciplina de Gerenciamento de Redes do curso sobre Gerencia

de redes promovido em parceria corn o Grupo de Trabalho de Recursos Humanos (GTRH) do

Comite Gestor Internet BR.

A hipOtese cinco sera verificada analisando as principais caracteristicas de diversos

ambientes educacionais, observando quais os recursos que estes ambientes fornecem na

formacdo e na manutencalo dos grupos.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

0 segundo capitulo apresenta a fundamentacdo teOrica deste trabalho, . Esse capitulo

estudard os principais elementos formadores dos ambientes de aprendizagem digitais/virtuais:

teorias sobre o processo sociocognitivo, teorias de grupos, interacdo e tecnologia. 0 segundo

capitulo apresenta a fundamentacdo teOrica deste trabalho:

apresenta como ocorre o processo de aprendizagem e desenvolvimento segundo a

perspectiva de Vygotsky e as tecnicas utilizadas por Freinet no trabalho em grupo;

os fundamentos tecnicos utilizados na formacäo de grupos, uma visa() das varias

teorias de dinâmica de grupos e algumas consideracOes sobre a utilizacalo de

dinamica de grupos na escola;

consideracôes sobre o ensino a distdncia, principalmente sobre o processo de

aprendizagem no EAD;

ponderacOes sobre a importancia da interacdo entre professor-aluno e aluno-aluno

no processo de desenvolvimento e aprendizagem;

os requisitos que urn software educacional necessita fornecer, urn levantamento das

caracteristicas relacionadas ao trabalho em grupo presentes nos softwares

educacionais e uma visao das pesquisas que estdo sendo realizadas nesta area. 0

estudo das ferramentas computacionais é necessaria pois este trabalho tern o
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objetivo de fornecer subsidios para a construcao de ambientes educacionais

informatizados. A identificacao da forma de atuacao de alunos e professores nao é

conclusiva para o alcance de tal meta, pois é necessario conhecer o

desenvolvimento atual dos softwares e as pesquisas que estdo sendo realizadas para

criar ambientes educacionais propicios.

0 terceiro capitulo detalha a metodologia a ser utilizada neste trabalho e descreve as

caracteristicas gerais dos dois estudos de caso utilizados neste trabalho. 0 capitulo quatro

apresenta a andlise individual dos chats realizados nos estudos de caso, identificando os

papeis assumidos durante os encontros virtuais. Alan disso, apresenta uma analise global a

fim de verificar a evolucao dos papeis assumidos pelos sujeitos durante o processo de ensino-

aprendizagem. 0 quinto capitulo apresentar as conelusiaes finais do trabalho. A figura 1

apresenta o relacionamento entre os diversos temas abordados.

Construcao Coletiva do
Conhecimento em Ambientes
DigitaisNirtuais

Grupos

MO Q.

Ferramentas
Computacionais               

Conclusties

Figura 1: Organizacao do Trabalho
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2 FUNDAMENTAC 0 TEORICA

2.1 0 PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Pode ser dito que as teorias de construcdo do conhecimento passam por tres momentos

(MINGUET, 1998):	 a ideia do ser humano moldavel e dirigivel a partir do exterior

(behaviorismo), a construcdo do conhecimento como urn fenOmeno fundamentalmente

individual, e a construcdo do conhecimento atraves de processos de interacdo.

0 behaviorismo e baseado no esquema estimulo-resposta, onde o professor atua como

transmissor do conhecimento, e o aluno como receptor passivo. As prdticas pedagOgicas

utilizadas nessa linha estdo baseadas na memorizacdo, no enciclopedismo e na exposicdo do

contend° pelo professor. Essa visa° foi substituida a partir de estudos da psicologia evolutiva,

que mostrou que o individuo estabelece processos de selecao, assimilacdo e interpretacdo,

conferindo significado aos estimulos recebidos. Minguet (1998) salienta que muitas vezes a

visa° do aluno, como elemento-chave do processo de aprendizagem, e considerada urn

fenOmeno individual ndo influenciavel por outras pessoas. Nessa perspectiva, a possibilidade

de intervenck educativa fica limitada, ja que o desenvolvimento do individuo e regido por

leis internas. Aos poucos, foi observado que, apesar da atividade auto-estruturante da pessoa

ser a base do processo de construcdo do conhecimento, intervencOes externas podem ser

utilizadas para facilitar e orientar a aprendizagem dos alunos.

Dentro desta nitima perspectiva, este trabalho apresentard as teorias sociocognitivas de

Lev S. Vygotsky e Celestin Freinet. Vygotsky ye o sujeito como urn ser eminentemente social,

na linha do pensamento marxista, e ao prOprio conhecimento como urn produto social. Ele

sustenta que todos os processos psicolOgicos superiores (PPS),isto e,comunicacao, linguagem,

raciocinio, etc., sdo adquiridos no contexto social e restabelecidos no individuo a partir de

transformacOes no espaco interpessoal (interack) para o espaco intrapessoal (subjetivacdo),

utilizando a linguagem como mediadora do processo. Freinet construiu uma teoria

essencialmente colaborativa, onde o conhecimento e consequéncia de uma insercao social

bem-sucedida, onde e necessaria a sOlida construck dos individuos. Essa construcdo

prossegue ndo pela imaginacdo e o sonho, ou pela aquisicao formal, mas pelo trabalho

auxiliado por instrumentos adaptados, a servico da personalidade que e urn elemento da
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comunidade social.

2.1.1 Teoria de Vygotsky 

0 russo Lev Simionivich Vygostky nasceu em 1896 e faleceu em 1934 corn 37 anos.

Em sua curta vida frequentou as faculdades de direito, medicina e efetuou estudos de filosofia

e histOria na Universidade Popular Shanyaysky. ApOs seus estudos universitarios, Vygotsky

comecou a desempenhar atividades cientificas nas areas de artes, psicologia, educacdo e

pedagogia sempre apoiado nos fundamentos da cultura humana, em seus simbolos e praticas

culturais. Apesar de Vygotsky ter falecido em 1934, apenas nos illtimos anos seus estudos

foram difundidos (BAQUERO, 1996).

Vygotsky utilizou as ideias de Marx e Engels que postulavam a natureza histOrica do

homem, para formular a sua prOpria compreensão da constituiedo histOrica, social e cultural

do psiquismo humano. Seus estudos dedicaram-se a demonstrar e confirmar o homem ndo so

como urn ser de formaedo biolOgica, mas tambem como resultado da aedo do ambiente.

Para Vygotsky, o conhecimento ndo existe inicialmente no individuo, mas na sociedade

em forma das relacOes sociais. 0 conhecimento humano é patrimOnio acumulado pelos

homens ao longo da histOria. Ele ndo é urn produto do desenvolvimento biolOgico ou

simples resultado de respostas comportamentais dadas aos estimulos do meio ambiente e

progressivamente aprendidas. Dentro dense contexto, a linguagem tern importancia

fundamental, pois possui uma dupla funeào: a de comunicaedo e a de representaedo

constitutiva do pensamento. Portanto, sua teoria se baseia em tres ideias:

as funedes psicolOgicas resultam da atividade cerebral: portanto, possuem UM

suporte biolOgico;

o desenvolvimento humano se estabelece nas relacOes sociais entre o individuo e o

mundo exterior, atraves de um processo histOrico;

os sistemas simbOlicos Sao os mediadores na relaedo homem/mundo.

0 metodo vygotskyano pode ser caracterizado por alguns principios (MINGUET, 1998):

os processos psicolOgicos do individuo devem ser estudados atraves de uma andlise

genetica que examine a origem desses processos;

a genese dos processos psicolOgicos ocasiona mudaneas qualitativamente
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revolucionarias e evolutivas;

a evolucão gendtica e percebida atraves de instrumentos de mediae -do, que mostram

o estado psicolOgico do sujeito;

para conhecer o processo mental human°, e necessario examinar os ambitos

geneticos;

diferentes forcas de desenvolvimento operam em diferentes dominios geneticos.

Em sua teoria sociohistOrica, Vygotsky aborda que o desenvolvimento humano

decorrencia da transformacdo de processos psicolOgicos elementares em processos

psicolOgicos superiores (PPS), devido a interacdo social da crianca com o meio e atraves do

use de simbolos e instrumentos determinados culturalmente. Os processos psicolOgicos

elementares se referem a linha natural de desenvolvimento e sdo regulados atraves de

mecanismos biolOgicos e geneticos. Sào as formas elementares de memorizacdo, motivacdo,

atividade sensOrio-perceptiva, etc. Os PPS referem-sea linha de desenvolvimento cultural,

dependentes das situacOes sociais das quais o sujeito participa. Sao mecanismos mais

sofisticados, mais complexos, tipicos do ser humano e que envolvem o controle consciente do

comportamento, a acao intencional e a liberdade do individuo em relacdo as caracteristicas do

momenta e do espaco atual. Pode-se citar como exemplos desses processos: a linguagem, o

raciocinio lOgico, a criatividade, a atenedo, a memOria, a percepedio.

E importante ressaltar que a evoluedo dos processos psicolOgicos elementares ndo os

transformam em PPS. Os processos superiores sdo formados por intermedio dos processos

sociais, enquanto que os elementares sdo formados por processos de natureza biolOgica. Todas

as funcOes superiores originam-se das relaceies reais entre individuos humanos, onde as

atividades sac) mediadas por signos e instrumentos. Os instrumentos tern a funedo, no

processo de mediacdo 6, de regular as awes sobre os objetos do mundo extern°. Geralmente

sdo os instrumentos de trabalho utilizados para transformar o mundo concreto. Os signos

estdo relacionados com o mundo intern° do individuo. Os signos utilizados para concretizar

uma acdo psicoleigica, no mundo interior do individuo, s -do semelhantes ao use dos

instrumentos no mundo concreto. Atraves dos signos, o homem consegue de forma voluntaria

ter controle de suas atividades psicolOgicas, permitindo-lhe superar sua condiedo biolOgica.

Para realizar a analise dos PPS, Vygotsky cita como fatores necessarios para realizar a

6
Processo de intervencdo de urn elemento intermedidrio numa relacdo, que deixa de ocorrer de forma direta e
passa a ser mediada pelo elemento intermedidrio.
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analise psicolOgica: analise do processo e nao do resultado, analise explicativa e nao

descritiva, e analise do desenvolvimento hist6rico da estrutura.

Para Vygotsky, a linguagem citada como urn dos principais instrumentos psicolO0cos

torna-se essencial na estruturacdo do pensamento. Em seus estudos sobre as relacOes entre

linguagem e pensamento, Vygotsky mostra que a palavra serve para indicar urn objeto

concreto na sua individualidade ou para representar as caracteristicas comuns a diferentes

objetos. A crianca entra em contato e manipula objetos semiOticos, isto e, objetos corn nome e

significacdo. Por exemplo, a crimp vé urn relOgio e nao algo que e redondo e preto corn dois

ponteiros. Isso significa que a crianca capta a imagem visual do objeto e sua significacdo. E

importante salientar que, para a crimp formar a representacdo do relOgio, ela necessita

abstrair a significacdo da imagem, generalizando a outros objetos similares. Sera necessario

evoluir no use da linguagem, separando a palavra em elementos signicos para poder

manipular a significacdo. Vygotsky afirma que:

0 significado de uma palavra representa uma amalgama tao estreito do
pensamento e da linguagem, que fica dificil dizer se trata-se de urn
fenOmeno da fala ou de urn fenOmeno do pensamento [...] o significado de
cada palavra e uma generalizacdo ou um conceito [...] E como as
generalizaceies e os concertos são inegavelmente atos do pensamento,
podemos considerar o significado como urn fenOmeno do pensamento [...] E
um fenOmeno do pensamento verbal, ou da fala significativa - uma unido da
palavra e do pensamento (VYGOTSKY,1989, p.I 04).

A crimpa comeca a controlar o ambiente corn a ajuda da fala. Depois comeca a

controlar seu prOprio comportamento. Quando a crianca tern que resolver urn problema

complexo, ela nao utiliza a fala apenas para narrar o que esta fazendo, mas para planejar e

organizar a solucdo do problema. E corn a fala que a crianca desenvolve a capacidade de ser

sujeito e objeto de seu comportamento. Conforme enfrenta dificuldades, a crianca utiliza a

fala para solicitar auxilio aos adultos. A mudanca na capacidade de resolver problemas ocorre

quando a fala socializada e intemalizada, evoluindo de uma linguagem interpessoal para uma

linguagem intrapessoal. A internalizacdo da fala social reflete a socializacdo do intelecto

prdtico da crimp. Em suma, no inicio, a fala segue a acao, sendo originada e dominada pela

atividade. Corn o desenvolvimento, a fala torna-se o inicio da atividade, caracterizando o

dominio da acao, apontando para o planejamento da acao e o controle do seu comportamento.

Vygotsky aponta que o desenvolvimento da crianca acontece em duas linhas: a do

desenvolvimento natural, isto e, resultado dos processos de crescimento e maturacao, e a linha

do desenvolvimento cultural, ou do dominio de vdrios meios ou instrumentos culturais. Entre
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essas duas linhas, existem muitos sistemas psicolOgicos de transicdo. Para a analise do

pensamento e da linguagem referem-se as relacOes entre " diferentes funcOes psiquicas, entre

diferentes classes de atividades da consciencia"(VYGOTSKY, 1993, p.15), tornando o ponto

central dessa questa() a "relacdo entre o pensamento e a palavra".

A palavra e o "microcosmo" da consciencia. 0 pensamento é o reflexo generalizado da

percepcdo da realidade transmitido atraves da palavra. Ele ndo é formado por unidades

separadas como acontece corn a linguagem. A linguagem atua sobre a organizacdo do

pensamento e sobre a maneira de pensar do individuo, organizando o pensamento e o

estruturando adequadamente, fazendo corn que a linguagem se converta em pensamento e o

pensamento em linguagem. Para Vygotsky, a funcdo essencial da linguagem é a comunicacdo

que "pressupbe uma atitude generalizante, que constitui um estagio avancado do

desenvolvimento da palavra. As formas mais elevadas da comunicacdo humana sdo possiveis

porque o pensamento do homem reflete uma realidade conceitualizada"(VYGOTSKY, 1989,

p.5).

Atraves da aquisicdo da linguagem, Vygotsky citou algumas mudancas significativas

nos processos psiquicos do homem:

a linguagem possibilita o processo de abstracdo e generalizacdo. Dessa forma, o

homem torna-se capaz de analisar, abstrair e generalizar as caracteristicas dos

objetos, eventos, situacOes presentes na realidade, gerando uma relacdo entre os

fatores cognitivos, sociais e afetivos;

a funcao de comunicacdo, que garante a preservacdo, transmissdo e assimilacdo de

informacOes e experiencias acumuladas pela humanidade, ao longo de sua

existencia histOrica, possibilita a interpretacdo dos significados atraves das palavras;

a linguagem torna vidvel a comunicacalo.

No desenvolvimento da linguagem, pensamento e cognicdo estdo estritamente ligados

ao desenvolvimento biolOgico e histOrico-cultural do homem, havendo uma interacao

continua, processual e sucedânea entre a base biolOgica do comportamento humano e as

condicaes sociais. Essa interacdo promove a formacdo de novas e complexas funcOes mentais,

intermediada pela natureza das experiencias sociais que envolvem a rotina social cotidiana do

homem.
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Para Vygotsky, o desenvolvimento se da nao em circulo, mas em helice 7, passando por

um mesmo ponto a cada nova revolucao. enquanto avanca para urn nivel superior. Ele ocorre

na medida em que ocorre a incorporacdo dos instrumentos culturais e a reorganizacdo da

atividade psicolOgica do sujeito, como consequéricia de sua participacdo em momentos sociais

especificos. Esse processo de reconstrucao interna de uma operacao externa denomina-se

internaliza0o. Quando Vygotsky se refere ao processo de internalizacao, ele nao esta se

referindo apenas como a absorydo de conteddos externos pela consciència. A internalizacao

seria a criacdo da consciéncia, o elemento propulsor dos PPS. A medida que ocorre o dominio

de novos instrumentos de interacao e dos instrumentos de representacào disponiveis, e gerada

uma reorganizacdo das funcOes psicolOgicas, desencadeando o desenvolvimento psicolOgico.

0 processo de internalizacao consiste na:

reconstrucao de uma atividade externa como o inicio da internalizacdo, quando

ocorre a transformacdo das atividades que utilizam signos, caracteristicas e histOria

relacionado ao desenvolvimento da inteligéncia pratica;

transformacdo de um processo interpessoal em processo intrapessoal, descrito na

"lei de dupla formacao": "Todas as funcOes no desenvolvimento da crianca, toda

funcao aparece duas vezes: primeiro, em nivel social, e mais tarde em nivel

individual; primeiro entre pessoas (interpsicolOgico), e depois no interior da prOpria

crianca (intrapsicolOgico). Pode-se aplicar isto igualmente a atencão voluntaria,

memOria lOgica e a formacão de conceitos. Todas as funcOes psicolOgicas se

originam como relacOes entre seres humanos " (VYGOTSKY, 1998, p. 75).

transformacdo do processo interpessoal para intrapessoal e resultado dos eventos

ocorridos durante o desenvolvimento. Esse processo deve reconstruir culturalmente

os signos, desenvolvendo-os e gerando novas entidades psicolOgicas.

Dessa forma, pode-se considerar a interacdo e a atividade instrumental como as

unidades de analise da psicologia sociohistOrica. Vygtsky considerava a linguagem como

sendo urn dos instrumentos semiOticos mais versateis e desenvolvidos, pois, alem ser utilizada

corn uma fungdo comunicativa, 6 urn instrumento para produzir efeitos sociais e,

consequentemente, para a reorganizacdo da pr6pria atividade psicolOgica.

Os PPS podem ser classificados em rudimentares e avancados. Os dois processos sdo

7
Vygotsky utiliza o termo espiral. mas de acordo corn a conceituacdo teOrica circulo e espiral encontram-se em
urn mesmo piano de desenvolvimento.
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formados como produto da vida social, mas somente os avancados requerem a participacdo

em situacOes sociais especificas. Por exemplo, a fala que esta presente em todos os sujeitos,

pois eles participam da vida social, poderia ser classificada como um processo rudimentar. Ja

na escrita, nem todos os sujeitos que participam da sociedade possuem o dominio de uma

lingua escrita, exigindo urn processo de socializacão especifico. A escrita ndo é uma

habilidade motora complexa mas uma modalidade de linguagem e uma pratica cultural

especifica, caracterizando urn processo psicolOgico superior avancado. Para Vygotsky, a

linguagem é o sistema simbOlico basic° que realiza a mediacão entre o sujeito e o objeto do

conhecimento, permitindo ao homem formular conceitos e, portanto, abstrair e generalizar a

realidade, atraves de atividades mentais complexas. Vygotsky afirma que a formacao de

conceitos é o resultado de uma atividade complexa, onde todas as funcOes intelectuais basicas

tomarn parte, nao podendo reduzir o processo a atencdo, associacdo, formacao de imagens,

inferéncia, ou as tendéncias determinantes. Nesse processo devem ser utilizados o sign, ou a

palavra, como meios de conduzir as operacOes mentais, controlando seu curso e canalizando-

as em direcdo a solucão dos problemas enfrentados.

0 significado da palavra evolui ao longo do desenvolvimento do individuo, integrando

novos sentidos. Dessa forma, o desenvolvimento conceitual evolui gradativamente como

evolui o significado da palavra. Significado e sentido sdo entidades que estdo sempre em

mudanca, porem em tempos diferentes. 0 sentido esta em constante mudanca, enquanto 0

significado é alterado de acordo corn a histOria social de cada grupo cultural. Segundo

Vasconcellos (1995) a formacäo de conceitos era efetuada sobre o fluxo dos processos de

pensamento da prOpria pessoa, atraves da apropriacdo dos instrumentos da cultura.

Vygotsky trata de dois tipos de conceitos: os conceitos cotidianos e os conceitos

cientificos (BAQUERO; LA TAILLE; 1996, 1992). Os conceitos cotidianos referem-se aos

conceitos que a crianca vai formulando em seu processo de desenvolvimento natural. 0

desenvolvimento dos conceitos cientificos é central dentro do desenvolvimento da teoria

sociohistOrica, visto que sào os conceitos formados a partir da aprendizagem sistematizada,

isto é, da vida escolar. Baquero (1996) resume o processo de desenvolvimento na apropriacdo

de objetos, saberes, normas e instrumentos culturais em contextos de atividade conjunta

socialmente definidos, onde a educacão possui urn papel inerente aos processos de

desenvolvimento, e o desenvolvimento é urn processo artificial. Na medida em que a

apropriacdo implica a interiorizack progressiva de operacOes psicolOgicas originadas

intersubjetivamente, o desenvolvimento das formas mais avancadas resultard num processo
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contigente. A apropriacao indica que as acOes e operacCies motrizes e mentais, requeridas para

a utilizacao de determinado instrumento, se formaram. isto 6, quando uma pessoa se apropria

de urn instrumento e porque ela aprendeu a utiliza-lo corretamente. Segundo Leontiev a

apropriacdo realiza:

a necessidade principal e o principio fundamental do desenvolvimento
ontogenetico humano: a reproducdo das aptidOes e propriedades do
individuo, das propriedades e aptidOes historicamente formadas pela especie
humana, incluindo a aptiddo para compreender e utilizar a linguagem. Tal
processo se caracteriza por tratar-se da apropriacdo de urn produto cultural
objetivado externamente, como a linguagem, mas tambem simultaneamente
por ser o desenvolvimento de uma faculdade ou competéncia psicolOgica
(LEONTIEV, 1983, p. 260).

Te6ricos liderados por Vygotsky categorizaram o desenvolvimento humano em quatro

estagios distintos (BORGES, 2000):

Estagio I - natural ou primitivo: o individuo responde ao estimulo do ambiente de

forma simples e direta, seguindo os estados, as capacidades e limitacOes do sistema

nervoso. A regulacdo social do comportamento e realizada pelo controle do

estimulo concreto e imediato de outro individuo, influenciando seu comportamento.

Gradualmente o individuo comeca a utilizar de forma precdria objetos externos para

a obtencao de respostas;

Estagio II - experiencias psicolOgicas ingenuas: comeca a interacao dos individuos

corn seu prOprio corpo, corn os objetos a sua volta e corn os individuos prOximos. 0

individuo nao doming ainda as propriedades mediadoras dos signos. Somente as

conexOes externas, concretas e reais entre signos e estImulos do mundo podem

afetar o comportamento do individuo. E ponto inicial da inteligencia prâtica.

Estagio III - signos exteriores: o individuo vai tornando-se aos poucos mais

experiente nas mediacOes interpessoais e no use de signos para atender as

exigencias sociais e culturais do meio, a elas responder ou delas lembrar. Nesse

estagio, o individuo e capaz de coordenar as awes de seu pr6prio comportamento

pela organizacdo ativa de seu campo de estimulacao, a fim de alcancar uma resposta

desejada.

Estagio IV - crescimento interior: desenvolvimento da capacidade de interiorizacdo

das relacOes externas entre estimulo, signos e comportamento, alcancando suas

respostas sem necessitar da ajuda de signos externos.
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Em seus estudos, Vygostky concluiu que o estado de desenvolvimento mental de uma

crianca so é determinado se forem conhecidos o nivel de desenvolvimento real e a zona de

desenvolvimento proximal. 0 nivel de desenvolvimento real é o "nivel de desenvolvimento

das funcOes mentais da crianca que estabeleceram como resultado de certos ciclos de

desenvolvimento ja completados" (VYGOTSKY, 1998, p.111), isto é, as fiincOes já

amadurecidas, o produto final do desenvolvimento. A zona de desenvolvimento proximal é

a distancia entre o nivel real de desenvolvimento, determinado pela
capacidade de resolver independentemente urn problema, e o nivel de
desenvolvimento potencial, determinado atraves da resolucäo de urn
problema sob a orientacdo de um adulto ou em colaboracdo corn outro
companheiro mais eficaz (VYGOTSKY, 1998, p.112).

A ZDP indica as funcOes que estdo em processo de maturacdo. Tres direcOes podem ser

dadas ao estudar o conceito de zona de desenvolvimento proximal (VASCONCELOS, 1995):

a diferenca entre as condicOes de realizacdo da crianca onde ela atua

individualmente ou quando ela atua de forma assistida, de forma

quantitativa (contagem da diferenca);

a diferenca entre a aptiddo da crianca em contexto individual e contextos

assistidos socialmente, de forma qualitativa (guia social de Nä());

o conceito de zona proximal de desenvolvimento é possIvel corn o contato

corn o objeto, tornando a interacdo social ndo imediata.

Vygotsky destaca que os processos de desenvolvimento e a aprendizagem ndo

coincidem. 0 aprendizado deve criar a zona de desenvolvimento proximal, deve despertar

processos internos de desenvolvimento, que, quando intemalizados, geram

desenvolvimento. Dessa forma, o processo de desenvolvimento e mais lento, sendo uma

consequencia do aprendizado. Para ele, o born aprendizado é aquele que se adianta ao

desenvolvimento. A atividade coletiva e o aprendizado social permitem que sejam

ultrapassados os limites do desenvolvimento real, ate se alcancar a maturidade.

Segundo o autor, a maioria dos estudos preocupou-se em detectar o nivel de

desenvolvimento real do individuo, isto é, o nivel em que o individuo consegue atuar de

forma independente. A avaliacdo realizada pela maioria das escolas segue esses principios,

pois efetua a avaliacdo do aluno pelo resultado final e nao pelo processo efetuado para

alcancar o objetivo final. E importante salientar que o desempenho, o resultado final atingido.

nem sempre significa uma operacao mental bem realizada, mas representa na maioria das
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vezes uma resposta mechica. Se o educador conhece o processo, intervem, provoca e

estimula, torna-se mais facil identificar o que o aluno consegue realizar (desenvolvimento

potencial), estimulando seu desenvolvimento intelectual real. Quando as funcOes que se

encontram em processo de consolidacdo nao sac) conhecidas, nao e possivel atuar na zona de

desenvolvimento proximal, que e a disfancia entre o nivel de desenvolvimento real e o nivel

de desenvolvimento potencial. Atrav6s de experiencias de aprendizagem compartilhadas,

atua-se nessa zona de desenvolvimento proximal. de modo que fimeCies ainda nao

consolidadas venham a amadurecer. 0 conceito de zona de desenvolvimento proximal nao

carrega uma teoria explicita de como ocorre o processo de desenvolvimento, mas aponta a

necessidade de estudar os processos de desenvolvimento na hora em que eles estdo

acontecendo, auxiliando na compreensdo das possibilidades existentes no presente e para o

futuro.

Salvador (1995) destaca que o processo de intervened() na resoluedo de problemas e urn

fator determinante na criacao de zonas de desenvolvimento proximal. Essas intervencOes

devem ser contigentes para acompanhar o processo de construed() do conhecimento. Salvador

cita a metafora da "andaimaria" introduzida por Bruner e seus colaboradores. Segundo essa

metafora, os andaimes (ajuda prestada aos alunos) sdo colocados e tirados conforme o

momento e a necessidade do aluno, ajustando-se as dificuldades encontradas e aos progressos

realizados (Figura 2).

Propor cao de r esponsabilidacie
N a realizacao da T arefa

Toda do Professor
	

C ompartl aada
	

Toda do

Figura 2: Andaimaria

Essa metafora de andaimaria surgiu nos estudos da relacdo mae/filho. adulto/crianca.

Ela pode ser aplicada facilmente em situagOes educacionais, quando analisada a interacdo
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professor/aluno. Mas, para transpO-la, para a relacao professor/grupo de alunos e necessario,

segundo Salvador, identificar os mecanismos utilizados pelo professor para que suas awes

sejam contigentes para todos os alunos do grupo ao mesmo tempo.

Santarosa (2001) prop& uma forma de classificacdo para o suporte fornecido pelo

professor ao aluno, de acordo corn os diversos estagios de desenvolvimento nos quais o aluno

pode se encontrar. Essa classificacdo é baseada no conceito de ZDP (Zona de

Desenvolvimento Proximal) desenvolvida por Vygotsky. A intervencao do professor pode

variar desde um suporte intenso, quando o aluno esta iniciando a apropriacdo das ferramentas,

ate o suporte autodirigido, quando o aluno deixa de requerer suporte externo para a realizacao

das atividades:

Estagio I - Suporte intenso: momento no qual o sujeito solicita e/ou necessita de

maior apoio para realizar determinada atividade, freqiientemente nova para ele.

Constitui-se, primordialmente, em verbalizacOes corn explicacOes pelo mediador

(facilitador e/ou aluno mais experiente) e/ou demonstracOes que funcionam como

modelos, nas quais o aluno atua, inicialmente, mais como observador e indagador,

passando para participante mais ativo, na medida em que passa a atuar corn o

mediador, realizando a atividade de forma conjunta. Esse processo assume grande

importancia na medida em que vai garantindo a base para o prosseguimento do

aluno nos estagios da ZDP subsequentes, que exigem maior grau de autonomia.

Estagio II - Suporte moderado: esse estagio caracteriza-se pela intervencao do

mediador, atraves de urn dialogo questionador, no qual vai tentando abrir caminhos

alternativos, apoiados em experiencias ja vivenciadas pelo aluno, que poderd seguir

para realizar a atividade desejada. Trabalha-se sobre o que o aluno ja possui como

bagagem de experiencia, explorando seus recursos pessoais para faze-lo atuar o

mais autonomamente possivel, Quanto mais complexa e/ou extensa for a atividade,

provavelmente maior sera o tempo de permanencia nesse estagio.

Estagio III - Suporte suave: é o momento, exatamente anterior ao suporte auto-

dirigido, ou seja, é a fase na qual o aluno ainda no auto-regula o seu

conhecimento a cerca da tarefa ou do assunto abordado, buscando/necessitando

apenas de suporte mais "distante", para realizar as atividades. Caracteriza-se,

freqiientemente, pela intervencao atraves de "dicas", corn o objetivo de

questioner o aluno a retomar e fortalecer o que ainda nao esta automatizado.

A partir dessas dicas, sejam elas verbais e/ou visuais, o aluno se cid conta de
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realizar a atividade desejada.

Na mesma linha de Santarosa (2001), Moll (1996) categorizou a forma de atuacdo dos

alunos e professores em quatro estagios:

Estagio I - Processo de aprendizagem e assistido diretamente pelo educador: nesse

estagio o educador tern um papel fundamental na medida em que o aluno ainda nao

age de forma independente. Cabe ao professor assegurar uma regulacdo externa ao

desenvolvimento das atividades que estarao sendo desenvolvidas pelos alunos, na

forma de pesquisa coletiva. Aos poucos o aluno devera compreeder como as partes

que formam urn conceito se relacionam umas corn as outras para que gradualmente

consigam construir o pensamento por relacOes. 0 professor participa ativamente

construindo pontes entre o ja formulado pelo grupo de alunos, introduzindo

questionamentos que levam a constatacdo das lacunas a serem preenchidas. Dessa

forma, podem perceber, a partir das colocacOes dos alunos, novos desafios, criando

a possibilidade de criar novas ZDP, otimizando estruturacOes cognitivas mais

avancadas. 0 estagio I finaliza quando a responsabilidade pelo processo de

mediacão e efetivamente assumido pelo aluno.

Estagio II - Processo de aprendizagem e co-assistido: nesse estagio o aluno ainda

necessita de orientacdo, mas consegue programar de forma independente objetivos e

metas. 0 aluno deve desenvolver a capacidade de desempenhar uma atividade

cientifica no piano de sua realidade cotidiana, sem a assistencia sistematica do

educador, direcionando a atuacalo do professor a partir de suas necessidades. 0

aluno tern condicOes de realizar sua prOpria andlise e tern urn discurso autodirigido,

o que the confere urn grau maior de autonomia. A partir do momento em que o

aluno comeca a dirigir ou guiar seu comportamento corn o prOprio discurso, ele

conquista a autodirecdo de seu comportamento. de seus interesses e de seu

conhecimento.

Estagio III - Processo de aprendizagem e internalizado: etapa onde a auto-regulacdo

do processo de aprendizagem e atingida pelo aluno, fazendo corn que ele nao

necessite da assistencia direta do professor. 0 aluno reproduz individualmente a

atividade no piano concreto corn autonomia, apresentando autocontrole e controle

social. 0 aluno nao esta mais em desenvolvimento. ele atingiu o nivel de

desenvolvimento real.

Estagio IV - Retorno a zona de desenvolvimento proximal: refere-se ao
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desenvolvimento de novas capacidades, onde o aluno inicia o ciclo da assistencia

externa a auto-assisténcia. Moll (1996) destaca que para cada aluno, em cada

momento especifico, existird inter-relacdo dos processos de regulacao

comportamental externa, auto-regulacdo e processos cognitivos automatizados. 0

aluno poderd basear-se em mediaceies intemalizadas, solicitar auxilio, procurar

informacOes complementares junto aos professores ou a outras pessoas mais

experientes, estabelecendo mais uma vez a relacao entre as formas de autocontrole e

de controle externo.

Vygotsky centrou seus estudos na génese dos processos psicolOgicos humanos (funcOes

psicolOgicas superiores) em seu contexto social. De forma muito apropriada, diferenciou os

conceitos de aprendizagem e desenvolvimento, ao postular que o desenvolvimento é

consequéncia da boa aprendizagem, aquela que permite ao individuo explorar todas as suas

potencialidades. Esse desenvolvimento deve propiciar a formacao de individuos

independentes, seguros, capazes de satisfazer suas prOprias necessidades, de proporcionar o

pensamento reflexivo, a capacidade para andlise e generalizacdo dos fenOmenos da realidade

de forma lOgica e critica. Pode-se destacar, como pontos-chave de sua teoria, a conceituacdo

dos mecanismos de ZDP, internalizacdo, mediacdo e PPS.

Sua teoria traz contribuicOes muito importantes para este trabalho, a medida que:

atribui importancia ao processo de aprendizagem no desenvolvimento do individuo

e postula que esse aprendizado deve promover atividades que desenvolvam as

funcOes ainda nao amadurecidas no sujeito e nao focadas no desenvolvimento ja

consolidado;

conhecendo a zona de desenvolvimento proximal do aluno, é possivel realizar um

diagnOstico do seu estado evolutivo e, portanto, ter subsidios para melhor planejar e

intervir no processo ensino-aprendizagem;

mostra a importancia do trabalho em grupo, possibilidade de evolucao atraves das

relacCies sociais;

alerta sobre os papeis que devem ser assumidos por alunos e professores. 0

professor deve ter uma atuacao de mediador no processo ensino-aprendizagem,

enquanto os alunos devem ser sujeitos ativos dense processo;

considera a utilizacao de instrumentos e signos como elementos mediadores entre

os mundos interno e externo do individuo, acreditando que a tecnologia pode

promover a interacao.
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A teoria de Vygotsky destaca a importancia do contexto social no processo de

aprendizagem e desenvolvimento do indiv-iduo. Seus estudos ndo se detiveram em estudar

como os individuos se relacionavam dentro do grupo corn a finalidade de alcancar os

objetivos propostos. Trabalhando coin uma abordagem diferente de Vygotsky, Freinet

estudou dinamicas de trabalho em grupo que propiciassem o desenvolvimento do individuo

dentro da perspectiva que o sujeito deve realizar atividades relacionadas corn a realidade.
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2.1.2 Freinet

Celestin Freinet nasceu em Gars, no Sul da Franca, na regiäo de Provenca, em 15 de

outubro de 1896. Em 1920 comecou suas atividades como professor sem ainda ter concluido

os estudos formais, revolucionando a forma de ensino praticada no inicio do saculo XX. Pode

ser considerado um autodidata cujas descobertas se deram devido a uma observacdo atenta da

vida rural e a uma grande intuicao.

A pedagogia de Freinet, que considerava a necessidade de uma revolucao social,

baseou-se em tres ideias: o trabalho, a preocupacdo em desenvolver ao maximo as

potencialidades de cada aprendiz e a enfase na coletividade (FREINET, 1998). Freinet

acredita que o trabalho esta no centro da vida do individuo, tornando-se o grande fator

motivador da aprendizagem. Para ele, o trabalho e o motor essencial, elemento de progresso e

dignidade, simbolo de paz e fraternidade. Acredita que o desejo de conhecer mais se origina

de uma situacdo de trabalho concreta e problematizadora, ndo ao trabalho manual. 0 trabalho

é urn todo, como o homem é urn todo. Dessa forma propOe, dentro do processo de

aprendizagem, a adocäo de urn trabalho real, que exclua as atividades artificiais de diversdo,

urn trabalho-jogo. 0 trabalho-jogo tem o objetivo de preservar a vida, de transmits-la para

continua-la, de fornecer-lhe importancia. Para que a crianca se dedique a urn trabalho ela deve

realmente poder faze-lo, isto e, suas atividades nao podem ser reduzidas a "busque-me tal

ferramenta", "alcance-me tal coisa"; ela realmente deve participar da atividade. Dessa forma,

Freinet enfatiza alguns cuidados que os educadores devem ter quando na especificacdo das

atividades de aprendizagem infantil: objetivo perseguido nitidamente visivel; avanco

facilmente mensuravel; autonomia relativa na realizacdo; estimativa de exigencias adultas;

satisfacao consigo mesmo e aprovacdo dos outros. Esses cuidados devem ser levados em

consideracdo pelos professores no planejamento e acompanhamento de atividades de grupo

de alunos de qualquer faixa etaria.

Freinet destaca tambem a preocupacdo em desenvolver ao maxim() as potencialidades

de cada aprendiz, atraves do tateamento experimental que e o eixo em torno do qual giram

todas as aquisiceies cognitivas. 0 tateamento experimental é a aptiddo de manipular, observar,

relacionar, emitir e verificar hipOteses, fazendo corn que o sujeito conheca e compreenda

informacoes cada vez mais complexas. Esse processo acontece de acordo corn o ritmo



41

individual de cada aprendiz. 0 papel do professor nao e interferir, mas potencializar essas

experiencias, planejando e organizando condicOes adequadas para o trabalho do grupo,

garantindo o perfeito encaminhamento das atividades, disponibilizando novos materiais,

garantindo a livre expressao do aluno. Segundo ele, a verdadeira educacao em qualquer etapa

da vida e realizada de acordo corn o principio geral da experiencia tateada. A educacao

sistematica nao deve ser utilizada, quando pretende utilizar metodos racionais para um

processo que e a prOpria lei da vida. A experiencia tateada deve ser a mais rica possivel,

acelerando a evolucao para permitir a ascensao maxima dos individuos ao aprimoramento

social e a humanidade (FREINET, 1969).

Outro ponto importante na teoria de Freinet (1976) 6 a enfase na coletividade, pois

atraves da insercao no meio social que o individuo encontra e experimenta sua identidade.

Desenvolveu varias tecnicas que se baseiam nos seguintes principios: senso de

responsabilidade, senso cooperativo, sociabilidade, autonomia, expressao, criatividade,

comunicacao, afetividade e reflexdo individual e coletiva. A primeira tecnica adotada foram as

aulas-passeio, aulas praticas que tinham o objetivo de propiciar descobertas de acordo corn o

interesse dos alunos. Como consequencia das aulas-passeio, surgiu o texto livre, que era o

desenvolvimento das conclusOes do passeio, desenvolvido por alunos e professor no quadro-

negro da sala de aula. Porem essas tecnicas nao eram suficientes, pois os alunos ficavam

desanimados ao voltar para a sala de aula, a fim de para terem aulas nas metodologias

tradicionais, corn as imagens vivas do passeio. Alem disso, o texto elaborado corn entusiasmo,

apOs as aulas-passeio, permanecia restrito no grupo. Freinet percebeu que, para que o texto

livre sobrevivesse, era necessario que ele extrapolasse os limites do grupo. Surgiu entao a

imprensa escolar que despertou o entusiasmo e a dedicacao dos alunos, ao realizarem a

composicao e a impressao, tarefas simples, mas que representavam urn processo natural da

cultura. A observacdo, o pensamento, a expressao natural tornavam o texto perfeito. Em

consequencia surgiu a correspondencia interescolar, onde os alunos intercambiavam jornais,

correspondencias, etc. Essa tecnica foi importante por estimular a comunicacao, a expressào, a

afetividade e a pesquisa, enfim a interacao social.

A partir dessas primeiras experiencias, Freinet desenvolveu novas tecnicas. 0 Livro da

Vida foi criado para que qualquer participante do processo ensino-aprendizagem (as criancas

ou o prOprio Freinet) pudesse registrar os momentos mais importantes do dia-a-dia. As

criancas eram responsaveis por todo o processo de "fabricacao do livro": escolha dos textos,
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das ilustracOes e forma de distribuicdo. A correcdo dos textos, as düvidas e curiosidades

geravam investigacties de vários conteildos, contribuindo para o enriquecimento intelectual e

moral. Os Ficheiros Escolares reuniam os documentos criados durante todas essas atividades.

gerando uma documentacao que estava sempre ao alcance das criancas. A partir dos ficheiros,

surgiu a Biblioteca do Trabalho que era uma colecdo de livretos elaborados pelos alunos. Os

alunos eram responsaveis por todo o processo, desde a escoiha do tema, o desenvolvimento, a

encadernacdo e impressdo. 0 livreto era enviado para vinte classes da mesma faixa etdria que

Liam, elaboravam criticas e sugestOes. De posse dessas informacOes os autores faziam as

alteraceies necessarias e enviavam o livreto para a comissào de professores que, por sua vez,

realizava a apreciacdo e as correcOes necessarias para a edicao. Os ficheiros de autocorrecäo

possibilitavam a crianca resolver exercicios de diversos conteitdos, de acordo com seu ritmo e

interesse.

Alem dessas tëcnicas, Freinet desenvolveu algumas formas de organizar o trabalho em

grupo, executar o cumprimento dos contefidos e o desenvolvimento das habilidades pessoais:

plano de trabalho: discussdo corn os alunos sobre o curricula onde grupos de

alunos podem escolher as estrategias de desenvolvimento das atividades (grupos,

pares ou individualmente), decidir sobre a forma de apresentacdo semanal do

trabalho a ser realizado (palestras, teatro, maquetes, documentacao, fotos, relatos,

etc.);

brevets: semelhante as especialidades do Movimento Escoteiro. Existia urn

conjunto de brevets obrigatOrios a serem conquistados, onde a crianca podia

escolher o que desejava realizar: de escritor, de leitor. de boa linguagem, de

historiador, etc.; e urn conjunto de brevets acessOrios: de colhedor de frutos,

legumes, plantas medicinais, de cacador, etc. Para obter os brevets, os alunos

deveriam realizar certas tarefas e estudos e apresenta-los ao professor. No final do

ano escolar, os trabaihos eram expostos e durante uma cerimOnia os brevets eram

distribuidos;

cooperativa escolar ou cooperativa da classe: reuniCies coordenadas pelos alunos,

onde as atividades executadas durante a semana sal° avaliadas, onde são propostas

atividades a semana seguinte e onde sac) resolvidos problemas apresentados pelos

membros do grupo, etc.
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Feinet nao conceitua explicitamente a cooperacdo 8 , mas todo seu trabalho parte do

principio de que o sujeito deve desenvolver habilidades que propiciem o estabelecimento de

relace5es cooperativas corn outros individuos. As experiencias e vivencias do sujeito

estimulam o desenvolvimento do sentimento de potencia, isto 6, uma compreensdo sobre o

mundo que o cerca e o estimulo das habilidades sociais (comunicacdo, expressdo,

compreensdo do outro). Atraves desse sentimento, ele estard apto a relacionar-se de forma

autOnoma, respeitando o outro e mantendo o respeito a si prOprio. 0 individuo esta sempre em

interacao corn o meio ambiente para fortalecer o sentimento de potencia. Porem, o meio pode

agir como recurso, barreira ou uma mistura dos Bois, gerando o que Freinet denominou de

recursos-barreira. Existem diversos tipos de recursos-barreira:

recursos-barreira familia: as experiencias corn a familia, mais especificamente corn

a mae, servem como orientacdo e apoio e influirdo para toda a vida da crianca. Se a

mde ajuda a crianca a satisfazer suas necessidades, a crianca estard orientada para

realizar deciseies acertadas e estard capacitada para inflectir seu comportamento,

constituindo numa regra de vida. E necessdrio existir urn equilibrio entre as

fimcOes recurso e barreira. Se a familia age mais como funcao recurso, isto e. de

forma muito complascente, a crianca tende a afirmar na familia sua autoridade

inconsciente, a impor suas vontades e fantasias. Essa crianca possuird a tendencia

de sempre impor suas ideias e vontades, gerando problemas sociais. Mas, se por

outro lado, a familia agir mais como barreira, a opressdo pode prejudicar o

sentimento de poténcia do individuo, tornando-o um sujeito passivo e reprimido

que sempre aceita as ideias e vontades do outro;

recurso-barreira natureza: fundamental para a crianca, pois oferece-lhe

experiencias muito ricas. Imp& barreiras naturais e ao mesmo tempo oferece

recursos para que o sujeito, em seus tateamentos, consiga veneer obstaculos e

aceitar limites;

recurso-barreira sociedade: a sociedade geralmente imp& mais barreiras do que

oferece recursos, na medida em que determina leis e regulamentos que vigiam e

limitam os atos do individuo, e que tambem dificultam o acesso aos recursos-

barreira da natureza;

recurso-barreira individuo: e a ajuda encontrada em outro individuo.

Os recursos-barreira podem ter funceies diferentes para o individuo: papel auxiliante,

8
Freinet utiliza o termo cooperacao corn o mesmo sentido que Vygotsky utiliza o termo colaboracdo.
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monopolizador ou rejeitante. 0 recurso tern urn papel auxiliante quando limita-se a fornecer

toda ajuda necessdria ao individuo, de acordo corn suas necessidades. 0 papel monopolizador

presta a ajuda necessaria ao individuo, mas o faz pensando em si e obtendo vantagens, tirando

o prazer e a satisfacao pessoal do individuo. Urn exemplo desse papel e o professor que

apresenta solucaes "prontas" para os alunos, para facilitar ou acelerar seu trabalho. 0 papel

rejeitante age apenas como barreira, pois, ao inves de prestar ajuda ao individuo, acaba

agravando as dificuldades. Urn exemplo desse papel seria a familia ou a escola rigida que tern

como principios a proibicdo e a punicdo.

Freinet deixa claro que, mediante as barreiras impostas ao individuo, a educacdo podera

auxiliar ou prejudicar o desenvolvimento do sentimento de potência ou auto-estima do aluno.

0 professor tem um papel fundamental nesse processo, o de auxiliar o aluno na superacdo das

barreiras e no desenvolvimento de suas potencialidades.
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2.1.3 Consideracoes sobre as teorias de Vygotsky e Freinet

Freinet pregou o cultivo do respeito e da livre-expressdo atraves da valorizaedo das

qualidades individuais e do trabalho em grupo. Em sua pedagogia, o aprendiz possui liberdade

para exercer as atividades individualmente, em seu ritmo, mas tambern deve participar

ativamente do grupo. Feinet nao conceituou explicitamente a cooperacdo, mas definiu o

sentimento de potencia como urn meio de relacionar-se de forma autOnoma, respeitando o

outro e mantendo o respeito a si prOprio. A interaedo do individuo com o meio é realizada

para aumentar o sentimento de potencia, mas pode encontrar no meio barreiras que devem ser

ultrapassadas e recursos que auxiliam no seu desenvolvimento. Atraves do conceito de

tateamento experimental, Freinet ressalta o papel ativo que o aluno deve possuir no processo

ensino-aprendizagem e a atuaedo mediadora que o professor deve assumir.

Diante dessas constataeOes, as visOes apresentadas por Vygotsky e Freinet sdo

adequadas para ser utilizadas na construed° de ambientes educacionais informatizados.

Porem, existem alguns pontos que devem ser estudados mais detalhadamente para que os

conceitos apresentados por essas teorias possam ser implementados de forma que ocasionem o

verdadeiro desenvolvimento cognitivo do sujeito. 0 primeiro ponto refere-sea interaedo. A

mediae -do atraves da interaedo social possibilita o desenvolvimento dos PPS. Porem, rido é

todo tipo de interacao que produz desenvolvimento. As interacOes fundamentais sdo aquelas

que agem na ZDP e sdo capazes de colocar e retirar "andaimes" educacionais e operacionais.

Dessa forma e importante conhecer como ocorre o processo de interacdo, para que o professor

possa planejar suas awes adequadamente.

0 segundo ponto a ser destacado e a visa° de que o aluno é nnico, individual e possui

urn nivel de desenvolvimento real prOprio. 0 professor, para planejar adequadamente sua

atuacdo, deve conhecer o niv-el de desenvolvimento real, os conhecimentos e as habilidades

comuns dos alunos.

A terceira questdo diz respeito a complexidade do trabalho em grupo. 0 grupo ndo pode

ser considerado uma soma dos individuos, mas um conjunto fonnado por individuos

que possuem capacidades e dificuldades particulares, aspiracOes e emocOes. As teorias de

Vygotsky e Freinet apontam que o desenvolvimento é realizado atraves de sentimentos,

pensamentos, atividade e experiencia, ndo existindo a separacdo entre o pensamento e a
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emocdo. Todos esses elementos tornam o trabalho em grupo muito complexo. E necessario

aprofundar os conhecimentos sobre grupos, para que o professor consiga planejar as

atividades de forma adequada, controlar o andamento dos trabalhos e possa alcancar os

objetivos propostos.
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2.2 GRUPOS

Desde o nascimento, o individuo participa de diversos 2rupos, buscando sua identidade

individual de acordo corn suas necessidades basicas, desejos, identificacOes, valores,

capacidades, etc. e procurando a formacdo de uma identidade social que evolua de acordo corn

sua participacao dentro dos grupos (familia nuclear, escolas, trabalho, grupos espontaneos,

etc.). Dessa forma, Zimerman (1997) afirma que o individual e o social nao existem

separadamente, eles se diluem, interpenetram, complementam e confundem entre si. Destaca

que a definicao de grupo e vaga e imprecisa, mas afirma que todo individuo 6 urn grupo, na

medida em que possui urn mundo interno que possui personagens introjetados que convivem e

interagem entre si; e todo grupo pode possuir individualidade que o caracterize. Para ele, os

grupos sao caracterizados pelas seguintes condicOes:

os grupos sao entidades que possuem leis e mecanismos prOprios;

os integrantes do grupo precisam possuir urn objetivo comum, precisam respeitar

as regras que delimitam e normatizam a atividade do grupo;

tamanho do grupo nao pode comprometer a comunicacao (visual. auditiva e

conceitual) entre seus integrantes;

grupo nao e apenas um somatOrio de individuos, e uma unidade que se comporta

como uma totalidade e vice-versa, que possui sua identidade prOpria, mas que ao

mesmo tempo necessita preservar a identidade de cada componente do grupo;

em todo grupo coexistem duas forcas contraditOrias permanentes: uma de coesdo e

outra de desintegracao;

a dinarnica de grupo se processa em dois pianos (Bion): o da intencionalidade

consciente (grupo de trabalho) e o da interferencia de fatores inconscientes (grupo

de supostos basicos);

e inerente a conceituacdo de grupo a existencia de interacOes afetivas entre seus

membros;

existencia de hierarquia de distribuicao de posicOes e de papeis;

existencia de um campo grupal dinamico, em que aparecem fantasias. ansiedades,

mecanismos defensivos, fenOmenos resistenciais e transferenciais.

Como o grupo e uma combinacao de seus componentes e nao simplesmente sua soma,

os fatores intra e intersubjetivos afetam sua existencia. Dessa forma alguns aspectos estardo
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presentes na vida do grupo: necessidades, desejos, demandas, inveja, ideais, ansiedades,

mecanismos defensivos, identificacdo, interacdo e vinculos (amor, Odio, conhecimento e

reconhecimento). 0 grupo esta sujeito a influéncia de forcas externas e internas

(BORDENAVE, 1977). Pode-se mencionar como forcas externas:

relacOes de conflito, cooperacdo e competicdo corn os individuos ou corn outros

grupos;

pressOes e exigéncias das autoridades superiores;

limitacOes e estimulos oriundos da estrutura social, situacdo econOmica, politica ou

institucional.

Pode-se citar como exemplos de forcas interims:

necessidades, expectativas e motivacOes diferentes dos membros;

diferenca de experiéncias e conhecimentos;

as funcOes diferentes desempenhadas pelos membros do grupo.

Bordenave (1977) coloca que, durante a realizacdo de urn trabalho ern grupo, os

participantes acabam assumindo funcOes diferentes, complementares entre si que auxiliam na

produtividade do grupo: os inovadores que sugerem novas ideias, os estimuladores que

entusiasmam o grupo na realizacdo das tarefas, os coletores de informacOes, os avaliadores

criticos que analisam o desempenho do grupo, os coordenadores e os relatores. Porem podem

existir individuos que afetam negativamente o trabalho em grupo, desempenhando papeis

individuais disfuncionais: agressor, obstrucionista, desejoso de aplausos, dominador, cinico

indiferente, autoconfessor. Cunha (2002) cita que uma das formas de distinguir os grupos

entre si é analisar os limites objetivos e subjetivos. Por limites objetivos entende-se o tempo

de vida do grupo, o espaco alocado para a execucdo da atividade, o tamanho do grupo, etc.

Por limites subjetivos entende-se: a especificacdo das atividades do grupo, o limite de entrada

dos participantes.

Para Johnson e Johnson (1979), o trabalho em grupo gera varias controversias, ou seja,

varias incompatibilidades entre teorias, informacôes, opiniCies, conclusOes, etc. Se essas

controversias forem resolvidas de forma construtiva, elas acarretardo urn desequilibrio

cognitivo e afetivo, fazendo corn que os sujeitos busquem novas informacOes e realizem

novas analises. Porem, se essas controversias nao forem manejadas e resolvidas de forma

correta, elas poderdo ocasionar efeitos negativos no processo cognitivo.
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Salvador (1994) relata algumas condicaes que Johnson verificou como sendo

importantes para que as controversias sejam potencialmente construtivas:

quanto maior a heterogeneidade do grupo, maior sera a probabilidade de surgirem

conflitos e controversias;

quanto maior a relevancia das informacOes disponiveis, e quanto mais motivados e

capazes intelectualmente os alunos, maior sera a probabilidade de as controversias

terem efeito positivo;

quanto maior a tendencia dos alunos discordarem, sem julgarem seus iguais

incompetentes ou desinformados, mais construtivos sao os efeitos da controversia;

quanto maior a perspectiva teOrica, o volume e a qualidade do conhecimento dos

oponentes, mais construtivos sao os efeitos da controversia.

Os principais fundamentos tecnicos necessarios para a formacao de grupos descritos por

Zimerman (1997) sao:

planejamento: e necessario o conhecimento claro dos objetivos do grupo e de como

operacionaliza-lo. Algumas perguntas que devem ser respondidas: para que e para

qual finalidade o grupo esta sendo montado? Quem sera o coordenador? Para quem

se destina? Qual o perfil dos participantes? Os objetivos do grupo vac) ao encontro

dos objetivos pessoais? Como ele funcionard? Onde e em quais circunstancias e

corn quais recursos?

selecdo e grupamento: existem alguns especialistas que acreditam que deve existir

uma selecao previa dos componentes que fardo parte do grupo por varias razaes.

Primeiro, um individuo desmotivado tern alta probabilidade de uma participacao

pobre ou abandono do trabalho, podendo gerar no grupo urn sentimento de

desrespeito e violacao. Segundo, o abandono causa uma sensacao de fracasso no

individuo, no grupo e no coordenador. Terceiro, pode ocorrer a composicao

inadequada de grupamentos ou "panelinhas". Quarto. pode existir a possibilidade de

desconfortos ou constrangimentos quando existe um grande desnivel cultural, de

inteligencia;

c) enquadre 9: Pode-se citar como funcOes envolvidas no enquadre: estabelecer

delimitacao de papeis, de posicaes, direitos. deveres, entre o que e desejdvel e

possivel; controle da ansiedade para que nao haja angilstia excessiva nem falta total

9
Soma de todos os procedimentos que organizam, normatizam e possibilitam o funcionamento gsupal

(ZIMERMAN, 1997, pagina 35).
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de ansiedade (conformismo, apatia); atmosfera grupal que depende das atitudes

afetivas e tecnicas de coordenador; alguns elementos envolvidos: grupo homogeneo

X grupo heterogeneo, grupo fechado X grupo aberto, tempo de vida do grupo,

narnero de participantes, ntimero de reuniOes e tempo de duracdo;

manejo das resisCencias: cabe ao coordenador identificar o tipo de resistencia (se é

inconsciente e obstrutiva ao born funcionamento do grupo ou se é urn medo do lido-

entendimento, da humilhacào, do abandono) e o motivo da resistencia. A resistencia

pode estar ocorrendo em relacào ao coordenador do grupo por discordancias quanto

a forma de conceber e conduzir o grupo, ou quanto a formacão de urn "conluio

resistencial". Existem alguns aspectos que podem indicar a presenca de resistências:

atrasos, faltas, nao-realizacalo das tarefas, troca de ideias fracas e clima de apatia;

manejo dos aspectos transferenciais: muitas vezes a transferencia nab é uma mera

repeticdo de experiencias emocionais corn pessoas do passado, mas pode estar

refletindo as experiencias recentes corn os componentes e o coordenador do grupo.

Existem	 quatro	 niveis	 de	 transferencia	 grupal:	 individuo+-Tares,

individuo+->coordenador, individuo+-* totalidade do grupo e grupo÷-coordenador;

manejo dos actings ("atuacOes"):	 sào condutas provocadas por sentimentos

inconscientes e ocorrem geralmente devido a: 	 os sentimentos represados

correspondem a fatos, fantasias e ansiedades reprimidas e nä° recordadas (Freud),

ou nao pensadas (Bion), ou nao comunicadas pela verbalizacao, que nao conseguem

ficar contidas dentro do prOprio individuo ou estar atuando como urn recurs() de

comunicacao muito primitivo;

comunicacao: todas as formas de comunicacao (verbais e nao verbais) possuem

uma grande importancia na tecnica e na pratica grupalisticas;

atividade	 interpretativa: compreende perguntas 	 que levem a reflex6es,

clareamentos e contradicOes, confronto entre o 	 imagindrio e a realidade,

participacão verbal do coordenador, etc.;

funcOes do ego: forma como os individuos utilizam as capacidades de percepcdo,

pensamento, conhecimento, juizo critico, discriminacào, comunicacao, acao, etc;

vinculos: é importante observar os quatro principais vinculos que estdo presentes

nas familias, grupos e instituicOes: as diferentes formas de amor e agressab e suas

respectivas	 intern -6es, o conhecimento do individuo e a necessidade de

reconhecimento do individuo;

termino: devem existir criterios claros que definam quando o grupo deve ser
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dissolvido, considerando a possibilidade que os resultados esperados ndo tenham

sido alcancados ou sejam enganadores;

1) atributos do coordenador do curso: alem dos conhecimentos tecnicos necessarios, o

coordenador do grupo deve possuir alguns atributos pessoais: gostar de grupos, ter

amor a verdade, coerencia, senso de 6tica, respeito, paciéncia, continente; ser capaz

de conter suas angitstias, exercer a funcdo de ego auxiliar; saber pensar; possuir a

capacidade de discriminar; saber se comunicar de forma adequada; ter

conhecimento prOprio, empatia, sintese e integracdo.

2.2.1 Dinfimica de grupos

Lewin criou a expressào "dindmica de grupos" quando realizou urn estudo significativo

sobre a estrutura psicolOgica das maiorias e minorias. Postula que a base da existéncia dos

grupos e de ordem estrutural e nä° afetiva, e que os aspectos afetivos sdo negligenciados e sdo

os estimulos externos que desequilibram (ndo considera os estimulos internos) (PAGE, 1982).

Alem disso, acreditava que qualquer individuo influencia e e influenciado, como tambem,

modelado pelo grupo social a que faz parte. Para ele, o conceito dindmica de grupo possui os

seguintes principios:

forcas de coestio: forcas que motivam os membros a permanecerem no grupo. Os

principais fatores de coesào estdo relacionados as finalidades do grupo

(pertinéncia, clareza e aceitacao);

comunicacclo: escudo de como a comunicacao e realizada, visto que 6 urn dos

principais problemas a ser resolvido no trabalho em grupo;

comportamento desviante: e aquele individuo que rompe a uniformidade de

pensamento do grupo, ou e rejeitado pelo grupo, ou e considerado por estar

agregando elementos novos a solucao de determinado problema;

resistencia a mudanca;

criatividade: questOes sobre inteligéncia, conhecimento e invencao foram mais

estudadas em nivel de individuo do que em nivel de grupos. Algumas pesquisas

mostraram que, conforme a forma como os grupos trabalham e se organizam, os

mesmos tendem a ser mais criativos do que os individuos.

Segundo Cartwright e Zander (1975), dinamica de grupo pode ser interpretada de
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diversas formas:

Uma ideologia politica, interessada nas formas de organizacdo e direcdo de grupos.

Conjunto de tecnicas empregadas em programas de treinamento, planejadas para o

desenvolvimento de habilidades, de estabelecer boas relacOes humanas, e de dirigir

comissiies e grupos .

Campo de pesquisa dedicado a obter conhecimento a respeito da natureza dos

grupos, das leis de seu desenvolvimento e de suas inter-relacOes corn os

individuos, outros grupos e instituicOes mais amplas.

Atualmente a expressâo dinamica de grupo refere-se a uma area de pesquisa voltada ao

estudo da natureza do grupo, as leis que regem o seu desenvolvimento e as relacOes individuo-

grupo, grupo-grupo e grupo-instituicOes (MINICUCCI, 1982). Lima (1982) cita dezenove

ragies para a utilizacdo da dinamica de grupos. Entre elas pode-se citar:

a producdo moderna exige cooperaydo entre as pessoas, porem a cooperacdo ndo

consegue ser alcancada, pois os individuos gastam muita energia tentando superar

problemas de relacionamento;

trabalho em grupo produz uma "vigilancia" minua aumentando o esforco do

individuo e consequentemente, a criatividade e a coerëncia;

trabalho em grupo cria espirito de equipe e fidelidade ao projeto, fazendo corn que

as pessoas trabalhem por prazer;

as tecnicas de dinamica de grupo proporcionam urn relacionamento autêntico,

fazendo surgir solidariedade e amorizacdo;

a dindmica de grupo torna o conhecimento individual dos individuos urn

patrimOnio do grupo, fazendo surgir a cultura do grupo;

n'aio existe urn chefe e sim urn comando (mando em comum) que é exercido por urn

individuo em um determinado momento da vida do grupo, de acordo corn as

aptidOes individuais necessarias.

Existem vdrias teorias relacionadas com o estudo da dindmica de grupo, que estdo

ligadas as diversas areas sociais. As orientacOes obtidas nessas teorias nao podem ser vistas

como excludentes, mas como complementares. Sdo elas (CARTWRIGHT; MINICUCCI;

1975, 1982): teoria de campo, teoria da interacdo, teoria de sistema, teoria sociometrica, teoria

psicanalista, teoria cognitiva, orientacdo empirica e estatistica e modelos formais.

A teoria de campo foi criada por Kurt Lewin (1978). Para ele o campo é o espaco de
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vida de uma pessoa, e se constitui pela pessoa e por seu meio psicolOgico. 0 comportamento

do individuo depende das mudancas que ocorrem no campo do individuo em urn determinado

momento. Da mesma forma, o espaco de vida de um grupo (campo social) consiste em seus

elementos e no meio em que esta localizado, considerando os fatos daquele momento e

excluindo aqueles que nao tem existencia para o grupo. 0 grupo necessita de tres elementos

fundamentals: existencia, interdependencia e contemporaneidade. Os grupos possuem

caracteristicas prOprias, que nao sao a soma das caracteristicas de cada elemento do grupo,

mas formam uma gestalt'. A teoria de campo se baseia em duas suposicOes fundamentais:

o comportamento e derivado da totalidade de fatos coexistentes ao redor do

individuo, possuindo urn carater de urn campo dinamico, no qual cada parte do

campo depende de uma interacao-relacao corn as demais partes;

comportamento humano nao depende somente do passado ou do futuro, mas do

campo dindmico atual e presente (espaco de vida).

Na teoria da interaedo, o grupo e urn sistema de individuos que interagem entre si.

Essa teoria encontrou varios adeptos, entre eles Bales (1950) e Homans (1977). A teoria de

Bales foca a interacao, levando em consideracdo quatro problemas que os grupos enfrentam: a

adaptacao aos fatores externos, o controle instrumental sobre o que e relevante para o

desempenho do trabalho, a administracao dos sentimentos dos membros e o desenvolvimento

e a manutencao da integracdo. Ele analisa a interacao entre os membros do grupo,

classificando as contribuicOes em categorias (reacoes positivas, respostas, perguntas, reacOes

negativas). Alem disso, as contribuicaes sao enquadradas em duas areas: area da tarefa neutra

e area socioemocional. A area de tarefa neutra engloba as awes que levam a solucOes dos

problemas de urn grupo, enquanto a area socioemocional refere-se as aceies que nab

contribuem para a solucdo do problema.

Homans (1977) argumenta que o sistema social se estabelece atraves das relaceies entre

10
Escola de psicologia alema, no campo da psicologia experimental, que teve sua origem com Wertheimer em 1910. 0

vocabulo "gestalt" nao tem uma traducdo precisa em portugués. No seu sentido mais amplo, significa uma
interacao das partes em oposicdo a soma das partes, mas e tambem traduzido como forma, estrutura. organizacdo.
Segundo a teoria de Wertheimer, a excitacdo cerebral nao se da em campos isolados, mas por extensdo atraves de
forcas integradoras do processo fisiolO gico cerebral. A hipOtese da Gestalt para explicar a origem dessas forcas
integradoras e atribuir ao sistema nervoso central urn dinamismo auto-regulador que, a procura de sua
estabilidade, tende a organizar as formas em "todos" coerentes e unificados. Essas organizacOes, originarias da
estrutura cerebral sao, pois, espontdneas, nao arbitrarias, independentes de nossa vontade e de qualquer
aprendizado.
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interacao, atividade e sentimento. 0 sistema social é influenciado tanto por fatores externos

quanto internos. Homans (1977) cita como caracteristicas presentes no sistema social dos

grupos:

graduaceio: forma de diferenciacao dos grupos, que significa a posicao de urn

individuo no grupo em relacao aos outros;

normas: que regulam as interacOes, atividades e sentimentos nos sistemas externos

e internos;

papel: padrao das interacOes, atividades e sentimentos de um membro, sua

graduacao e a forma como cumpre as normas.

Na teoria de sistema o grupo é urn sistema de interacao, de comunicacao, de

encadeamento de posicOes e papeis, de varias entradas e saidas. Nessa linha foram

desenvolvidos sistemas de orientacao e sistemas de encadeamento de posicaes e papeis

propostos por Newcomb (1973), sistemas de comunicacao, sistemas abertos derivados da

biologia e encontrados nos trabalhos de Miller e Stogdill.

A teoria sociometrica foi criada por Jacobus Moreno (1954) e dedica-se a estudar a

medida das relaciies, como instrumento de organizacao dos grupos e da sociedade. Pode-se

citar como componentes da sociometria:

teste sociometrico: afericao matematica das relaceies humanas;

representaceio sociometrica: é a representacao grafica, onde os individuos sao

representados por pontos, e a relacao entre os individuos é representada por

flechas;

diagrama sociometrico: utilizado para mostrar as relacOes descobertas pelos testes

sociornetricos;

matrizes sociometricas: forma alternativa de representacao de dados, sao utilizadas

quando a representacao do grupo torna-se complexa. As informacifies contidas na

matriz podem ser utilizadas para criar urn indice de popularidade, que pode ser

utilizado para comparar a proporcao de membros escolhidos como membros de

trabalho desejaveis, dentro de um certo grupo, comparado a urn indice semelhante

em outro grupo;

diagramas de rede de dados: fornecem uma representacao grafica das redes. Muitos

tipos de diagrama podem ser utilizados: diagrama de caminhos, diagrama de

clusters, diagrama de rede de espaco, etc.
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A teoria psicanalista estuda os processos motivadores e defensores do individuo na

vida grupal e tem em Freud (1976) e Bion (1963) seus principais representantes. Freud

estabelece que os lacos entre os componentes do grupo sao de natureza libidinal, isto 6, sac)

lacos de identificacdo que levam os individuos a se tornarem semelhantes uns aos outros

(PAGE, 1982). Sua teoria e considerada reducionista ao comparar o relacionamento em grupo

exclusivamente corn o relacionamento familiar, por apresentar a simplificacdo do grupo no

individuo, por basear a relacdo em sentimentos de possessào e destruicao e acreditar que as

figuras de autoridade geram os grupos (COSTA, 1995). W.R.Bion, psicanalista britanico,

pertence a linha da pratica de grupo concreta (psicoterapia de grupo, grupo de base, mudanca

das organizacOes) e distingue tres hipOteses de base (PAGE; ZIMMERMAN; 1982, 1997):

dependéncia: necessidade do individuo de ser protegido atraves de um lider que

inspire a promessa de prover as necessidades basicas essenciais;

luta e fuga: necessidade de uma lideranca tirdnica para enfrentar supostos

inimigos;

junctio de dois ou apareamento ou acasalamento: tendencia de formacao de pares

que possam acasalar e gerar urn messias salvador. Inconscientemente 6 a

necessidade de possuir urn lider corn algumas caracteristicas misticas.

Para Bion (1963), a estruturacao de qualquer individuo depende de sua participacao em

urn grupo. A interacao permanente entre o individuo e o grupo (narcisismo e socialismo)

forma uma cultura grupal, estabelecida atraves de normas, leis, dogmas, convenebes, codigo

de valores morais e 6ticos. A relacdo entre o individuo e o grupo e semelhante a relacao

continente-contendo (parasitario, comensal e simbiOtico). Bion (1963) realizou sua

contribuicao no entendimento do que ocorre quando um individuo, portador de novas ideias,

entra em conflito corn a instituicao a qual pertence. A instituicao pode expulsa-lo, ienord-lo,

desqualifica-lo ou adota suas ideias. Porem, as divulga como sendo de outras pessoas

(ZIMMERMAN, 1997). A teoria de Bion 6 vista como reducionista, pois ve o grupo como um

substituto ao seio materno (PAGE, 1982).

A teoria cognitiva investiga como o individuo processa as informacOes sobre o mundo

social e como esse processo cognitivo influencia seu comportamento. Uma das teorias que se

destacam nessa area 6 a epistemologia genetica de Piaget (1956), que forneceu elementos para

o estudo da formaeao operat6ria dos grupos. Piaget observou que a crianca raciocina corn

mais lOgica quando convive corn individuos que tenham pontos de vista diferentes,
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favorecendo o desenvolvimento do pensamento operatOrio. No desenvolvimento do

pensamento operat6rio, é exigida uma capacidade operatOria maior em termos de it a frente

(pro-gressiva) e voltar atras (re-gressiva), sempre numa ida e volta (re-versibilidade),

tomando a reversibilidade importante para a compreensdo de explicacOes ou contribuicOes

equivalentes. Nesse momento, a discussdo em grupo toma-se importante ao obrigar cada urn a

adaptar-se aos demais, ajudando a transformar o pensamento egocentric° em lOgico. 0 grupo

forca a superacdo da intuitividade do pensamento egocentric°, tornando-o sociocentrico. A

cooperacdo é a coordenacdo de pontos de vista ou de acOes oriundas de diversos individuos,

tornando-se o ponto de partida de diversas acOes na constituicdo e no desenvolvimento da

lOgica.

Os conceitos de cooperacdo e autonomia estdo relacionados, pois para que a autonomia

se desenvolva e necessario que o sujeito seja capaz de estabelecer relacOes colaborativas, de

acordo corn certas condicOes: presenca da escala comum de valores, conservacdo da escala

comum de valores e presenca de reciprocidade. A presenca de escala comum de valores é o

compartilhamento de uma base comum de conceitos numa linguagem mutuamente

compreensivel, fazendo corn que cada individuo compreenda as proposicOes do outro. A

conservacdo de escala comum de valores é a manutencdo e o aumento da escala comum de

valores estabelecida. A reciprocidade, isto é, a capacidade de compreender os pontos de vista

de outras pessoas e ser capaz de adaptar a participacdo na contribuicdo verbal dessas mesmas

pessoas. Quando o pensamento operatOrio comeca a ser formado, a discussdo em grupo toma-

se importante ao obrigar cada urn a adaptar-se aos demais, ajudando a transformar o

pensamento egocentric° em lOgico. 0 grupo forca a superacdo da intuitividade do pensamento

egocentric°, tornando-o sociocentrico. A cooperacdo é a coordenacdo de pontos de vista ou de

acOes oriundas de diversos individuos, tornando-se o ponto de partida de diversas acOes na

constituicdo e no desenvolvimento da lOgica.

A teoria empirico-estatistica estuda a dindmica de grupo atraves de processos

estatisticos. Desenvolveram trabalhos nessa area: Cattell, Borgatta, Cottrell e Meyer. Na

mesma linha, os modelos formais possuem orientacdo matematica, tentando construir

modelos formais de aspectos muito limitados dos grupos.

As teorias acima descritas enfocam diferentes perspectivas do trabalho em grupo.

Algumas deltas teorias nä° contribuem corn o objetivo deste trabalho, como as teorias

sociometrica e a empirico-estatistica. A teoria sociomètrica mostra o modelo de comunicacdo
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entre os membros do grupo. As teorias empirico-estatisticas aprofundam-se em determinar os

padraes de comunicacdo. Outras tecnicas, como de campo. de interacdo, psicanalista e

cognitiva estao relacionadas corn os objetivos do trabalho. As teorias de campo e psicanalista

consideram essencialmente os aspectos psicolOgicos dos sujeitos. Apesar de a maioria destes

estudos terem sido realizados dentro do grupo familiar, percebe-se que estas relacOes sdo

transferidas para qualquer ambiente que o individuo participe, inclusive o ambiente escolar. A

teoria de interacao identifica diversos papeis que os individuos podem assumir dentro do

grupo, mas não foi idealizada para considerar os aspectos educacionais. A teoria cognitiva e a

mais representativa destas teorias, mas a literatura aponta Jean Piaget como o seu maior

representante.

ApOs os estudos realizados neste trabalho, pode-se constatar que nao existe uma dnica

teoria adequada, mas todas as teorias podem contribuir corn o estudo da forma de conduta do

aluno e do professor, visto que o processo de desenvolvimento/aprendizagem do aluno esta

relacionado corn aspectos sociais, emocionais e psicolOgicos do sujeito. Da mesma forma,

constata-se que as teorias de Vygotsky e Freinet contribuem de maneira mais efetiva para este

trabalho, pois dedicaram-se a estudar o aprendizado dentro do contexto social.

2.2.2 Dinamica de grupo na escola

Segundo Outeiral (ZIMERMANN, 1997), aspectos constitucionais, vinculos familiares

e ambiente escolar formam o tripe do processo educacional. Em seu estudo ele relaciona

varios problemas que acontecem no dia-a-dia dos bancos escolares corn varias teorias da

psicologia:

as escolas sao instituicaes corn culturas prOprias e singulares (cultura de grupo de

Bion);

transferéncia de sentimentos patemos para o professor;

lacos de dependència (Totem e Tabu de Freud);

grupos de trabalho, grupos de dependencia, grupos de luta-e-fuga e grupos de

acasalamento (Bion);

separacao (Max Page)

Outeiral vai mais longe realizando uma sintese sobre a dinamica de grupos na escola:

o grupo funciona como uma unidade, e os componentes representam partes dessa
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unidade. Geralmente a manifestacao de urn dos membros é vista como urn

emergente de todo grupo;

a integracdo do grupo faz emergir ansiedades e fantasias que determinam

mecanismos de defesa do grupo e a forma de funcionamento desse grupo;

as ansiedades predominantes serdo do tipo confusional, paranOica e depressiva, e

os mecanismos de defesa predominantes serdo a cisao, a identificacdo, a

identificacdo projetiva e introjetiva e os mecanismos maniacos e de reparacdo;

o surgimento de papeis no grupo: bode expiatOrio, born aluno, born professor, mau

aluno, mau professor, profeta, etc. Quanto mais fixos forem os papeis, estard

caracterizada uma atitude regressiva do grupo como um todo;

o grupo tenderd a funcionar de uma maneira alternada entre o grupo de trabalho e

os pressupostos basicos de funcionamento, como apontado por Bion nos conceitos

de grupos de dependencia, acasalamento e luta-e-fuga.

Pesquisas realizadas sobre dindmica de grupos mostrararn que (MINICUCCI, 1975):

a maior influencia em criancas na sala de aula é a interacân corn os outros;

o aprendizado e o progresso dos alunos é influenciado pelas necessidades socio-

emocionais;

o relacionamento na classe e o clima de grupo exercem influencia na aprendizagem;

grupos podem facilitar ou bloquear a aprendizagem;

classes necessitam tempo e ajuda para aprender a operar como grupo;

o grupo pode mudar o comportamento e as atitudes dos alunos;

os grupos podem auxiliar no aprendizado de resolucao de problemas.

Minicucci (1975) analisa a dindmica de grupo na escola, abordando varios aspectos

importantes:

a comunicacdo é o fator de sobrevivencia de qualquer grupo, e somente atinge seus

objetivos quando a mensagem for interpretada da mesma forma pelo comunicador e

pelo recebedor da mensagem. Quando a comunicacao nao e bem-estabelecida entre

os membros do grupo ou entre os grupos, acabam ocorrendo fenOmenos psiquicos

denominados bloqueios, filtragens e ruidos que podem interromper a comunicacdo

em carater permanente ou provisOrio. Pesquisadores de dindmica do grupo

observaram esses fenOmenos e identificaram as possiveis fontes de bloqueio e

filtragem (Tabela 1), os tipos de evasäo racional ou mental, que ocorrem quando

existe um fracasso do individuo dentro do grupo (Tabela 2);
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quando os alunos estdo acostumados em urn sistema tradicional, e conveniente

adotar as tecnicas de trabalho de grupo aos poucos, corn turmas ndo muito

numerosas, formando grupos pequenos;

o professor deve identificar os alunos no grupo. Existem varias tecnicas formais

para esse trabalho: questiondrios e escalas elaboradas pelo prOprio professor,

escalas e questionarios de atitudes padronizadas, tecnica do advinhe quern, frases

para completar, estudo da percepcdo social, sociometria, auto e heterojulgamento.

etc;

escolha de urn lider adequado para o grupo, pois a eficiencia do grupo depende. na

maior parte das vezes, da conduta do lider e de como a lideranca resolve problemas

de moral e produtividade;

o trabalho realizado deve conduzir o aluno a uma aprendizagem efetiva;

o grupo deve ser coeso;

as diferencas na capacidade de estudo influirdo na qualidade de participacao, mas as

diferencas mais significativas no grupo sdo as que se referem as atitudes,

habilidades e aos conhecimentos. Quanto mais amplas forem essas diferencas,

maiores set-do as possibilidades de criar urn ambiente adequado para a

aprendizagem das habilidades interativas;

6 importante analisar como ocorre a interacdo dentro do grupo. Uma das teorias de

maior destaque e a desenvolvida por Robert Bales, Homans e Whyte. Essa teoria

procura observar em que areas o individuo se coloca em sua atuacdo: se na area da

tarefa neutra onde ele contribui imparcialmente para a solucao dos problemas

resolvidos, dando ou recebendo informacOes, dando ou pedindo opiniOes; ou na

area socioemocional onde ndo contribui para alcancar os objetivos propostos,

tensionando o grupo atrav6s de suas colocacOes. Segundo essa teoria, urn

observador deve ser capaz de categorizar o processo de interacdo, analisando cada

contribuicao e identificando qual e o seu tipo (Tabela 3). Basicamente essa andlise

pode ser resuminda em: reacOes positivas e negativas na area socio-emocional,

perguntas e respostas que abrangem a area de tarefa neutra e problemas relativos

comunicacdo, avaliacdo, ao controle, a decisào. reducao de tensào e reintegracdo.

Dentro dessas areas define ainda os pap6is que os membros do grupo podem

assumir (Tabela 4);

cita como tecnicas de trabalho em grupo, que podem ser utilizadas: mesa-redonda,

simpOsio, audiencia de comissào, painel, dialogo ou debate pAblico, seminario,
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grupo do cochicho, processo incidente, forum, circulo IV, brainstorming, estudos

de caso, sabatinas, workshop. debates informais, town-meeting (assembleia

municipal), role-playing (desempenho de papeis), discussdo 66 ou philips 66,

discussao circular, técnica TWI (Training Within Industry).

Tabela 1: Fontes de bloqueio e filtragem 
Fontes	 1 	 Causas 

Emissor	 ibicaes interiores  (por exemplo lembrancas)
azeies extrinsicas (por  exemplo censura) 	

COdigo	 piferencas culturais, onde os simbolos possuem significados
diferentes

Receptor percepcdo seletiva: individuos captam apenas as mensagens que, no
inomento, possuem ressondncia afetiva ou implicacOes pessoais 

:

stado de alienacdo	 	
Sensibilizado para a comunicacdo verbal, captando mal as mensagens
do verbais 	 	

Tabela 2: Tips
	  Tipo 

Agressdo

Obsessividade

Viscosidade

Compensacdo

Racionalizacdo

de evasdo racional ou mental dos individuos 
	  Significado
Surge quando as idaias nao sao aceitas ou quando o individuo nao
aceito pelo grupo 
Preocupacdo corn detalhes sem grande importancia
(exemplo: horario, posicdo dos componentes, etc.) 
1ndividuos que "grudam" nas suas ideias ou na pessoa do Her ou
professor 
Desvio dos objetivos quando o individuo nao consegue participar do
	grupo 
,Ocorre quando urn membro encontra dificuldades para alcancar urn
pbjetivo, encontrando inconscientemente uma explicacdo racional para
seu afastamento 
Ocorre quando urn individuo superestima suas aptidaes e importancia, a
dim de compensar urn sentimento inconsciente de insuficiencia 

uando membros do grupo falam demais 
Acontece quando os individuos transferem para outros seus prOprios
sentimentos de frustacao ou insuficiéncia 
Quando urn membro do grupo se encontra em uma situacdo complexa
que nao consegue resolver, o individuo retrocede esperando ser tratado
num nivel de maturidade menor 
Devido frustracdo, o individuo sempre responde de forma negativa 
E o "sonhar acordado", onde os objetivos de uma pessoa são percebidos
quando as frustacO'es sac) verificadas 

Idealizacao

Verborreia
Projecao

Regressao

Negativismo
Fantasia

e

para o grupo



annonizador
Conciliador

acilitador

Socioemocional 	 lAgressor
negativa
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Tabela 3: Processo de interacao de Bales
	  Areas	 Conduta

	

Socioemotiva	 Nanifesta solidariedade, valoriza status dos outros, exprime afeicdo
positiva

ferece clima agradavel (risos, pilherias, assentimento, aprovacdo)
	 Concorda, aprova, mostra aceitacdo, consente

Trabalho (neutra) pferece sugest&s, pro_porciona diretrizes, aconselha, prop& hipOtese
Emite opiniao, avalia
prienta, informa, confirma, esciarece, relaciona fatos 	
Solicita ajuda,pede orientacdo, pede confirmacdo
Pede opinido, solicita avaliacdo 	
Pede sugestdo, estd interessado em obter diretrizes

Socioemotiva	 Desaprova, manifesto desagrado, bloqueia o grupo, mostra
negativa	 formalismo 

'Vlostra tensdo, revela ansiedade, mostra contradicao, enerva-se, ndo
colabora 
Mosta antagonismo, despreza os outros, ameaca, teima, defende-se,

lorocura atacar os outros 

6is dos membros dos gruposTabela 4: Pa
Area	 Papel 

rliciador-contribuinteNeutra da tarefa

urioso de informacbes
oliiice iittaadorr d de efaptionsioes
urioso	 de opinides

sizi 	 de

Informador ou professor

Conduta 	
Sugere ideias, propOe solucties, aventa opinides,
geralmente toma iniciativa no equacionamento do
problema 

ouMovimenta o grupo pelo seu espirito de curiosidade
1	 	

ouNecessita de explicaciies sobre as opiniOes dos outros
membros do grupo 
Contribui na hora exata corn a informacao certa

SIntetrzador

orient

Socioemocional
positiva

PPiniatico ou  opinoso
plaborador ou_pensador.	 .

Animador ou dinamizador

ExpOe convic_cOes,  preconceitos e experiências pessoais 
Desenvolve o  raciocinio atraves de exemplificacOes

npossui habilidade em reunir idetas, comentaos,

Fica atento no rumo das atividades e alerta quando o
grupo se afasta da direco proposta 
Elogia, estimula, aceita opinieles dos outros, e cordial e
irradia calor e simpatia 
Concilia os animos, ajusta as diferencas
Semelhante ao harmonizador, o conciliador cede, faz
acordos, contem-separa manter  a harmonia do grupo 
Encoraja os timidos, estimula a participacao dos
membros na discussao ou nos trabalhos
Despreza a posicdo dos outros, expressa desaprovacdo
aos valores alheios, ataca o grupo, inveja a contribuicao
alheia, etc.

iexperiéncias e decisties ern g_rupo

13loqueador	 Semelhante ao agressor, bloqueia a discussão ou o
itrabalho 

esejoso de reconhecimentoEsta sempre querendo chamar a atencao sobre si,
Ologiando suas realiz_a_cOes
Tenta manobrar certos elementos do grupo, para impor
pua autoridade 	
kklheio a discussao e ao trabalho, preocupa-se corn o
jogo de palavras para, num momento oportuno, falar urn
trocadilho

OcTminador

rocadilhista
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2.2.3 Reflextoes sobre o trabalho em grupo

Geralmente os grupos sào constituidos para realizar algumas tarefas, a fim de obter

alguns objetivos especificos. Segundo Bordenave (2000), para alcanyar tais objetivos, os

grupos realizam diversos tipos de acdo como (BORDENAVE, 2000): coleta e elaboracao de

informacOes e dados, tomadas de decisOes, resolucao de problemas, fabricacao de produtos ou

construcdo de coisas, organizacdo de atividades, controle do tempo gasto e avaliacdo de

metodos e resultados. A realizaedo dessas acOes depende da interacdo entre individuos que

possuem estruturas cognitivas, condicOes emocionais, e formacdo afetiva e cultural distintas.

Muitas vezes, essas diferencas acabam dificultando o relacionamento entre os individuos, o

trabalho a ser realizado e os resultados a serem alcancados pelo grupo.

Existem vdrias teorias de dinarnica de grupos relacionadas a diversas areas sociais, que

tratam os aspectos psicolOgicos, sociais, cognitivos, estatisticos e formais. De acordo corn

essas teorias, foram criadas diversas tecnicas de dinamica de grupo corn o objetivo de

aprimorar o processo grupal e tentar garantir que as metas tracadas sej am alcancadas atraves

da participacdo de todos os membros, propiciando o desenvolvimento cognitivo de cada urn

dos indidividuos envolvidos.

Nos ambientes de aprendizagem semipresenciais e a distancia, a complexidade aumenta

a medida que mais peculariedades sdo acrescentadas no sistema: separacdo fisica entre os

membros do grupo, dificuldade na comunicacdo nä° verbal, correta selecdo e utilizacdo da

tecnologia a ser empregada. A maior parte dos softwares criados para suportar o trabalho em

grupo considera apenas a implementacdo de mecanismos de colaboracdo, desconsiderando os

elementos sociais, afetivos e cognitivos do individuo e os elementos estruturais dos grupos.

Vdrias pesquisas apontaram a necessidade de incluir tais aspectos no suporte dos grupos:

suporte a papeis e perfil (SINGLEY; OLGUIN; COUTINHO; 2001, 2001, 2001), regras

(FISHER; NAIMA; 2001, 2001), etc.

Estudando os aspectos de grupo abordados neste capitulo vdrias consideracOes podem

ser realizadas em relacdo a implementacdo de grupos em EAD. Alguns aspectos descritos por

Zimerman (1997) podem ser implementados em EAD se o professor já possuir uma

concepcdo pedagOgica definida: regras, direitos e deveres dos sujeitos; e a condicdo de

termino do trabalho em grupo. Porem existem algumas caracteristicas onde a distancia fisica
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entre os sujeitos influencia. Quando as atividades 2rupais ocorrem presencialmente, as

questOes psicolOgicas e emocionais" dos individuos e entre os mesmos sao naturalmente

capturadas (de acordo corn a capacidade do coordenador). Porem, em urn ambiente de EAD,

conforme os recursos e as tecnologias disponiveis estas caracteristicas sao mais dificeis de

serem observadas. Alem disso, o processo de selecdo e grupamento dos individuos em grupo

fica mais complex°, pois o ambiente deverd fornecer mecanismos de conhecimento dos

sujeitos. Seria aconselhavel que o ambiente permitisse o estabelecimento de criterios (perfil

dos participantes, heterogeneidade necessaria, etc.) e que diante destes pardmetros os

membros fossem agrupados. Neste sentido, pode-se conceber grupos de duas formas distintas:

grupos estaticos e grupos dinamicos. Entende-se por grupos estaticos aqueles que sao criados

para urn determinado fim, onde existe o cadastramento de membros e somente aqueles

membros trabalham no desenvolvimento do trabalho, semelhante a forma de funcionamento

dos grupos tradicionais que sao implementados nos ambientes presenciais. Ja os grupos

dindmicos sao aqueles que vac) sendo criados de acordo corn o interesse dos individuos,

existindo a formalizacdo dos mesmos. E um processo dindmico e transparente que vai

acontecendo na ocupacdo do ambiente. Por exemplo, quando os alunos de diversas turmas

trabalham dentro de um ambiente de algoritmos e interessam-se em resolver urn determinado

problema, naquele moment°, durante a resolucao daquele problema, eles estarao formando

um grupo que existird enquanto ocorrer a discussdo. A utilizacao desses grupos adiciona mais

complexidade a implementacao.

Allem da formacdo dos grupos, e importante definir a dinamica de funcionamento.

Existem varias teorias e tecnicas de trabalho em grupo (MINICUCCI, 2001) difundidas em

ambientes presenciais. E necessario verificar se estas tecnicas sao adequadas para serem

implantadas em ambientes virtuais, tanto no que diz respeito a sua forma de funcionamento

quanto nos recursos computacionais necessarios para implements-las.

Percebe-se ainda que existem dois aspectos importantes que devem ser mais

cuidadosamente estudados corn intuito de fornecer uma boa sustentacäo aos grupos virtuais:

a forma de comunicacdo, visto que a interacdo entre os componentes do grupo, e

entre o grupo e o meio externo, e essencial para atingir os objetivos propostos;

um ambiente computacional que forneca os subsidios necessarios a formacdo e o

acompanhamento da vida grupal.

11
Manejo das resistências, dos aspectos transferenciais e actings, funcOes do ego e vinculos.



64

2.3 ENSINO A DISTANCIA

Ensino a distância tido é se urn "fast-food" onde o aluno vai Id e se serve de algo
pronto. Ensino a distdncia e ajudar os participantes a que equilibrem as necessidades
e habilidades pessoais corn a participacdo em grupos -presenciais e virtuais - onde
avancamos rapidamente, trocamos experiéncias, dtividas e resultados (MORAN,
2003).

0 ensino a disfância pressupOe a separacdo entre o professor e os alunos durante todo ou

na maior parte do processo de ensino aprendizagem; a utilizacao de midias para unir professor

e alunos, e a viabilidade de comunicacdo em dual vias entre professor e alunos. Segundo

Rodrigues (1998), os elementos que fazem parte do processo de ensino a distancia sdo:

distancia fisica professor-aluno, pois a presenca fisica nao é condicap basica para a

aprendizagem. 0 contato entre aluno e professor ocorre v irtualmente;

estudo individualizado e independente;

processo ensino-aprendizagem mediatizado que viabilize e incentive a autonomia

dos estudantes nos processos de aprendizagem;

use de tecnologias para a comunicacdo entre os envolvidos no processo de

aprendizagem. Entre as tecnologias que estdo sendo utilizadas, pode-se citar: midia

impressa (livro texto, guia de estudo, workbook, piano de curso, estudos de caso,

jornais e newsletter), video, teleconferencia, videoconferencia, computador

(Computer Assisted Instruction- CAI, Computer Managed Instruction - CMI,

Computer Mediated Communication - CMC, Computer-Based Multimidia - CBM),

Internet, realidade virtual.

comunicacao bidirecional que propicie a interacäo criativa, critica e participativa.

Moore (2003) acredita que a principal caracteristica da Educacao a Distancia esta em

possibilitar autonomia e independencia de aprendizagem ao aluno adulto, a quem

prioritariamente a EAD esta dirigida. Ele entende que, sendo a educacao urn processo

individual, os adultos encontram-se capacitados para decidir sobre o que querem aprender e

em que ritmo desejam faze-lo. Alem disco, ha o desenvolvimento da autonomia no estudo, o

que possibilita ao aluno disciplinadamente alcancar objetivos e construir outros que

extrapolam os inicialmente propostos. Silva (1998) sintetizou os fatores que caracterizam a

educacao a distancia no texto apresentado por mais de dez autores. As caracteristicas mais

relevantes foram:

os cursos sac) geralmente auto-instrucionais e pre-produzidos, apresentando uma
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caracteristica de "processo de industrializacdo do ensino-aprendizagem" (divisão do

trabalho na criacdo e producao, tanto intelectual quanto fisica e material) e

apresentam a tendencia de adotar estruturas curriculares flexiveis.

palico-alvo e relativamente disperso (posicao geografica, condicOes de emprego,

incapacidade fisica ), predominantemente adulto;

a comunicacdo e massificada (documentos preparados são utilizados por urn grande

nthnero de alunos), realizada em duas direcOes (estudantes H centro produtor dos

cursos) utilizando varios meios de comunicacdo e atraves de conversacdo guiada

(forma mediadora);

use crescente de novas tecnologias da informacdo e comunicacdo;

quanto maior a interatividade, maior a compreensao do conteddo. absorcao e

dominio do assunto e em urn tempo mais rapido;

quanto aos custos, inicialmente elevados devido aos investimentos, apresentando

uma tendencia decrescente;

possibilita o envolvimento de professores, profissionais especializados e

pesquisadores, altamente qualificados, diminuindo custos corn tempo,

deslocamentos e hospedagem.

Existem duas categorias de entrega de sistemas de Ensino a distancia: sincrono e

assincrono. Os metodos sincronos (TV interativa, conferencias por computador, IRC, MOO,

etc.) exigem participacdo simultanea de todos os estudantes e professores. A vantagem e que a

interacdo e realizada em tempo-real. Os metodos assincronos (e-mail, listas, WWW) nab

exigem a participacao simultanea dos participantes, e os estudantes tido precisam estar juntos

no mesmo local e na mesma hora.

Landim (1997) analisou 21 definiciies sobre ensino a distância, formuladas entre 1967 e

1994, e apresentou os percentuais de incidencia das caracteristicas nas mesmas (Tabela 5).

Freitas (1999), em sua dissertacao de mestrado, apresenta uma descricalo do panorama da

educacdo a distancia no mundo e apresenta algumas dificuldades que limitam o ensino a

disthncia no Brasil. Entre essas dificuldades pode-se citar: problemas de natureza politica,

social, financeira e humana, tornando as solucOes predominantemente tecnicas e tido

suficientes; nä° existe estimulo a contribuicao financeira da iniciativa privada para o EAD;

legislacdo brasileira; resistencia a mudancas de paradigmas de ensino aprendizagem, no papel

do aluno e do professor. A tabela 6 mostra algumas situacOes identificadas relacionando-as
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corn a natureza do problema.

TABELA 5: Caracteristicas conceituais da educacdo a distáncia

Caracteristica Incidéncia  em
95Sekaracdo professor-aluno

I	 eios tëcnicos 80
I rganizacdo (a_poio-tutoria) 62
• .rendizagem independente 62
omunicacdo bidirecional 35

lEnfoque tecnolOgico 38
omunicacdo massiva 30
rocedimentos industriais 15

Tabela 6: Dificuldades e limitacOes do ensino a distdncia

Situacdo identificada
Problema

Politico Social Tecnico Financeiro Hurnano
Programas pouco vinculados as
necessidades reais do pais e organizados
sem qualquer vinculacdo corn programas do
governo

X

Desconhecimento dos potenciais e das
exigèncias do EAD, sendo administrado por
profissionais sem qualificacdo tecnica e
profissional

X X X X X

Falta de estruturas institucionalizadas para a
ger'encia dos projetos e a prestacdo de
contas de seus resultados

X

Pouca divulgacdo dos projetos
Organizacdo de projetos-piloto somente
corn a finalidade de testagem da
metodologia

X X X

Descaso no atendimento do ensino infantil
(pre-escolar)

I	 X

Rdpido processo de evolucdo tecnolOgica X X X
Inexisténcia de procedimentos rigorosos e
cientificos na avaliacdo de programas de
EAD

X

_I

X

Investimento na capacitacdo de pessoal para
lidar corn as novas tecnologias X X X X
Inadequacdo dos conteUdos programaticos
corn a realidade do aluno e a midia X X X
Desprestigio social dos professores X
Baixos salarios X j	 X
Despreparo dos orientadores de
aprendizagem

X X

Falta de motivacdo dos professores e alunos X
Elevados indices de analfabetismo jovem e 	 X
adulto

X

Exclusdo sistematica de alunos tido
pertencentes as classes mais favorecidas da
sociedade

X

Altos indices de repetencia 	 X X

Fonte: Tabela extraida de Freitas (1999)

„

Os trés aspectos bdsicos que devem ser levados em consideracdo para a construcao de
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urn curso em educacdo a distancia sào: planejamento, midia e estrategia peda2Ogica, sendo

que o perfil dos alunos 6 a base para a construed° do curso, desde a escolha da estrategia

pedagOgica ate a midia. Na analise do perfil do aluno devem ser identificadas algumas

caracteristicas: dispersdo geografica dos mesmos. a que tipo de tecnolo gia de comunicaedo

eles tern acesso, faixa etaria, grau de escolaridade, nivel de conhecimento do tema, situacdo

motivacional, contexto e informaeOes culturais. Pesquisas indicam que as varidveis que

melhor indicam o sucesso do aluno, num programa de EAD, sdo o nivel de escolaridade

(quanto mais graduado, mais chance de completar o curso) e a intenedo do aluno de completar

o curso.

2.3.1 Processo de Aprendizagem no EAD

A evoluedo do EAD e extremamente dependente dos modelos de ensino/aprendizagem

utilizados em qualquer que seja a tecnologia ou midia empregada. 0 que se altera basicamente

do ensino presencial para o ensino a distancia 6 a incorporacao do ferramental tecnolOgico,

que servird de apoio ao ensino, ndo causando necessariamente modificaeOes nas relaeOes

pedagOgicas. mas adaptac6es no processo de ensino. Essa adaptacdo exige uma mudanca no

comportamento de professores e alunos, que ndo estdo mais localizados necessariamente no

mesmo espaco e tempo. mas fisicamente dispersos e isolados. Os alunos terdo que

desenvolver autodisciplina e a autonomia, pois seed° os responsaveis pela sua prOpria

formacao. 0 professor terd que, alem de planejar e executor praticas de ensino consistentes,

que ocasionem o desenvolvimento cognitivo do aluno, escoiher e incorporar tecnologias que

melhor se adaptem aos seus principios educacionais. Conforme o modelo de aprendizado

adotado, a separaedo entre professor e aluno e entre alunos pode acarretar a perda da

identidade e da cumplicidade de grupo e dificultar o estabelecimento de locos afetivos e trocas

interpessoais tao importantes para o desenvolvimento cognitivo do sujeito.

Martins (2003) cita alguns principios de sustentacdo dos modelos pedagOgicos

tradicionais que devem ser superados no ensino a distancia:

conhecimento ndo e mais visto como estatico e passa a ser entendido como

processo;

ndo existe separacdo entre sujeito/objeto/processo e observaedo, pois ha a

compreensdo de que o conhecimento e produzido pela relayed° indissociavel dessas
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tres variaveis;

individuo razdo e superado pela compreensk de urn individuo indiviso, que

constrOi o conhecimento, usando sensacOes, emociies, razdo e intuick;

professor n -do é mais o centro da relack pedagOgica, pois a possibilidade de

conhecimento esta na relacao sujeito/objeto;

curriculo nao e mais urn conjunto de disciplinas mas uma pratica social, construida

pelas relaceies entre os sujeitos da prdtica escolar;

a dimensâo espacio-temporal deixa de ser compreendida como coisa, objetivada,

para ser pensada como dimensào subjetiva do sujeito.

Wiilis (1992), sugere as seguintes estrategias na utilizacão das tecnicas de ensino em

EAD:

desenvolver estrategias para reforco, revisdo, repetick e correck (discussOes

individuais ou em grupo);

avaliar a quantidade de conteUdo que pode ser efetivamente transmitido durante o

curso (geralmente apresentar um conteddo a distancia exige maior tempo do que a

apresentack do mesmo conteUdo no ambiente de uma aula convencional);

diversificar e estabelecer etapas para as atividades do curso, evitando exposicb-es

longas e alternando as apresentacOes do conteUdo corn discussOes e exercicios

centrados nos alunos;

os alunos possuem estilos de aprendizagem e ritmos diferentes, porem é importante

estimular os diferentes estilos de aprendizagem;

concentrar-se nos alunos e n -ao no sistema de ensino;

utilizar exemplos e estudos de casos relevantes e/ou significativos, auxiliando os

alunos na compreensdo e na aplicacdo do conteUdo do curso;

utilizar um estilo conciso, realizando afirmacoes curtas e coesivas;

realizar alguns encontros presenciais para valorizar o contato pessoal.

Outras estrategias recomendadas por Pregent, Siangs e Pugh. Cruz, entre outros, e

citadas por Silva (1998), est -do sendo experimentadas em aulas a distancia (especialmente em

aulas por videoconferencia): tecnicas de questionamento (utilizada para verificar quanto e

como o aluno absorveu determinado contetldo), estudos de caso, discussOes orientadas e

paineis de discussOes, exercicios ou praticas individuais, exercicios ou praticas em grupo,

atividade de campo, brainstorming, painel de reac5es (participacOes durante uma

apresentacdo), demonstracdo (mostra os passos de urn procedimento como forma de reforco
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visual), debate, palestras de convidados, entrevista. conferéncia. dramatizacao e videoclips.

Moore (2003) analisa duas dimensOes existentes no EAD, a da distancia transacional,

mais abrangente do que a simples distanciacao geografica, e a autonomia do aluno. A

distáncia transacional ocorre entre individuos, professores e alunos, num ambiente que possui

caracteristica especial de ambos, por estarem separados fisicamente. Essa separacao fisica

conduz a lacunas de ordem psicolOgica e comunicacional e originando freqUentemente urn

espaco potencial para a existéncia de situacties de ruido na comunicacdo mestre-aprendiz.

Esta separacdo obriga a urn conjunto de procedimentos distintos do habitual, tanto em nivel de

ensino quanto de aprendizagem. 0 EAD necessita, devido a essa distancia existente, de uma

pratica e forma de organizacdo nao convencionais. A segunda dimensao salienta a necessidade

de os programas de EAD promoverem uma maior autonomia do aluno, durante todo seu

processo de aprendizagem.

Para Moore, nab 6 a proximidade que determina o efeito do ensino, mas a quantidade de

interacOes entre aluno e professor. A distancia transacional e dependente de duas variaveis:

dialogo e estrutura. 0 dialogo descreve a frequëncia que ocorre o dialogo entre aluno e

professor de duas formas: dialogo frequente e pouco dialogo. A estrutura se refere a forma

como o programa de ensino e preparado. ou como pode ser adaptado as necessidades

individuais de cada aluno. Programas muito estruturados sao aqueles lineares, onde nao

podem ser realizadas adapataeaes para atender as necessidades dos alunos, provocando uma

maior distancia transacional do aluno. Programas nos quais a distancia entre professor e aluno

pequena (dialogo facie e pouco estruturada, permitem um maior dialogo entre professor e

aluno, diminuindo a distancia transacional. Essas duas variaveis podem gerar quatro tipos de

programas:

programas sem dialogo e sem estrutura, como os da radio e da televisao (mais

distantes);

programas sem dialogo e corn alguma estrutura, como os programas de estudo auto-

dirigidos;

programas corn dialogo e muito estruturados, como cursos de correspondencia;

programas corn dialogo e nao estruturados, como as tutorias pessoais (menos

distantes).

Considerando a segunda dimensao do EAD, Moore salienta que existem al guns

programas que fazem o possivel para que os alunos definam seus objetivos. problemas e
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avaliem seu progresso, mas a maioria dos programas refletem os objetivos do professor e

ignoram os valores e as necessidades dos alunos. Dessa forma, ele criou uma segunda

classificacao (Tabela 7), categorizando os programas de acordo corn o tipo e a extensao da

autonomia do aluno.

Tabela 7: Categorizacdo de programas de EAD

r
Preparactio Execucdo I Avaliacdo

Aluno possui total autonomia A A A

Avaliacao do aluno é realizada por um membro externo (professor, '
banca, etc.)

A A N

Aluno identifica seus problemas e objetivos, avalia seu progresso, 	 A
mas o curso das informacOes é controlado

N A

Tipo de programa nao usual onde o aluno apenas define seus
problemas e objetivos

A N N

Tambem incomum, onde a execucao e avaliacao sao controlados
pelos alunos, mas a preparacao nao

N A A

A mais incomum, onde o aluno tern controle da avaliacao mas nao
tem controle da preparacao e execucao

N N A

A mais comum, onde os estudantes tern algum controle sobre o 	 N
processo de execucao, mas os objetivos sao definidos pelo professor
e a avaliacao por um Orgao externo

A N

Nao existe na realidade, como o tipo AAA, pois nenhum aluno é
totalmente	 livre	 da	 influthcia	 dos	 outros	 e	 nem	 totalmente
dependente

N N N

A = AutOnomo
N = Nao autOnomo

Como _id foi mencionado anteriormente, o EAD pressupOe urn sistema de transmissao e

estratêgias pedagOgicas adequadas as diferentes tecnologias utilizadas. Segundo Brande

(1993), trés fatores sao importantes no processo de aprendizado: o modelo de aprendizagem, a

infra-estrutura tecnolOgica e a infra-estrutura fisica da sala de aula. Bolzan ainda cita que

existem os seguintes modelos de aprendizagem:

comportamentalista ou objetivista: aprendizagem reprodutiva (como transmissao de

conhecimento), o aluno é urn sujeito passivo, que recebe uma serie de informacaes

prontas;

construtivista: o conhecimento é criado ou construido pelo professor (mediador do

processo de aprendizado) e pelos alunos;

cooperativo ou colaboracionista: ocorre a interacao do individuo corn os objetos,

sendo que, atraves da contribuicao de diferentes entendimentos de uma mesma

materia, se chega a urn conhecimento compartilhado. 0 professor torna-se urn

facilitador do compartilhamento;
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cognitivo: o aprendizado e urn processo de transferéncia do novo conhecimento

para a memOria de longo prazo, requerendo um certo periodo para desenvolver,

testar e refinar modelos para serem levados a pratica;

sociocultural: o conhecimento esta ligado a histOria cultural do aluno. Dessa forma,

a aprendizagem sera mais rapida quanto mais prOxima da experiência do aluno.

Considerando os modelos de aprendizagem expostos acima, Bolzan relacionou os

modelos de aprendizagem a infra-estrutura tecnolO2ica especifica conforme apresentado na

tabela 8.

Tabela 8: Diferentes modalidades de ensino x ferramental tecnolOgico

Instrumento Objetivista Construtivista Colaborativo Cognitivo Sociocultural
Uso de computador pelo instrutor **
Computador partilhado entre
instrutores e alunos

** **

Software educativo ** *
Educacao a distância **

Comunicacdo atraves de E-mail
Redes de aprendizado **

Hi ermidia/Internet **

Simulacdo/Realidade Virtual **

Rede individual na sala de aula **

Rede em grupos corn salas distantes ** ** *
E-mail e presencial ** *
E-mail em grupo ** ** *

* Representa a principal teoria de aprendizado adequada ao meio
** Representa a segunda opcdo

A estrutura apresentada por Bolzan nao e a mais adequada para relacionar os modelos

de aprendizagem a infra-estrutura tecnolOgica, pois essa relacdo vai depender de tres fatores

dependentes entre si: os objetivos que se pretende atingir; o planejamento detalhado das

atividades a serem realizadas; a forma de utilizacdo do ferramental tecnolOgico, de acordo

corn o objetivo, e o planejamento. Pode-se construir urn ambiente empirista, utilizando

Internet e urn ambiente construtivista que utilize o correio eletrOnico. Por exemplo, existem

propostas de elaboraedo de ambientes colaborativos que utilizam como ferramentas mapas

mentais (CICOGNANI, 2001), MUD (Multi-User Dungeon)(DOURISH, 2001), Web

(GARDENAL; MENEZES; TIESSEN, 2002, 2002, 2001) e mapas conceituais (SOUZA,

2002). Alem disso, o autor na() define bem a diferenca existente entre alguns instrumentos

citados, como entre rede de aprendizado, rede individual na sala de aula, rede em grupos com

salas distantes.
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2.3.2 Consideracoes sobre EAD

0 EAD nao pode ser visto como o ensino por correspondéricia modernizado, onde a

tecnologia e utilizada simplesmente como um meio de distribuicao da informacao. 0 EAD

imp& a adequacao de duas variaveis que se tornam altamente dependentes uma da outra: a

modalidade de ensino utilizada e os recursos tecnolOgicos escolhidos para dar um suporte ao

processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, a adocao do EAD é urn processo que deve ser

construido de maneira lenta e continuada, para que possa ser bem planejado e implantado,

para superar diversas dificuldades naturais que se impaem a essa nova cultura. Essas

dificuldades podem ser encaradas sob dois pontos de vista: a do desenvolvedor de urn

ambiente de EAD e do usuario do ambiente.

As dificuldades relacionadas corn o desenvolvedor estdo ligadas a utilizacdo das duas

variaveis mencionadas anteriormente. Para desenvolver urn ambiente de EAD propicio é

necessario escolher uma modalidade de ensino adequada aos objetivos do curso e,

fundamentalmente, conhecé-la minuciosamente tornando-se capacitado para utiliza-la.

importante tambem conhecer detalhadamente todo o ferramental tecnolOgico a disposicao,

para que se possa realizar uma escolha adequada de quais ferramentas computacionais podem

ser utilizadas para implementar o ambiente de acordo corn a modalidade de ensino escolhida.

E necessario definir tarnbem como essas ferramentas sera° utilizadas e de que forma serao

integradas para compor urn ambiente comprometido corn os objetivos do programa em

questa°. A combinacao dessas variaveis deverd refletir um ambiente que propicie a

diminuicao da distancia transacional entre aluno e professor.

0 segundo conjunto de dificuldades relaciona-sea incorporacao da cultura tecnolOgica,

isto é, a aquisicao de novos habitos, atribuicao de novos significados a tecnologia, ao cultivo,

ao saber, as crencas, a valores da sociedade. Incorporar a cultura nao significa simplesmente

absorver uma cultura existente, mas criar uma cultura nova, aprendida e ensinada diariamente,

de acordo corn as necessidades do grupo. Alem disso, é necessario, uma mudanca na conduta

de professores e alunos. Os alunos devem se posicionar de forma mais ativa, e os professores

devem assumir uma postura de mediadores, facilitadores do processo ensino-aprendizagem.

Mas, muitas vezes, esse processo de adaptacao necessita de uma atualizacao dos professores,

para que eles atinj am as competéncias necessarias para atuar nesse novo cenario.



73

Em resumo, a implantacdo de programas de EAD esta estritamente li gada a concepcdo

pedagOgica utilizada e da escolha e adequacdo do ferramental tecnolOgico utilizado para

implementar tal concepcdo. Essas duas varidveis ndo podem ser vistas como entidades

separadas, mas como uma totalidade. Cabe ressaltar que "a configuracdo de ambientes de

aprendizagem, fundados a partir do use das tecnologias, pressupOe toda uma discussdo sobre

os papeis de quem ensina, de quem aprende e dos elementos constitutivos da comunicacdo

educativa" (MARTINS, 2003, p. 213). A importancia da interacdo nesse processo sera

detalhada na pr6xima secdo.
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2.4 INTERACÁO

As interacOes socias podem, de fato, transformar-se, de forma mais ou
menos intensa, em fontes de aprendizagem e de desenvolvimento conceitual
do aluno. A confrontacdo de alunos em torno de uma tarefa comum nap
garante, por si so, a existéncia, a percepcdo de contradicOes e sua
resolucão[...] A qualidade das interacOes entre alunos vincula-se a
importancia que a tarefa adquire aos seus olhos, a escolha das situaeOes,
composicao das interacOes (GARNIER, 1996, p. 49).

A interacdo é urn dos fatores fundamentais para a qualidade de cursos a distancia,

exigindo a adequacao e a sincronizacao entre as praticas pedagOgicas e a utilizacao da

tecnologia. Para Von Glasersfeld (1989, p. 136), "a fonte mais frequente de perturbacOes para

o sujeito cognoscente em desenvolvimento é a interacao corn os outros". Bordenave (2000)

enumera alguns pontos de estrangulamento que geram problemas de comunicacdo entre

professor e aluno:

psicolOgicos: relacionados coin percepcao, atencao, motivacao, atitudes, memOria,

habitos de pensamento;

semiolOgicos: relacionados corn o emprego de signos e codigos para comunicar:

palavras, gestos, torn de voz;

semanticos: relacionados corn o significado das palavras, dos objetos, das pessoas e

sua interpretacao;

sintaticos: relacionados corn a estrutura ou organizack dos conteddos e signos;

ciberneticos: relacionados corn a retroinformacao e o dialog°, corn a quantidade de

ideias transmitidas por diversos canals.

Para Habermas (1990), a mudanca social ocorre atraves da comunicacao e da

capacidade discursiva das pessoas, isto é, é a comunicacdo que vai permitir as pessoas

desenvolverem acOes para melhorar a qualidade de vida e de emancipacdo pessoal e social.

Para ele, o processo de comunicacdo so pode ser realizado de forma integral numa sociedade

emancipada que propicie as condicOes para que os individuos atinjam a maturidade, criando

possibilidades para desenvolver a subjetividade na reciprocidade e no consenso. A

intersubjetividade compartilhada é a base do dialog° voltado para o entendimento livre de

coacOes. A interacalo e o ponto de confluéncia, de tensào entre o "mundo vivido" e a acdo

comunicativa, assegurando o esclarecimento dos pontos de vista, desvendando as verdades,

obtendo o consenso atrav6s da acdo colaborativa. 0 grupo corn o qual se quer socializar a
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informacao e definido como "em nenhum caso nos 6 permitido representar os destinatarios ou

a prOpria sociedade, como urn sujeito em tamanho grande, cujos olhos precisam ser abertos

pelo teOrico; em urn processo de esclarecimento existem somente participantes"

(HABERMAS, 1990, p. 97). A linguagem, peca primordial da Teoria da Aga° Comunicativa,

analisa como sendo de use cotidiano:

[...]os individuos socializados, quando no seu dia-a-dia se comunicam entre
si por meio da linguagem comum, não tern como evitar que se empregue
essa linguagem tambern no sentido voltado ao entendimento. E, ao fazerem
isso, eles precisam tomar como ponto de partida determinadas
pressuposicoes pragmaticas, nas quais se faz valer algo parecido corn uma
razdo comunicativa (HABERMAS, 1990, p. 97).

Pensar no que se diz e levantar a pretensdo do que e valid° e verdadeiro, sendo que os

argumentos utilizados para validar o pensamento poderao ser alterados mediante novas

informaciies e experiencias. A transmissdo da realidade da vida, por meio da linguagem,

constitui o mundo das ideias, revelando atraves de argumentos a validade e a verdade do

pensamento. A idealizacao de urn contexto e uma tentativa de

construir na escrivaninha as normas fundamentais de uma sociedade bem
organizada. 0 meu interesse fundamental esta voltado para a reconstrucdo
das condicbes realmente existentes [...] a conteirdos normativos encontraveis
em nossas prâticas, dos quais nao podemos prescindir, porque a linguagem,
junto corn as idealizacOes que ela imp& aos falantes, e constitutiva para as
formas de vida socioculturais (HABERMAS, 1990, p. 98).

Silva (1998) classifica a natureza da comunicacao em trés formas distintas:

unidirecional, bidirecional e multidirecional. Na comunicacao unidirecional, o nivel de

interacao e baixo, ocorrendo em uma Unica direcao, do professor para o aluno. Cursos por

correspond6ncia, radio difusdo (TV Educativa, emissaes radiofOnicas), audio cassetes, sao

exemplos dessa forma de comunicacao. Na comunicacao bidirecional, ha uma media

interacao, ocorrendo em ambas as direcOes (professor 4---> aluno). Esse tipo de comunicacao

pode acontecer na relacao urn para urn (local a local) ou urn para muitos (local para mUltiplos

locais). Urn exemplo na relacao urn para um e o sistema de videoconferéncia onde professor e

alunos podem ver-se e ouvir-se. Urn exemplo na relacao urn para muitos sao os sistemas onde

a comunicacao e realizada simultaneamente para salas remotas, onde os alunos podem ver e

ouvir o professor, mas o professor so pode ver uma sala por vez. Na comunicacao

multidirecional o nivel de interacao 6 alto. 0 meio e enviado de todo local para todo local.
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Hoffman e Mackin (2000) criaram urn modelo que define quatro tipos de interacalo:

aluno/interface: permite acesso as informacOes e participacOes nas demais

interacOes;

aluno/conteido: e aquela em que o entendimento, a percepcdo e as

estruturas cognitivas do aluno sdo transformadas. A visualizacdo do

contend° das licOes é critica para estimular a percepcaio, a cognicdo e a

atencdo do aluno;

aluno/professor: deve estimular, motivar. apoiar e propiciar o processo de

aprendizagem;

aluno/aluno: contatos de carater social e caster educativo objetivando,

atraves da cooperacdo, urn meihor desempenho no processo de

aprendizado.

Para Gamier (1996), reunir alunos frente a uma tarefa nab garante a ocorrencia de

processos de troca e, ainda menos, de confronto. E necessario propor urn conjunto de

condicOes para a criacdo de urn terreno favordvel ao papel-motor da interacdo social nos

processos de resolucdo de problemas. Essas condicOes sdo de tres tipos:

escolha dos parceiros: a distancia cognitiva dos parceiros nä° deve ser demasiado

grande: cada urn dos parceiros deve compreender as proposicaes do outro e seus

argumentos;

escolha da tarefa: deve ser uma tarefa em que os alunos empenhem todos os seus

conhecimentos disponiveis, mas esses nao devem ser suficientes para uma imediata

resolucào do problema. A tarefa deve favorecer a explicitacdo dos pontos de vista

dos parceiros e a verbalizacao no piano racional;

duraccio da interaciio: de acordo corn a complexidade da tarefa. Periodos de

latencia sdo necessarios para a assimilacdo por parte de urn parceiro das

proposiOes e dos argumentos do outro.

E importante salientar que o planejamento da interacalo deve ser cuidadosamente

elaborado, para evitar os problemas que geralmente ocorrem no ensino. Salvador (1994)

destaca que, de acordo corn as decisbes e atuacOes do educador, o aluno desenvolve seu

trabalho. A analise da interacdo entre educador e aluno permite descobrir a significacdo

psicopedagOgica da pratica educacional. A tabela 9 mostra as dimensOes que podem ser

utilizadas para a andlise da interacdo. As quatro primeiras dimensOes referem-sea conduta do

professor, e as tres Ultimas, ao comportamento do aluno.
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TABELA 9: DimensOes para andlise da interacdo

Dimensi5es	 7

Finalidade educativa pretendida pelo professorl
corn a tarefa proposta

12

Existencia ou ndo de urn saber ao redor do qual I
se organiza a tarefa

Planejamento por parte educador da tarefa que
o aluno tem que realizar

IntervencOes do educador durante a realizacäo 	 :1
da tarefa	 2

6
7

N/alores
Potencializar a apropriacdo de urn saber (conhecimento, habilidade,
habit°, norma)
Potencializar a atividade do aluno (corn o fim de favorecer autonomia,
ndependencia, criatividade, etc. 

na urn saber escolhido pelo professor antes do inicio da tarefa

mas o educador o introduz durante a realizacdo da tarefa a partir
ode observacdes feitas	

ao hd nada em absoluto 
uséncia de planejamento 

Proposta de materiais diversos sem diretrizes precisas sobre as tarefas a
ealizar
roposta de uma tarefa concreta sem diretrizes precisas

executd-las 
proposta de uma tarefa detalhadamente
precisas para executd-las 
Sem intervencao 
lIntervencOes de disciplina e controle
ntervencOes de direcao e supervisão 

IntervencOes de valorizacdo da tarefa 
ntervencees de reflexo 
IntervencOes de ajuda 
ntervencOes de proposta

sobre como

planejada corn instruebes

	

Grau de iniciativa do aluno na escolha da tarefal	 rniciativa total para escolher a tarefa, o contend° e o material sem outran
e de seu contend°	 aimitaceles do que as que a situacdo 

	

p	 Iniciativa para escolher a tarefa e seu contend° a partir de urn materialv
	  ro_posto pelo educador 

	3 	 Iniciativa para escolher um conteddo a partir de uma atividade proposta
pelo educador 

	4 	 Palm total de iniciativa na escolha da tarefa_ que ja esta fixada de
	 	 !,antemdo 	

	Grau de inciativa do aluno na realizacão dal 	 Iniciativa total: :ado hd instrucao alguma sobre a maneira de executd-la
tarefa

Iniciativa para realizar a tarefa no interior de algumas propostas globais
de realizacdo

	3 	 Falta total de iniciativa: a tarefa esta totalmente pautada de antemdo
Natureza da atuacdo requerida do aluno 	 1 keceptiva: cumprimento de diretrizes de recepcdo e atencao
no caso de tarefas fixadas e pautadas 	 2	 xecutiva: cumprimento de diretrizes de execucao 

3	 eprodutiva: cumprimento de diretrizes de imitacao

Fonte: Dados extraidos de Salvador (1994, p. 52 — 53).

Salvador (1994) explica que partindo dessas dimensOes, pode-se decompor a lOgica de

atuacdo do professor. Se a pratica adotada e a simples transmissdo de conhecimento, entdo as

dimensOes da interacdo possuiriam tipicamente os seguintes valores:

O professor:	 • potencializa a apropriacdo de um saber;
potencializa a atividade do aluno;
ha urn saber escolhido antes do inicio da tarefa;
proposta de uma tarefa detalhadamente planejada com instrucaes
precisas para executd-la;
intervencOes durante a realizacdo da tarefa: direcao, supervisdo e
valorizacdo da tarefa;

0 aluno:	 • falta total de iniciativa na escolha e na realizacdo da tarefa;
natureza da atuacdo: executiva ou reprodutiva.
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Ja em uma atividade auto-estruturante poder-se-ia ter a seguinte configuracao:

0 professor:	 • potencializa a apropriacdo de urn saber;
potencializa a atividade do aluno;
ha urn saber escolhido pelo professor antes do inicio da tarefa;
proposta de materiais diversos sem diretrizes precisas sobre as
tarefas a realizar ou proposta de uma tarefa concreta sem
diretrizes precisas sobre como executa-la;
intervencOes de proposta e ocasionalmente de reflexao e de
ajuda;

0 aluno:	 • deve decidir como realizar a tarefa;
grau de iniciativa na escolha da tarefa é menos importante,
podendo assumir os tees primeiros valores da Tabela 4.2.

Tarouco (2000) salienta que a participacao do aluno ndo pode ser medida apenas pelo

mamero de participacOes que efetua durante o processo de interacdo, mas pela qualidade de

suas contribuicOes. Diante disso, classifica o tipo de participacdo dos alunos da seguinte

forma:

passivo: nao realiza nenhuma contribuicao;

participacOes que tido contribuem para a discussào em pauta;

contribuicilo pontual isolada: cita definicao, aponta URL (Universal Resource

Locator);

contribuicao	 questionadora: prop& dilemas, apresenta alternativas e pede

posicionamentos;

contribuicao debatedora: comenta contribuicOes anteriores (corn propriedade),

responde a questionamentos, apresenta contra-argumentos (pros e contras);

contribuicao sintetizadora: coleta segmentos da discussao, ajusta, adapta, elabora

parecer conclusivo.

No processo de interacao existem alguns elementos-chaves que devem ser considerados

(SALVADOR, 1994):

estrutura social ou de participacao que define o papel e do professor do aluno;

estrutura academica ou estrutura do contendo;

marcos pessoais de referencia, que correspondem a zona de desenvolvimento real

do aluno no momento da aprendizagem;

marcos interpessoais de referencia, construidos atraves da acao conjunta e da
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interacdo professor-aluno;

marcos materiais de referéncia, que se constituem nos materiais utilizados na

atividade educacional.

A interacdo vai depender da atitude construtivista do aluno e da capacidade de

planejamento e orientacdo do professor. Os papeis assim6tricos desempenhados por professor

e aluno nao impedem a construcdo, pois a chave da interacdo baseia-se na forma como

edificada a construcdo conjunta e como o professor deve "escorar" o progresso dos alunos.

Pot-em pesquisas efetuadas nas Ultimas decadas mostram que a interacdo entre alunos

decisiva para a aprendizagem, pois propicia socializacdo, aquisicdo de aptidOes e de

habilidades, controle de impulsos agressivos, superacdo do egocentrismo, relativizacdo

progressiva do ponto de vista, incremento das aspiracOes e do rendimento acadthnico. etc.

Para que a interacdo entre os alunos traga vantagens no processo de ensino, e necessario

organizar e propiciar uma boa interacdo. Varios pesquisadores (Hayes, Michaels, Johnson e

Johnson, Slavin, Pepitone, Deutsch e Kurt Lewin) focaram seus estudos na organizacdo social

das atividades escolares, estabelecendo dual perspectival de estudo: a relacdo da interacdo

corn a consecucdo dos objetivos e a forma como as recompensas sdo distribuidas.

Na primeira perspectiva, trés organizacOes sdo possiveis:

colaborativa: os objetivos a serem alcancados pelos membros do grupo estdo

relacionados, de forma que os objetivos individuais somente sera° alcancados se o

objetivo grupal for atingido, beneficiando todos os membros que interagiram;

competitiva: os objetivos estao relacionados de forma excludente, into 6, cada

individuo somente alcancard seus objetivos, se o restante do grupo nao atingir os

objetivos prOprios;

individualista: os objetivos a serem alcancados sdo independentes para cada

individuo, nao cooperando e nem prejudicando o restante do grupo.

Na perspectiva da distribuicdo da recompensa, as organizacOes são definidas da seguinte

forma:

colaborativa: cada participante recebe uma recompensa proporcional aos

resultados do trabalho em grupo;

competitiva: urn individuo recebe recompensa maxima, e o restante do grupo

recebe recompensas menores

individualista: cada participante recebe recompensa proporcional ao prOprio
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trabalho individual.

ApOs estudos realizados sobre a organizacdo social nos resultados do processo ensino-

aprendizagem, os especialistas puderam constatar que a organizacao colaborativa favorece o

estabecimento de relaches mais positivas entre os alunos. Porem, os resultados do tipo de

organizacao sobre o rendimento dos alunos nao foram conclusivos.

Partindo desses resultados inconclusivos, Johnson (1981) e seus colaboradores

efetuaram uma metaanaliseu, a fim de identificar a relacao dos diferentes tipos de organizacdo

sob o rendimento dos alunos e tentar isolar as variaveis responsaveis pela ocorrencia desigual.

Os resultados obtidos referentes ao rendimento e a produtividade dos individuos, foram:

as situaches colaborativas sdo superiores as competitivas. A superioridade das

aches colaborativas aparecem mais fortemente quando as tarefas visam a formacdo

de conceitos, a resolucao de problemas, enfim, a elaboracao do conhecimento. A

organizacao colaborativa nao se mostrou superior a competitiva quando as tarefas

eram de carater mecanico;

a cooperacão intragrupo corn competicao intergrupos é superior a competicao

interpessoal;

as situacOes colaborativas são superiores as individualistas;

a cooperacdo sem competicao intergrupos é superior a cooperacdo corn competicao

intergrupos;

nao se constatam diferencas significativas entre as situaches competitivas e

individualistas.

0 niunero de trabalhos que estudam os efeitos da interacão entre iguais, no processo de

aprendizagem, é reduzido. Geralmente os estudos nessa area focam ou a relacao da

organizacao social corn as modalidades de interacdo, ou a relacdo da organizacdo social corn o

rendimento na execucdo da tarefa. Poucos estudos relacionam outras varidveis, como por

exemplo, as modalidades de interacdo corn o processo de execucao da tarefa, ou mesmo, os

processos motivacionais e cognitivos dos alunos.

Pesquisas realizadas na Escola de Genebra por Doise, Mugny e Anne Perret-Clermont

tentaram analisar como as relacOes entre iguais podem contribuir para os processos de

12
A metaandlise utiliza diversas tecnicas para determinar a probabilidade de que os resultados das diferentes

investigaciies possam ser atribuidos ao acaso, obtendo-se urn panorama de conjunto das tendencias que
surgiram pelos resultados disponiveis em urn dado momento.
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socializacao e de desenvolvimento intelectual. Perret-Clemont (1979), publicou no livro A

contrucdo da inteligência na interacao social. os resultados dessa pesquisa. Basicamente os

estudos comprovaram que, atraves de uma confrontacao entre pontos de vista moderadamente

divergentes, frente a uma determinada situacdo, urn conflito sociocognitivo e gerado, fazendo

corn que ocorra progresso intelectual atraves de sucessivas reestruturacOes. 0 trabalho

coletivo gera trabalhos mais elaborados e corretos, pois o trabalho em equipe faz corn que os

participantes estruturem, expliquem e coordenem melhor suas atividades. Destaca tambem

que ocorrem duas situacOes onde nao se observa progresso intelectual resultante do trabalho

em grupo: quando urn dos membros imp& seu ponto de vista e o outros simplesmente

adotam-no ou quando todos possuem o mesmo ponto de vista.

Na versa() ortodoxa piagetiana, o processo cognitivo e gerado como resultado da falta de

ajuste entre os esquemas de assimilacao do sujeito e dos objetos fisicos envolvidos, ou como

resultado da confrontacdo interna entre os diferentes esquemas do sujeito. Jd para Perret-

Clermont, o processo cognitivo e resultado da confrontacao entre esquemas de sujeitos

diferentes que se produz atraves da interacao social, originando o conflito sociocognitivo.

Nessa visao, primeiro existe a regulamentacdo miltua entre os participantes e, depois.

progressivamente, a auto-regulamentacao individual.

A ideia de que o ser humano era facil de moldar e dirigir a partir do exterior, foi

progressivamente substituida pela ideia de que o ser humano seleciona. assimila, processa os

significados dos estimulos que the sao colocados, conforme ja foi abordado nas teorias de

Vygotsky e Freinet. Salvador (1994) sugere alguns itens para analisar a interacao nos

processos ensinoaprendizagem. Segundo ele, a interacao deve ser analisada sobre unidades

completas de ensinoaprendizagem, isto 6, planejamento, preparacdo, execucdo e avaliacao,

levando em consideracdo as sequencias de todas as pautas interativas ja realizadas. A

interacao nao pode ser relacionada apenas corn o rendimento final do aluno, mas estudar a

evolucdo do aprendizado dos alunos, levando em consideracdo o progresso, os erros, os

bloqueios, as reestruturacdes e regressOes. Dessa forma, poder-se-a formular hipOteses sobre o

processo de construcao do conhecimento refletido na evolucao da aprendizagem. Segundo ele,

nem a psicologia do desenvolvimento, nem a psicologia da educacao, nem a psicolo gia da

instrucao oferecem atualmente uma explicacdo satisfatOria e detalhada sobre os mecanismos

mediante os quais as relacOes interpessoais, agindo sobre a Zona de Desenvolvimento

Proximal, chegam a incidir sobre os processos cognitivos.
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Em resumo, esta secdo tratou da importancia da interacdo no processo educacional, pois

a interacdo provoca modificaciies nos individuos, que se bem conduzidas, promovem o

desenvolvimento. Hoffman e Mackin desenvolveram um modelo em que definiram que a

interacdo pode acontecer em quatro dimensOes: aluno/interface, aluno/contendo,

aluno/professor e aluno/aluno. Apesar desses quatro tipos de interacdo serem importantes, esta

autora acredita que dois tipos de interacdo merecem destaque no contexto deste trabalho: a

interacdo aluno/professor e a interacdo aluno/aluno, pois a interacdo humana é a mais

importante e enriquecedora.

Frente a importancia da interacdo no desenvolvimento sociocognitivo do individuo, urn

questionamento deve ser feito: como desenvolver processos interativos e participativos em

ambientes de aprendizagem digitais/virmais, que propiciem o desenvolvimento cognitivo? A

resposta para esta questão sera fornecida mediante a analise de diversos softwares

educacionais.
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2.5 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

As ferramentas computacionais que cldo suporte aos ambientes de aprendizagem

evoluiram e varios termos surgiram para definir os softwares utilizados nesses ambientes. A

sigla CSCW (Computer Suported Collaborative Work) refere-se a categoria de software

utilizada para a cooperaedo em locais de trabalho. 0 termo CSCL (Computer Supported

Collaborative Learning) refere-sea area dedicada a estudar como a tecnologia pode ajudar o

processo de aprendizagem colaborativo, entre alunos trabalhando em uma determinada tarefa,

utilizando teorias pedagOgicas modernas baseadas no interativismo. Groupware e o termo

utilizado para indicar a tecnologia gerada pela pesquisa em CSCW e CSCL. As secOes abaixo

apresentam uma definiedo mais detalhada dos conceitos de CSCW, CSCL e groupware, uma

comparacdo das caracteristicas de varias ferramentas disponiveis no mercado nessa linha de

atuacao, e a descried° de algumas pesquisas que estdo sendo realizadas na area de ambientes

colaborativos.

2.5.1 CSCW

0 conceito CSCW, originalmente criado por Cashman e Greif, esta preocupado em

estudar

como os individuos trabalham juntos como urn grupo;

o que eles necessitam para trabalhar como urn grupo;

como as ferramentas de comunicaedo e computacionais podem ser

desenvolvidas para apoiar as pessoas e suas atividades.

Para Silveira (2002), o CSCW refere-se a sistemas computacionais em rede, criados

para suportar o trabalho em grupo em torno de uma tarefa especifica, proporcionando uma

interface compartilhada. para onde convergiriam os esforcos da colaboraedo.

A expressdo trabalho cooperativo e utilizado, para se referir ao trabalho conduzido por

um grupo, a fim de alcancar urn objetivo predefinido. Para alcanear corn sucesso os objetivos

traeados, sera necessario trabalhar corn tensOes, conflitos e discordancias geradas pelo grupo.

0 CSCW e formado por doffs compontentes basicos: a tecnologia e o homem

(WOODCOCK, 2001). Os componentes tecnolOgicos devem ser formados por urn sistema de
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comunicacao que suporte a relacdo entre os integrantes do grupo (correio eletrOnico, fax,

telefone, videoconferencia), facilidades de espacos de trabalho compartilhados para que dugs

ou mais pessoas possam trabalhar (por exemplo, quadros brancos), facilidades de informacOes

compartilhadas, permitindo o armazenamento, acesso, a organizacdo e a manipulacdo da

informacdo (por exemplo hipertextos) e facilidades de suporte as atividades compartilhadas

como brainstorming, desenvolvimento de software, etc. 0 componente humano deve ser

considerado em seus aspectos individuais, organizacionais, de projeto de grupo de trabalho e

de dinarnica de grupo. Os aspectos individuais relacionam-se a assuntos sobre o modo pelo

qual os indviduos organizam seus trabalhos individuais e se comunicam. Os aspectos

organizacionais referem-se a como os grupos pequenos e grandes sào organizados e

administrados e a aciministracdo de mudanca dentro das organizacOes. Os aspectos de projeto

de grupo de trabalho tratam da analise de trabalho de cooperacao e de aproximacao a solucOes

de CSCW. Os aspectos de dindmica de grupo referem-se ao estudo sobre o modo pelo qual as

pessoas cooperam, o desempenho de grupos, o comportamento dos individuos dentro do

grupo, etc.

As aplicacOes CSCW geralmente possuem as seguintes funcionalidades: correio

eletrOnico, whiteboards, agendas de grupo, editores multiusuarios, conferéncias eletrOnicas,

suporte a decisdo e workflow. Essas aplicaciies servem a trés propOsitos basicos (SANTOS,

2001):

comunicacao: compartilhamento de informacOes (velocidade de acesso aos

dados e sua consistéricia, reducao de custos corn transporte e remessas de

material);

coordenacdo: auxiliar a coordenacâo dos trabalhos individuais corn os

demais membros do grupo, evitando tarefas conflitantes ou repetidas, e

difusdo dos resultados das tarefas realizadas pelos membros

individualmente;

cooperaccro: ajudar as pessoas a trabalhar em grupo.

As paginas amarelas nao oficiais do CSCW compreendem 11 categorias e mais de cem

produtos. Os grupos originais do CSCW foram condensados dentro de sete categorias de

servico: sistema de arquivos, mensagens, news, aplicacbes compartilhadas, videoconferéncia,

web e suporte a workflow. A relacao desses servicos com a necessidade de comunicacao é

apresentada na tabela 10.
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Tabela 10: Necessidade de comunicacdo x servicos

$istema	 de
arquivos

ensagens

Acesso aos objetos projetados
X

Acesso	 as	 informaciies
referencia

de
X

Suporte a coordenasào X 

Suporte	 a	 uma	 comunicack,
tdcnica rica
Suporte	 a	 uma	 comunicacAo
humana rica

Mews kkplicaco- es	 Vdeoconferen N7%/eb Workflow
compartilhadas	 cia

X

X

X

L__

X

Fonte: Dados extraidos de Line (2001)

Gay e Lentini (2001) realizaram experiéncias utilizando CSCW. Durante a analise do

resultado, eles encontraram relacdo entre as atividades e os recursos utilizados e que essa

relacao e uma parte critica da utilizacdo do sistema. Os alunos utilizaram maltiplas midias

corn o objetivo de aumentar a profundidade e a extensào da discussdo e superar as

dificuldades tècnicas. Urn grupo de pesquisadores de varias areas (comunicacdo, educacdo,

psicologia e comportamento organizacional) examinaram o material da experiCncia e

classificaram as atividades efetuadas de acordo corn os verbos utilizados pelos alunos. A

andlise inicial resultou em mais de cento e cinquenta atividades, resumidas em dez grupos:

orientacaio: familializar-se corn os recursos, corn o ambiente e corn o problema a

ser resolvido e estabelecer contato corn outros grupos;

subdivisão do problema: definir tarefas, objetivos, requisitos e limites;

estabelecimento de regras: identificar as responsabilidades individuais e do grupo

na resoluedo de cada parte do problema;

busca de informacaes tecnicas;

compartilhamento de informaeOes;

monitoramento das atividades do grupo e de outros grupos;

conhecimento negociado (todas as partes envolvidas entenderam os principios

basicos);

elaboracdo do projeto;

execuedo do projeto;

avaliacdo do resultado para verificar a adequacao do problema.

Acredita-se que o desenvolvimento tecnolOgico proporcionard ambiente adequado para

a colaboracão dos grupos virtuais e para a administracdo de projetos. Por6m, segundo Line
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(2001), as solucaes atuais ainda sao relativamente complexas, inflexiveis, ininteligentes e

apOiam apenas a comunicacao que ocorre corn pouca largura de banda.

2.5.2 CSCL 

CSCL pode ser definido como:

uma estrategia educativa onde dois ou mais sujeitos constroem seu conhecimento

atraves da discussao, da reflexao e da tomada de decisôes e onde os recursos

computacionais agem como mediadores do processo ensino-aprendizagem. 0

computador é urn recurso utilizado para comunicacao, coordenacao e organizacao

das atividades (MENEZES, 2002);

os processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos sobre uma base colaborativa,

os quais utilizam teorias pedagOgicas modemas baseadas no interativismo

(SILVEIRA, 2002);

area que estuda como a tecnologia pode ajudar o processo de aprendizagem

colaborativo, entre alunos trabalhando em uma determinada tarefa (SANTORO,

1999).

Para Silverman (1995), o objetivo do CSCL e proporcionar ao aluno condicOes de

"aprender atraves da experimentacdo ativa, de awes construtivistas e da discussdo reflexiva

do grupo". Para facilitar essas atividades, o ambiente deve prover (OTSUKA,1997):

vdrios meios de comunicacdo entre os membros do grupo, tanto na forma

sincrona quanto na forma assincrona;

meios para a representacdo dos conhecimentos do grupo num dado

momento e tambem a inclusao de novas informac6es e sugesthes;

base de dados que atue como uma "memOria do grupo", para armazenar as

informacOes referentes ao projeto desenvolvido pelo grupo.

Para Piva Jr. et al. (PIVA, 2002), a aprendizagem colaborativa tem como objetivos:

aprendizagem interativa; desenvolvimento de habilidades de comunicacao oral e escrita;

acomodacao de varios estilos de aprendizagem, a responsabilidade de aprendizagem passa a

ser dos alunos, o professor deve assumir o papel de facilitador e mentor; desenvolvimento do

senso de autoconfianca e independencia no estudante; trabalho em grupo e encorajamento par

analise mütua entre pares. Piva cita tambem algumas deficiencias nesses ambientes:
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tecnologia ainda tido estd apropriada e e insuficiente diante das necessidades; grande

possibilidade de perda de foco; falta de tempo para a realizacao de trocas e para o

redirecionamento do trabalho dos aprendizes.

Menezes (2002) cita, como caracteristicas essenciais de urn ambiente CSCL:

disponibilizaedo de material bibliografico; facilidade para o desenvolvimento de material

bibliografico; ferramentas de comunicaedo e cooperaedo entre membros de urn grupo,

independencia de dominio, suporte a construed° colaborativa do conhecimento;

monitoramento das atividades; estruturaedo adequada das informaeOes trocadas entre os

individuos; suporte a filtragem e recuperacdo de informacdo; associacdo de varios papeis aos

usudrios do ambiente; ferramentas de apoio a cogniedo, e suporte a automaedo de tarefas.

0 Niiele° da Universidade de Evora (2002) cita como elementos basicos da

aprendizagem colaborativa do CSCL: interdependéncia do grupo (alunos devem trabalhar em

grupo para atingir um objetivo, alunos sao responsaveis pela sua prOpria aprendizagem e por

facilitar a aprendizagem dos outros alunos); interacdo (melhorar a competéncia dos alunos

para trabalhar em equipe); pensamento divergente (deve existir colaboracdo em vez de

cooperacdo); avaliacdo. Cita tambem as vantagens da aprendizagem colaborativa em nivel de

dindmica de grupo e a nivel pessoal. Em nivel de dindmica de grupo pode-se citar:

possibilidade de alcancar objetivos com qualidade superior; interdependencia entre os alunos;

incentivo aos alunos a aprender entre eles, a valorizar os conhecimentos dos outros; aumento

do comprometimento do aluno; aumento da satisfacdo pelo prOprio trabalho. Em nivel pessoal

aumenta as competéncias sociais; incentiva o desenvolvimento do pensamento critico e

aquisicao de informacao; reforca a ideia que cada aluno 6 urn professor; diminui os

sentimentos de isolamento e de temor a critica; aumenta a se guranca em si mesmo, a auto-

estima e a integracdo no grupo; fortalece o sentimento de solidariedade e respeito mittuo,

baseados nos resultados do trabalho em grupo.

2.5.3 Groupware

0 termo groupware pode ser definido como:

• uma modalidade de software adequada para a colaboracdo distribuida em tempo

real. que permite a pessoas trabalhar juntas ao mesmo tempo. ate mesmo quando

alguns ou todos os participantes estdo fisicamente dispersos (GREENBERG, 2001);
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software que apOia a interacao entre membros de urn grupo de trabalho, a fim de

atingir um objetivo comum (CUNHA, 2002);

tecnologia de hardware e software que apdia a interacao de grupos (ELLIS e

WAINER, 1999)

tecnologia que se refere a colaboracao, a interacao homem-computador e a

interacao homem-homem, atraves da utilizacao de midias digitais (KHOSHAFIAN,

1995).

Fuks (2000) classifica os requisitos de funcionalidade de urn groupware sob a

perspectiva dos usuarios e do desenvolvedor. Os requisitos dos usual-jos que devem ser

considerados no desenvolvimento de ferramentas de groupware sao: acesso aos objetos

compartilhados e as ferramentas de colaboracdo; auxilio na escolha das ferramentas

apropriadas; elementos de percepcao, colaboracao sincrona e assincrona; acesso ao ambiente

independentemente da estacao de trabalho; espaco privativo e pdblico e transicao entre eles;

extensao dinamica do ambiente; sincronizacao entre ferramentas diferentes; mobilidade;

agrupamento de ferramentas; alto desempenho; use das ferramentas de trabalho individual

para o coletivo. Os requisitos do desenvolvedor, que devem ser considerados no projeto de

groupware sac,: reuso da experiéncia e conhecimento anteriores, aproveitamento do modelo

de dados; compartilhamento transparente de dados; suporte a dados locais e compartilhados;

acesso as informacOes de percepcao; disponibilizacao de novas ferramentas; escalabilidade;

integracao corn ferramentas externas e suporte as ferramentas localizadas no servidor.

Greenberg (2001) detalha a utilizacao de sistemas sincronos, definindo que o

groupware necessita de mOdulos de telepresenca e teledados. 0 objetivo da telepresenca é

encontrar formas de capturar e transmitir a dindmica explicita e sutil que ocorre entre as

pessoas durante uma colaboracao presencial, transportando-a para o ambiente virtual. Essa

dindrnica refere-se, por exemplo, as inflexOes de voz e pausas, ao idioma de corpo, aos gestos

de mao, contato de olho, a consciencia de olhar, etc. As pesquisas na area da telepresenca

estao se voltando aos fatores humanos: como conseguir o contato "olho no olho" atraves do

video; criacao de sistemas que podem imitar as relacOes de espaco entre as pessoas,

permitindo que as movimentem e falem umas corn as outras da mesma maneira da vida real;

ambientes de realidade virtuais. Teledados refere-se a forma de distribuicao de materiais de

trabalho, como notas, documentos, pianos e desenhos, como tambem alguma superficie de

trabalho comum que permita anotacOes, desenhos, troca de ideias durante o progresso da
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reunido. Normalmente, o teledados e implementado por mein de urn dos tres modos:

Sistema baseado em video que captura a superficie de trabalho e os objetos, com

uma imagem de video ou uma fusao de dual areas de trabalho em uma imica

imagem, como o sistema TANGO' desenvolvido pelo Northeast Parallel

Architectures Center at Syracuse University.

Sistema de visa() compartilhada, tambem conhecida como urn sistema de

colaboracdo transparente; possui um padrdo inalterdvel, onde cada participante ve a

mesma imagem na exibicao e pode interagir circulando. 0 processo e semelhante a

varias pessoas que compartilham um Unico computador; cada urn ye a mesma coisa,

mas a aplicacdo nao tern nenhuma ideia que esta sendo usada por mais de uma

pessoa. A restricao e que o software que e compartilhado na-o e projetado para

considerar as sutilezas de interacao de grupo.

Groupware de colaboracdo atenta: o software sabe que ha verias pessoas

interagindo corn ele e trata cada entrada dos individuos separadamente, adequando

a visdo apresentada a cada pessoa. Esses sistemas sao projetados para atender as

necessidades dos grupos e permitir atividades simultaneas.

Os espacos de trabalho compartilhados tern muitas caracteristicas que devem ser

comuns. 0 espaco deve ser interativo para permitir a criacdo, modificacao, remocao e

movimentacdo dos objetos no espaco; deve apoiar a habilidade de uma pessoa ao falar e

gesticular no ambiente; a manipulacao de objetos deve ser visivel em todos os locais sem

retardos. As pessoas podem enfocar a atencao em partes diferentes do espaco quando estdo

realizando urn trabalho individual. Devem tambem propiciar informacOes do trabalho de todo

o grupo. Existem varias caracteristicas humanas e tecnicas que devem ser consideradas em

aplicaciies de tempo real e que devem ser consideradas no projeto de groupware

(GREENBERG, 2001):

gerenciamento de sessao deve permitir que os participantes controlem e

estabelecam as conexiies de groupware. Todas as conexeies entre pessoas e entre as

aplicacOes de groupware devem ser realizado automaticamente;

controle de concorrencia para previnir inconsistencias. Esse controle deve ser feito

de forma diferente dos metodos tradicionais, pois o usuario 6 parte ativa do

processo. Por exemplo, pessoas que fazem atividades altamente interativas rid()

13 
http://www.collabworx.corn/legacy/tango/
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tolerarao demoras introduzidas por esquemas de bloqueios tradicionais;

controle de acesso que determine quern (e quando urn individuo) pode ter acesso a

urn objeto de groupware;

seguranca e privacidade, fornecendo a garantia de integridade de pessoas, objetos e

de seus respectivos sistemas locais;

tolefancia a falhas para garantir a qualidade de servico, a recuperacào a partir dos

pontos de parada e buscar caminhos de comunicacâo alternativos quando urn canal

näo tem desempenho adequado.

O groupware deve proporcionar interpretacdo colaborativa, isto 6, urn processo

onde um grupo interpreta e transforma um conjunto diverso de fragmentos de

informacOes em urn conjunto menor, coerente, de descricoes significativas. expressas

em urn nivel de abstracäo apropriado a tarefa que foi designada ao grupo. Nesse

processo e necessaria uma interpretacäo que evolua gradualmente de acordo corn as

reflexaes baseadas nas novas informacaes, nas mudancas de atitude, na revitalizacdo

de pressupostos existentes e na percepcdo do contexto. Cox (2001) cita alguns

principios basicos que deveriam ser considerados no projeto de sistemas que suportem

a interpretacdo colaborativa:

proporcionar urn espaco de trabalho visual espacial, permitindo aos membros do

grupo verem e manipularem dados fragmentarios iniciais diretamente. Isso faz-se

necessario, pois as pessoas possuem habilidades espaciais e visuais desenvolvidas,

tendo facilidades de considerar todos os elementos mostrados e rearranja-los

espacialmente;

propiciar a expressdo das relacôes entre os dados, utilizando a proximidade de

espaco, isto e, os individuos podem utilizar a distancia entre quaisquer objetos para

expressar a relacäo entre eles. As relaceies podem ser fortes ou fracas: objetos corn

relacOes fortes podem estar perto (podem tocar ou podem sobrepor), enquanto

objetos corn relacOes ambiguas, tentativas ou tacitas são expressos corn uma certa

distdricia;

permitir a anotacdo livre do espaco subjacente, diminuindo a limitacdo imposta pela

distancia atraves da escrita direta no espaco, do desenho livre;

permitir a criacdo livre e movimento de dados no espaco, suportando a exploracao

de ideias emergentes, a modificacdo das relacOes, em suma, apoiando a evolucdo do

trabalho;
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proporcionar urn ambiente comum e visualmente semelhante para todos os

participantes;

propiciar realimentacao oportuna de todas as awes dentro do espaco de trabalho,

para que qualquer individuo possa acompanhar o trabalho dos demais membros do

grupo;

apoiar gestos (como apontar a objetos) e referencias verbais como partes naturais da

comunicacdo;

proporcionar o acompanhamento das awes que estdo sendo realizadas por todos os

individuos do grupo, atraves da visualizacdo completa do espaco de trabalho.

Gutwin e Greenberg (2001) afirmam que os groupware sdo pobres em termos de

usabilidade. 0 trabalho em equipe pode ser dividido em duas areas: os elementos sociais e

afetivos que compiiem a dinamica de grupo e os mecanismos de colaboracdo. Segundo eles,

os problemas do groupware nao estdo relacionados corn as caracteristicas sociais ou

organizacionais, mas sal° causados pelo suporte insuficiente ou incorreto das atividades

basicas de colaboracdo. Essas atividades referem-se:

a comunicacdo explicita, isto 6, a comunicacdo escrita e verbal sdo a base da

colaboracdo;

a comunicacâo consequente, isto 6, os individuos assimilam informacoes que sal()

omitidas de forma nao intentional pelos outros sobre suas atividades;

a coordenacdo das awes de forma que nao ocorra conflito na utilizacdo de recursos

e ferramentas compartilhadas;

ao planejamento de atividades que sal() comumente realizadas no espaco de trabalho

compartilhado;

ao monitoramento das atividades realizadas;

a assisténcia prestada pelos membros dos grupos uns aos outros quando necessario;

a protecdo ao trabalho que estd sendo realizado, nao permitindo que outras pessoas

alterem inadevertidamente, ou destruam o trabalho que esta sendo feito

colaborativamente.

Arriada (2001), analisando o panorama atual do estudo e desenvolvimento das

ferramentas computacionais, sintetizou seis criterios principais no desenvolvimento de

groupware para o ambiente educacional (Tabela 11):

distribuicab fisico-temporal dos usuarios: na dimensdo geografica, o trabalho em
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grupo e realizado de duas formas: presencial ou a distracia. Independentemente do

local, os membros de urn grupo podem optar por trabalhar de forma sincrona ou

assincrona. A combinacao dessas duas variaveis, tempo e espaco, sugere a seguinte

forma de classificacdo de groupware: mesmo tempo e local; mesmo tempo e locais

diferentes; tempos diferentes e mesmo local; tempos diferentes e locais diferentes.

nivel de estruturactio do groupware: pode ser estruturado ou ndo. Os sistemas

estruturados tentam refletir no sistema as tarefas, os papeis, propOsitos,

procedimentos e resultados do grupo, servindo para suportar e facilitar o trabalho de

um grupo especifico ou de urn tipo de tarefa especifica. Nos sistemas nalo

estruturados, as ferramentas rido tern uma estrutura predefinida para modelar

algumas situagOes reais observadas. Considerando esses dois niveis de estruturacdo,

Arriada propOs urn novo nivel de estruturacdo: estruturacdo baixa (groupware

generic° sem urn propOsito exclusivarnente educacional), estruturacdo media

(groupware corn propOsito educacional, porem bastante generic° ou "aberto" e sem

uma orientacdo pedagOgica de utilizacdo clara) e estruturacdo alta (groupware corn

propOsito educacional especifico, proporcionando suporte a atividades particulares);

tipo de comunicacao: a comunicacdo pode ser de dois tipos: implicita ou explicita.

A comunicacdo implicita ocorre atraves do use de repositOrios de informacOes

(documentos, imagens, piranhas, etc.), compartilhados pelos membros do grupo. A

comunicacalo explicita ocorre quando se realiza urn "didlogo" propriamente dito

entre os membros atraves de audio, video ou texto;

percepcao do espaco de trabalho: os elementos basicos podem ser identificados

atraves dos seguintes questionamentos: quem? Como? Quando? 0 que? Onde?

Para quem faz parte do ambiente, existem diferentes tipos de recursos que

sinalizam a presenca de outros usuarios no sistema: mensagens de aviso,

sinalizadores visuais, listas de participantes;

coordenaceio e monitoramento de atividades;

riqueza do canal de comunicacdo: capacidade potencial de carga de informaceies

proporcionada pelo sistema. Alguns aspectos considerados importantes para a

avaliacdo da riqueza do canal sdo: co-presenca (mesma percepcdo visual), co-

temporalidade (mensagens sào recebidas em tempo-real), simultaneidade (membros

podem mandar mensagens simultaneamente), expressOes mUltiplas (verbal,

entonacao, etc.), grau de interacao (velocidade de reacdo, troca do interlocutor),

diferentes sistemas de representacdo (mimeros, linguagem natural, simbolos,
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imagens).

• objetivo ou papel da ferramenta: as ferramentas podem assumir dois papeis: podem

ter o papel de facilitar e mesmo potencializar novos processos atraves da

apresentacao de dados para auxiliar na compreensdo, ou de compensar as

dificuldades que os estudantes apresentam ao se comunicarem e cooperarem devido

a restricaes de tempo e espaco.

Arriada (2001) prop& uma segunda taxionomia (Tabela 12) que relaciona as principais

formas de organizacdo das atividades de aprendizagem colaborativas as ferramentas

computacionais e aos propOsitos pedagOgicos, como uma forma de auxiliar o professor no

projeto do cendrio de aprendizado colaborativo.
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Tabela 11: Taxionomia para a analise de ferramentas de groupware
Critdrios	 Valores	 Detalhamento

Os participantes se conectam ao sistema ao mesmo tempo, e a interacdo ocorre em tempo
real.

Os participantes utilizam o sistema em momentos diferentes.

0 recurso ndo possui urn prop6sito exclusivamente educacional.

PropOsito de apoio a atividades genericas. Ndo prove suporte extenso a estas, nem
orientacdo pedagOgica de utilizacdo da ferramenta.

Prop6sito educacional especifico corn suporte a atividades particulares, possuindo estudo
especifico e orientacdo pedagOgica clara.

Interacdo ocorre por meio do compartilhamento de arquivos, dados, tabelas, fluxogramas
etc.

Interacdo ocorre por meio da linguagem natural em debates, trocas de mensagens e "bate-
papos".

0 recurso fornece informacOes que permitem perceber: i) a presenca dos participantes no
ambiente (presenca); ii) quem sdo os participantes no ambiente (identidade); e iii) a
identificacdo do autor de uma dada acdo (autoria).

Envolve o conhecimento das acOes que cada membro esta executando (acOes), dos
objetivos de cada acdo (intencdo) e dos artefatos usados para executar uma dada acdo
(artefatos).

Envolve o conhecimento de onde cada membro esta trabalhando (localizacdo). para onde
estdo olhando (direcdo do olhar), que objetos podem ver (visao) e alcancar (alcance).

0 recurso fornece informacOes que permitem perceber como uma operacdo aconteceu
(histOrico das awes) e como urn artefato atingiu um estado especifico (histOrico dos
artefatos) .

Envolve o conhecimento de quando um determinado evento aconteceu (histOrico dos
eventos).

0 recurso permite que os membros tenham a mesma percepcAo visual do ambiente.

As mensagens sdo recebidas em tempo real.

Os membros podem trocar mensagens ao mesmo tempo.

Distribuiedo j Interacdo
fisico-	 sincrona

temporal dos
usuarios

Nivel de
estruturacão

Tipo de
comunicacdo

Percepcdo do
espaco de
trabalho

Riqueza do
canal de

comunicacdo

Interacdo
assincrona

Baixo

Medio

Alto

lmplicita

Explicita

Quem

0 que

Onde

Como

Quando

Co-presenca

Co-
temporalidad
e

Simultaneida
de

Grau de
Interatividade
(alto/baixo)

ExpressOes
mdltiplas

Diferentes
representacae

A interatividade corresponde a velocidade de reacdo. Esta e potencialmene mail alta em
ferramentas sincronas e baixa em ferramentas assincronas.

O recurso permite perceber emocOes e intencOes dos outros membros atraves de gestos,
expressties faciais, entonacdo da voz, etc.

Possibilita utilizacdo de diferentes sistemas de representacdo (ndmero, linguagem natural.
simbolos, imagens)

O recurso auxilia na coordenacdo das atividades de forma autornatica ou manualmente
e/ou o recurso prove informacOes ao educador que o auxiliam a verificar a quantidade e a
qualidade das interacOes

Coordenacdo e/ou
monitoramento das atividades

Simulam atividades de comunicacdo e interacdo realizadas no face-a-face, buscando
compensar dificuldades relativas a tempo e distancia.

As ferramentas visam potencializar atividades realizadas presencialmente, incluindo
possibilidades de novas fimcdes. Ou potencializam novos processos (não conhecidos ou
realizados presencialmente).

Objetivo ou
papel da

ferramenta
Compensar

Potencializar

Fonte: Dados extraidos de Arriada (2001, p. 52).
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Tabela 12: Taxionomia para as formas de organizacdo das atividades
Caracteristicas necessarias no

Fases	 Caracterizacao	 Necessidades	 Groupware a ser utilizado
das atividades

Estabeleciment Tipo	 Tarefas envolvidas
0
de condicOes Ordern—	 Escolha dos parceiros;

iniciais Escolha da tarefa:

Processos sociais a priori:
decrescente de
prioridade

Processos	 sociais	 a

posteriori.
Determinaedo do tamanho do
grupo
Planejamento da duraedo da
interaedo

Definiedo D" Detailed°	 dos	 objetivos	 de	 •	 Facilidade para o debate Ferramenta	 para
dos objetivos forma ampla:	 •	 Estabelecimento	 de	 uma	 comunicacao	 explicita,

Externamente ao grupo: a 	 base	 conceitual	 comum	 compensatOria	 corn	 UM

forrnacdo do grupo se dd 	 (common ground), de forma	 canal rico de comunicacao e
corn	 um	 objetivo	 que	 os	 participantes	 possibilidade	 de guardar o
estabelecido	 compreendam-se	 registro da interacao
Internamente: a partir do 	 mutuamente
debate, os objetivos sdo	 •	 Sintese	 dos	 acordos
estabelecidos	 objetivos estabelecidos

Recurso para o registro de
uma sintese (descricao) dos
objetivos	 acordados,
permitindo uma percepcão
dos objetivos do grupo

Determinacao D Determinacdo,	 atraves	 de	 • Facilidade para a realizacdo Recurso	 para	 a
das atividades debate,	 dos	 objetivos	 de debates comunicacao explicita
essenciais	 e especificos	 e	 das	 atividades	 •	 Registro dos objetivos, das Recurso para comunicacao
distribuiedo de essenciais para a concretizacdo	 atividades e dos papeis de implicita,	 facilitadora	 do
papeis dos objetivos compartilhados: 	 forma clara e de fad] acesso

Atividades	 genericas:	 • Manutenedo e aumento do
aplicaveis	 a	 qualquer	 common ground

registro	 dos	 objetivos
acordados, permitindo uma
percepcao dos objetivos e    

problema ou tarefa
Atividades	 especificas:
diretamente	 relacionadas
ao conteado	 concreto a
estudar     

tarefas do grupo
Ferramenta corn urn canal
rico de comunicacao, corn a
possibilidade de guardar o
registro da interacao                                    

Realizacdo das
atividades
essenciais

15
	

0 grupo	 empenha-se na	 •
real izaedo	 das	 atividades
essenciais. Possibilidades de	 •
organizacdo	 com	 relacdo a
papeis:

Papeis exclusivos
Mais de I membro corn
o mesmo papel
Sem papeis definidos;	 •
Soluedo individual corn-
partilhada.    

Recurso para comunicacao
implicita. facilitadora da
coordenacdo
monitoramento	 das
atividades
Recursos para a percepcdo
do espaco de trabalho
Recurso	 para	 a
comunicacao explicita

Coordenacao	 das
atividades
Monitoramento por parte
do educador
Percepedo da acdo	 dos
demais membros (como •
estao sendo concretizados
os acordos estabelecidos) •
Manutenedo e aumento do
common ground                                         

14
D=Atividade Divergente

15 C= Atividade Convergente

T-



Sintese dos	 resultados
obtidos
Facilidade	 para	 a	 •
apresentacdo	 dos
resultados (arquivos	 e
debate)
Debate para a avaliacdo
dos trabalhos e elaboracao
do relatOrio final ou
futuros encaminhamentos
(se for o caso)

Recurso	 para	 comuni-
cacao implicita
Ferramenta	 para
comunicacdo	 explicita.
compensatOria	 corn urn
canal rico de comunicacao
e possibilidade de guardar
o registro da interacdo
Recurso sincrono para a
co-edicao do relatOrio final,
ou
Recurso para comunicacio
implicita,	 facilitadora do
registro	 dos	 objetivos
acordados

96

RelatOrios,
conclusdo do

C/D Apresentacdo	 e	 avaliacao	 •
de resultados

trabalho
avaliacOes

e 6 Possivel	 inclusdo	 de	 •
atividades,	 redistribuicao
de papeis e continuacdo do
trabalho (retornando a fase
3).	 •

Fonte: Dados extraidos de Arriada (2002, p. 67)
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2.5.4 Comparacao de alguns softwares educacionais

Existem vdrias comparacOes de softwares educacionais. Landon (2001) apresenta uma

comparacdo bem detalhada de mais de 45 softwares realizada pelo grupo de projetos de Bruce

Landon do Douglas College, Randy Bruce, Kwantlen University College e Amanda Harby,

Centre for Curriculum, Transfer and Technology. Dess 45 softwares foram selecionados os

que possuiarn o maior nürnero de ferramentas sincronas e assincronas de colaboracdo e uma

boa descricdo de suas caracteristicas (Tabela 13). Alem dessas ferramentas, foram

consideradas as ferramentas AulaNet e Teleduc. Para facilitar a comparacao dessas

ferramentas foram criadas tabelas que resumem as caracteristicas apresentadas em Landon

(2001), nos testes, manuals e papers do AulaNet 16 e do Teleduc, agrupando-as de acordo corn

os criterios avaliados.

Tabela 13: Softwares considerados

Software
AulaNet 

Desenvolvido por Site  
pUC-RJ http://guiaaulanet.eduweb.com.beindex

•     
1 GICULIL 111JULULV 11C %....ultipuLayav c IN Ill.IGV lIC

informatica Aplicada a Educacao -
`Unicamp

%lap./ t tic/ aditcu. unit...amp. tni pasula ilik.n.n.4..fnip

WebCT University of British Columbia bm)://www.webct.com/
BlacicBoard Blackboard Co. http://www.blackboard.com/ 

http://www.lotus.com/LearnigSpace__Learning Space .,otus
Wbt Company Class htv://www.wbtsystems.com/ 

h	 ://www.intralearn.com/ 
http://www.ecollege.com/

IntraLearn 41traLearn Software Corp. 
eCollege.comEcollege.com

Asymetrix ToolBook Iclick2learn.com http://home.click2leam.com/
Authorware Macromedia

Blackboard Co.
http://wvvw.macromedia.com/
http://www.blackboard.com/Web Course in a Box

Docent	 Docent, Inc http://vvvvw.docent.com/home.htm
Generation 21	 Generation21's TKM system httn://www.aen21.com/

LearnLinc Corporation, Division ofhttp://www.learnlinc.com/
Mentergy Inc. 

Knowledgesoft	 Knowled_gePlanet 	 	 http://www.knowledgesoft.cotn/ 
UniLearn 	 http://www.unilearn.com/#english
Learning Manager	 The Learning Management Corporation	 lIttp://thelearningmanager.com/ 
EduSystems	 MT Systems Co.	 http://www.mtsystem.hu/edusystem/

A comparacäo dos softwares foi dividida em trës grandes grupos: ferramentas de

aprendizagem, ferramentas de suporte e informacOes tëcnicas. 0 detalhamento dos criterios

utilizados em cada grupo sae, descritos a seguir.

16 A versa) do AulaNet analisada foi a 1.2

LearnLinc
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As caracteristicas utilizadas para a andlise das ferramentas de aprendizagem cobrem a

disponibilidade de browse, recursos assincronos e sincronos e ferramentas do estudante. Na

observacdo dos recursos oferecidos pelo navegador (Tabela 14), os seguintes criterios foram

observados:

acessibilidade: se o software possui uma versa) de texto padrao sem conter frames,

tabelas ou imagens;

bookmarks: identifica localizacoes da Internet e engloba a criacdo, visualizaca.o,

atualizacao e administracdo de bookmarks;

multimidia: inclui suporte para imagens, audio, video e arquivos VRML;

seguranca: refere-se ao suporte a transace5es seguras na Web e a verfficacdo da

seguranca no download do cOdigo.

Outro item verificado foram as ferramentas assincronas (Tabela 15) e sincronas (Tabela

16) disponibilizadas pelo software. As tabelas 17 e 18 apresentam uma visao das ferramentas

disponiveis ao estudante. Nesse item, os seguintes critários foram utilizados para avaliacao:

auto-avaliaceio: inclui algumas perguntas praticas e outros tipos de pesquisa que

podem ou nao ser realizadas online;

acompanhamento do progresso: algumas facilidades para o estudante conferir

tarefas e testes;

procura: facilidade de localizar partes do material do curso baseado em palavras-

chave informadas em urn browser;

construe& da motivactio: ferramentas de auto-ajuda e outras que auxiliam os

alunos nas dificuldades encontradas;

construe& da habilidade de estudo: inclui facilidades para suportar praticas

efetivas de estudo, que podem ser simples ferramentas de revisdo ou minicursos

ensinando como estudar.

Para comparar as ferramentas de suporte, foram utilizadas as seguintes caracteristicas:

forma de construcao do curs°, das liceies, dos dados, recursos, da administracao e do help

desk. A construcdo dos cursos foi verificada levando em consideracao os seguintes crit6rios

(tabelas 19 e 20 ):

planejamento: facilidades que permitem a elaboraydo do layout e estruturacao do

curso;

gerenciamento: facilidades que permitem aos instrutores do curso coletar

informaceies relativas ao progresso dos estudantes e permitir/negar acesso a
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recursos do curso;

customizaccro: facilidades para trocar a estrutura do curso, textos, exames, etc.;

monitoramento: facilidades que fornecam informacOes sobre a utilizacao dos

recursos do curso nivel individual e grupal.

Ja no item licao (Tabela 21), os requisitos observados foram:

projeto instrucional: facilidades para ajudar os professores a criar sequencias de

aprendizado;

apresentavão das informacOes: facilidades para formatar ou mostrar o material do

curso na web;

teste: facilidades para testar perguntas, testes, exames, etc.

Os dados do curso podem ser verificados segundo os quesitos constantes na tabela 22:

marcacao online: facilidades para suportar a marcacdo do estudante, gerada pelo

material online;

gerenciamento de registros: facilidades para organizar e manter as informacOes

percorridas durante o curso;

analise e rasteamento: inclui facilidade para analise estatistica dos dados do

estudante e facilidade para mostrar o progresso individual dos estudantes na

estrutura do curso.

Outra caracteristica observada e quanto as ferramentas de suporte, descrevendo os tipos

de recursos oferecidos (Tabela 23):

gerenciamento do curriculo: inclui ferramentas para gerenciar multiples programas

e para gerenciar competencias e certificacalo;

construccio do conhecimento: inclui facilidades para acumular e compartilhar o

conhecimento obtido pelos instrutores, atraves de suas experiencias corn o ensino a

disfancia;

formaccro de grupos: facilidade para os instrutores corn interesses comuns em se

comunicar formando uma sensacaio de identidade de grupo;

construccnio da motivacclo: inclui facilidades de auto-ajuda e outras possibilidades de

ajuda para encorajar e aumentar o moral.

As tabelas 24 e 25 mostra como e feita a instalacao, autorizacdo, o registro, a seguranca

do servidor, o acesso remoto e a recuperacdo de falhas. A tabela 26 mostra como e realizado o
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help desk para estudantes e instrutores. Outro grupo de informacOes verficadas foi referente as

caracteristicas tecnicas do produto:

a tabela 27 as caracteristicas necessArias para o servidor: mernOria RAM, espaco em

disco necessdrio e se o software é compativel corn os sistemas Windows NT, Apple

e Unix;

a tabela 28 apresenta as caracteristicas gerais de preco dos softwares;

a tabela 29 apresenta as limitacOes dos pacotes: ntimero de cursos, namero de

estudantes, niunero de conexOes, namero de instrutores e outras limitacdes.
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Tabela 14: Andlise do browser
Acessibilidade	 Bookmarks

AulaNet	 interface nao possui frames. 0 menu 6
aberto em outra janela. 

TelEduc

	

	 FA interface do TelEduc possui dois frames. As Suportado via browser padrao
figuras sao evitadas para facilitar o use do
itmbiente com programas como o DosVox 

WebCT

VBlackBoard	 1 ersao disponivel somente texto 
Learning	 Nao suportado
Space

Top Class 
IntraLearn

ao suportado 

b

4antem rastro, a pagina mais recentemente
isitada. Quando o estudante retorna a urn
urso, 6 inserido no ponto onde terminou da

'idtima vez. Permite aos usuarios
acrescentarem seas marcadores de paginas. 
Sim
Sim

puportado via browser padrao 
Suporta para conteddo do curso e testes

ultimidia

Suporta a anexacao de qualquer tipo de
arquivo

Qualquer format() de multimidia pode ser
romado ao contetido das paginas

ceita 36 tipos diferentes de  mimes
arios tipos de arquivos podem ser anexados.

inks embutidos no curso 
Suporta audio streaming, video e imagens

ealizados por nome de usuario e senha,
ermitindo o acesso de acordo corn a categoria
e usuario (aluno, formador)
ealizados por nome de usuario e senha,
ermitindo o acesso de acordo corn a categoria

de usuario. Extensdes do servidor apache
ermitem a utilizacao de sistemas de
utenticacao Kerberos e LDAP.
aseado no browser 

Autenticapao de usuario, oppOes de
privado/pOblico para grupos de discussOes e
projetos de trabalho; modulo para
administracao de  curso. 

suario e senha 
rotecao multinivel, estudante pode trocar a
enha

Ecollege.com As funceies principais sao compativeis corn os
orincipais leitores

Asymetrix	 ao suportado
ToolBook
Authorware	 ao suportado

Web Course in
a Box
Docent

Generation 21

LearnLinc

ao suportado

aseado em html

omente texto

omente texto

pxternos na web e traz esses recursos sala deP
ermite o instrutor colocar os recursos

	 Capacidade para audio, video, e flash atraves
Ida Internet. Qualquer tipo de midia pode ser
ubtnetido ou carregado diretamente nosaula on line.

pervidores.
Qualquer tipo de video e audio pode serSuportado	
6dicionado 	

erramenta de autoria, altamente interativo.lVdrias alternativas desenvolvidas como parte
'do conteirdo

inculos embutidos no courseware

abilidade para sinalizar a localizapao atual no 	 uporta qualquer multimidia compativel corn
curso	 eb
Estudantes podem saber sua posicao dentro do :Suporta qualquer multimidia compativel corn
curso	 	 'web 	

—ode-se adicionar pdginas web na lista favorita nstrutores e estudantes podem controlar o
urso criado pelo Asymetrix Toolbook e

Macromedia Authorware. As ferramentas de
6uotira podem criar cursos que contenham

animacOes, simulaybes, exercicios e
'testes.

ao suportado

ecessidade de usuario e senha

uportado

Permite usudrios mudar atribuicOes de
peguranya, editar localizayaes c mostrar ou
esconder caixa de didlogo de seguranca

l
Acesso de senha padrao suportado

1
Vdrios niveis de acesso podem ser
stabelecidos (baseado em senha)
arios niveis de acesso podem ser

stabelecidos (baseado em senha)
ossui duas formas: seguranca de login e

seguranca da sala de aula.

ao suportado
a° suportado

Knowledgesoft
Unlearn

Itiliza browser	 	 Alguns audio e video
uportado para conteddo do curso e teste 	 audio streaming, video e imagens

u ortado
eguranca multinivel e estudante pode trocar a
enha

Learning
Manager
EduSystems

omente texto

ao suportado

labilidade para indicar a posicao corrente dos Suporta texto, video, audio, grificos, licOes emCombinacao de usuario e senha
sudrios no curso. 	 	  simulacties e recursos da web
Ao suportado	 Suportado	 IN ao suportado
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Tabela 15: Ferramentas assincronas

Correio eletrOnico
AulaNet 	 	 Sim
Teleduc	 Sim

froca de arquivos por BBS	 	 	 -INewsgrou_ps
lunos podem fazer download  dos arquivos do curso 	 _pm
formador pode disponibilizar material (upload) para os INAo

lunos por meio das ferramentas Material de Apoio,
Leituras, Atividades c Portfölio.
Os alunos podem compartilhar ou nao cada item de seu

ortfOlio (nao compartilhado, compartilhado apenas corn
ormadores, compartilhado corn o grupo ou
ompartilhado com todos) por meio da ferramenta
ortfOlio.

WebCT
BlackBoard

Sim
Sim

Learning Space —/Utilizado para: comunicacaes para estudantes, avisos
quanto a alteraeaes e trocas no curso, discussaes, etc.

Top Class 
IntraLearn

Suportado com arquivos adicionais 
Sim

ECollege.com

Asymetrix To_ olBook 
Authorware 	
Web Course in a  Box
Docent

m
Sim

Knowledgesoft	 NIfto
UniLearn	 	 Sim
Learning Manager 	 construido em qualquer email do cliente que o

estudante estd usando.
EduSystems 	 rode ser integrado

Generation 21 
LearnLine

nstrutores podem enviar mails diretamente da pAgina
curso, sem ter que  acessar um programa de mail extern
Sim
Possui interface para correio eletrimico 
Sim
'\lao, corn capacidade de interligacao com sistemas de

ail

im 
uncionalidade implementada pela °HA° Student Drop
ox e a troca de arquivos pela oncao Group Pages
Ao sfto trocados arquivos atraves da BBS e sim atraves
o MediaCenter (repositOrio do material do curso) ou
ourseRoom (tarefas de trabalho compartilhadas). 

Suportado 
. nuteporrtaadoemgru Codasos daseadriesacsusdseAoc)omunicacOes (chat, mail

do !erramenta dentro dos cursos que permite upload e
o. ownload dos documentos. 

0
im
ability urn estudante trabalhar remotamente para

arregar materiais de curso offline depois transmitir os
	 resultados

im	
quivos podem ser adicionados no Campus Virtualm

im -	 -
apacidade para download e upload

trues da facilidade de anexar arquivos

Suportado
Sim

o CourseRoom que 8 uma sala virtual que permite
discussOes priblicas ou privadas.

Suportado
Sim

do suportado

Capaz  de administrar grupos de discussao online
Nao

Sim 	

Nao

Sim
Campus Virtual pode ser utilizado para compartilhar
informacOes 	
Nao
Sim

anipulados por um vinculo interno por qual o
estudante pode ter acesso ao newsgroup.
l'ode ser integrado
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Tabela 16: Recursos sincronos
hat oice_Chat 1Whiteboard

1
plicacdes

om artilhadas
spaco Virtual	 is rowsing de grupo eleconferéncia	 iVideoconferencia

I
AulaNet	 im Ao Ao 1	 Ao	 I ao o	 'Sim
TelEduc	 im	 I o 

Ao
Via Netmeeting
Sim

o
ompartilhar arquivos
co-edictio

Ao	 I	 o	 	
Ao	 do

Ao 
∎IAo

N o
aoWebCT	 iSim	 I

BlackBoard	 iSim im Sim corn tutor uportada para	 uporta chat virtual	 Suportado atraves do
aginas de grupo ou 	 -m tempo real	 uadro branco dentro
hat	 o chat

eo 80

Learning Space im (Learning Space
ive)

Ao traves do produto
ataBeam Learning

Server

traves do produto 	 Ao suportado	 traves do produto 	 lAtravds do produto
ataBeam Learning 	 ataBeam Learning	 PllataBeam Learning
erver	 erver	 Server

traves do produto
ataBeam Learning
erver

Top Class Ao suportado Ao suportado Ao suportado
tilizando Windows

2000, habilita grupos
a trabalharem juntos
obre a Internet.
ao

ao su•ortado
Ao

Ao suportado	 Ao suportado do suportado
Ao

Ao suportado
AoIntraLeam im ao Ao ampos virtuais

compartilhados dentro
do chat para outra
URL

ECollege.com

Asymetrix ToolBook

sando a ferramenta
rde chat, estudantes e
nstrutores podem: ver

logs, criar diferentes
alas para diferentes

propOsitos, enviar
nensagcns privadas a
Um individuo.

Sim

o Ntbo Sim tbo

Atraves do ToolBook
Librarian para
administrar grupos de

iscussao on line

traves do ToolBook
ibrarian para
dministrar grupos de

discussAo on line

-r
traves do ToolBook

,ibrarian para
administrar grupos de
Uiscussao on line

Atraves do ToolBook
Librarian para
administrar grupos de
discussdo on line

Através do ToolBook
Librarian para
Administrar grupos de
discusstbo on line

Authorware Sim o Ao	 do I	 A0 Ao	 Ao	 Atravds do controle
do ActiveX

Web Course in a Box im o Sim	 I do Ao I Ao	 do	 'Nao _
Docent ode  ser integrado 

im (uW= versAo)_
A	
ao

ode ser integrado	 I  do 
ao	 o

A 	
ao

Ao	 	 ode ser integrado	 ------ode ser integrado 
o	 im	 SimGeneration 21

LearnLinc im tbo Sim	 Sim im Sim	 udioconferencia 1p-7§iin
ull duplex

Knowledgesoft A0 Ao fico	 No eo Ao	 ao _
UniLearn im I Ao is Microsoft	 tilizando Windows

etMeetingp000, habilita
Ltrabalhos em grupo
obre a Internet

o Sim ?vao Nao

Learning Manager ode ser integrado I Ao suportado 
I Ao suportado

ode ser integrado 	 Ao 	
traves do	 trues do
etmeeting	 etmeeting

'ode ser integrado 
Nao

ode ser integrado ode ser integrado ode ser integrado
EduSystems ode ser integrado to 13o traves do Real

edia
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Tabela 17: 

AulaNet
TelEduc

WebCT

Ferramentas de estudantes I
uto-avaliacao 
do 
tividades de auto-avaliacdo podem ser disponibilizadas aos
lunos por meio da ferramenta Atividades (o formador pode

anexar qualquer tipo de arquivo). A ferrramenta Diario de
ordo tambem é usada para os alunos registrarem suas

eflexCles sobre o seu processo de aprendizagem. Uma
erramcnta para auxilio a geracao de testes objetivos esta
endo desenvolvida. 	
utomaticamente marca questOes associadas com o contend°
e curso.

BlackBoard Sim

UniLearn

Learning
Manager
EduSystems

Web Course in
a Box 
Docent
Generation 21

LearnLine

Asymetrix
ToolBook 	
Authorware

Knowledgesoft

Learning Space
Top Class

eCollege.com

IntraLeam

do 
pre-teste conduz os objetos de aprendizado para cada
°dui° 

nstrutores podem fazcr I icdo e tarefas de pesquisa disponivel
aestudantes pelo Campus Virtual.
Sistema de gerenciamento permite criacâo de problemas e
testes	 	
Saporta escolha maltipla, espaco em branco e resposta

equenas, etc. Estudantes podem revisar teste. Resultados e
raus bem como voltar a tras para a perguntague foi derivada.
isponfvel para estudantes que desejam incorporarar como
arte  da estratëgia de  aprendizado 	
im

iSuporta questionarios corn mUltupla escolha, espaco em
Branco. Estudantes podem revisar os resultados do teste

notas.
ossui sete tipos de prova de online, banco de questOes onde

podem0 iocao dser ee 	tar i ca do am qns e uersitoOs a des ienadia ci	 av iduueasltizod.a as. P erm i te

do suportado

ão suportado

roblemas que realizam pontuagOes sdo disponfveis.

u ortado
Suportado

rocura

do

oca o estudante (primeira data de acesso, data de acesso mais Suporta procura de notas de curso e discussOes
ecente, histograma que mostra os acessos em todas as partes

do curso) e o conteado (namero de acessos para cada pagina
tempo gasto em cada pdgina de contend°, etc)
kuantitativamente ou qualitativamente, utilizando nota	 Saporta procura de palavras e procura de contekto pelo 1;otao
iutnerica ou comentarios de texto. Instrutores podem analisar de "Course Map"

acesso de estudantes individuals ou de toda classe atraves
	 de graficos estatisticos. Estudantespodem ver avaliacAo.
Astudantes podem acompanhar seu progresso no curso 	 Su ,ortado 	
estudantes e instrutores podem verificar o status do curso 	 do suportado
atravds dos encores dos testes, mensagens em discussão, etc
nclui localizacdo de conhecimento embutido. Dados de 	 rocura por todos os dados
rogresso disponivel a estudantes por Gradebook onde	 do curso incluindo, testes, Unagem, arquivo e discussiks.
les verificam as tarefas,  testes, e atividades de classe.

Nä° suportado

epois dos estudantes completarem o teste que as marcas sdo NA° suportado
utomaticamente registradas.

Automaticamente captura o progresso e desempenho do	 abilidade para realizar procura de texto cheio e recuperacao
estudante 	 m qualquer texto dentro da aplicacao.

ermite estudantes ver suas prOprias submissOes.	 ao suportado

Sistema de gerenciamento permite cursos auto compassados 	 apcidades minimas
com cOpias

ados do progresso disponivel pelo Gradebook onde eles 	 rocura de texto completa incluindo material do curso, testes,
odem verificar tarefas, testes e classe de atividades. 	 arquivos de imagem e quadros de discussao.

companhamento do progresso
do
companhamento dos registros das participacOes dos alunos

m todas as ferramentas de comunicacao. Ferramenta
Acessos: permite a consulta do namero total de acessos ao
Furs°, Ultimo acesso, freqÜencia e acesso a cada ferramenta.
InterMap: conjunto de ferramentas que permite a visualizacdo
das interaciies dos aprendizes

Ndo suportado

do 
travds do CMI

0

ApOs completar o teste, o estudante recebe urn resumo e um 	 Ido
feedback questa° por questdo.
Sim



Tabela 18: Ferramentas de estudantes II 
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AulaNet t_do 	 -.ao
TelEduc erramenta PortfOlio: os alunos podem compartilhar ou ndo cada item de seu PortfOlio (ndo

compartilhado, compartilhado apenas corn formadores, compartilhado corn o grupo ou
compartilhado corn todos) por meio da ferramenta Portthlio. 0 compartilhamento em si já
contribui para a construcdo da motivacão. Alain disso, cada item compartilhado pode ser
Comentado por todos os que tern acesso, permitindo intervencOes motivadoras.

perramenta Peril espaco de apresentacão do aprendiz ao grupo (contato, fotografia,
Curriculum, experiencia e interesses).

erramentas de Comunicacdo : forum de discusseles, bate-papo, correio, mural, FAQ, Didrio
de Bordo

0 TelEduc oferece diversas funcionalidades (inclusdo de comentdrios em itens do Portfdlio
ou do Diario de Bordo, intervencetes em FOrum de DiscussOes) que podem ser usadas corn
intuito de auxiliar na regulacdo/orientacdo/motivacdo da habilidade de estudar dos
aprendizes, ao longo do curso.

WebCT estudantes podem ter as pAginas do curso e ferramenta de geraclo para que os alunos
desenvolvam suas paginas

tomada de nota on-line, geracAo de notas de estudo dos tOpicos selecionados pelos alunos,
avaliacdo disponivel on-line, troca de senhas on-line, estudantes podem voltar ao mais
ecente contexto de aprendizagem, anotacdo conteado_ffivada

BlackBoard
__ ____

Sim iscussAo podem incluir sugestaes para instrutores e ajuda para estudantes que descrevam
como desenvolvem habilidades de estudo em urn ambiente assincrono.

Learning Space Suporte a portfolios. Instrutores podem monitorar progresso individual ou de grupo para
erar a motiva_cdo necessAria

fetivo corn a combinacAo do Media Centre e Classroom

Top Class Customizado para estudantes individuais studantes podem enviar mensagens e colaborar corn instrutor e estudantes, ver suas
avaliaceies e acessar_pdginas extemas para material de referencia adicional

IntraLearn

l
AnotacOes
Estudantes podem fazer

privadas, criar uma pagina pessoal, participar de chats e discussOes em grupos.
Grupos de estudantes podem criar uma homepage.

Estudantes podem criar notas de estudo on-line dentro do curso, links para materiais de
referencia na Rede, problemas e exercicios corn outros estudantes por discussao de grupo e

hat.

eCollege.com	 NAo suportado NA° suportado
Asymetrix	 ao suportado
ToolBook

Urn curso teria que ser criado para servir esta funcAo.

Authorware	 suportado_ao NAo suportado 
INA° suportado

ao

Web Course in Support para estudantes criarem seus portfolios ligados aos projetos web. Realimentacilo
a Box	 iindividualizadapode ser provida para quern solicita.
Docent
Generation 21

No
ode ser construido dentro de uma ferramenta de suporte de desempenho ou auto-ajuda Sim ___ _

LearnLinc funcAo de feedback pode ser usada por instrutores para perguntar para os estudantes sobre
seu progresso no curso. 0 instrutor pode ver o percentual de cada resposta e tambem pode
Friar respostas customizadas ou escolher entre vdrios respostas_padrdo.

studantes podem revisar material do curso offline

SimKnowledgesoft	 ermite que os estudantes criem mapas de aprendizagem que mostrem como melhorar as
abilidade deficientes.

UniLearn

_

studante podem fazer anotactles no material, criar uma pdgina pessoal. Grupos de estudante
odem criar pdginas pessoais. Estudantes podem usar chat e grupos de discussdo

studantes podem criar notas de estudo on-line dentro do curso, unir materiais de referencia
'la web, discutir materiais, problemas e exercicios corn outros estudantes por discussao de

I rupo e chat
Learning
Manager
EduSystems

tApOs completar o teste, o estudante recebe um resumo e um feedback questAo por questa°. AO

•lao
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Tabela 19: Construclo dos cursos

lanejamento 	
ossui costumizador de interface. Possuem nove servicos que podem ser inseridos no

curso
AulaNet

Learning Manager

EduSystems 

TelEduc

WebCT

BlackBoard 
Learning Space

Top Class
IntraLearn

erramenta hierarquica para planejamento e constru0o 	
Cursos baseados em wizard simplificam a criacao do planejamento da licao, tarefas,
atividades e objetivos de aprendizado. 0 opcional WIDS ë um software que guia o
instrutor para construir um curso bem planejado.

Asymetrix ToolBook

Authorware
Web Course in a Box

Docent 	
Generation 21 
LearnLinc 
Knowledgesoft
UniLeam

1Gerenciamento
b administrador possui acesso a uma pagina que mostra o acompanhamento da 	 1

articipacAo (n° de acessos, cursos que o aluno matriculou-se, cursos que o aluno solicitoul
riatricula)

Gerenciamento de curso: periodo, ferramentas disponiveis para o curso (pode restringir o
acesso a algumas ferramentas apenas p/ tbrmadores)

1Gerenciamento de inscricOes (formadores/alunos)
Gerenciamento de Grupos: permite a criacao de grupos (refletindo nas ferramentas de
Fomunicacao como Correio e Portfolio)

Gerenciamento da conta do estudante, manutencao de graus, resumo estatistico de graus
Para instrutor e (opcionalrnente) alunos, divisao manual ou automatica de estudantes em

_grupos.	 __ J
Sim 	
pilgum suporte. The Schedule age como urn mapa de estrada, pRitando meios de
estruturacAo para as tarefas. 0 instrutor utiliza esta ferramentas para criar tarefas de curso
le estabelecer as expectativas e objetivos para tarefas. Individuals que compOem urn curso,
line os participantes para recursos do curso, pode unir tambem os

articipantes para outras tarefas, pesquisas, etc.
studantesasrupados em turmas, participando de varias discussOes pOblicas ouprivadas.
strutura do curriculum pre-construido com modelos. Instrutor pode dinamicamente fixar

e editar contend°, objetivos, testes e tarefas, criar grupos de estudantes e atribuir material
ara individuos ou grupos para estudo

—fe exercicios. Cursos podem ser movidos facilmente de um servidor para  outro.
Suporte para o instrutor nomear papdis e licaes, jogo, condicOes, administrar contendo e
' omear colaboracOes para sOcios e organizasOes 	 j

Ao suportado 
Objetos de aprendizado podem ser organizados pelo calendario ou scheduler do curso.

oruns de discussao podem ser  organizados e editados. 
ao 
	  modulo de  gerenciamento proporciona procura de registros e localizasdo de  alunos
	  erramenta de gerenciamento pode ser integrada       

ermite construcdo de mOdulos e Hy:5es          

ferramenta Dinamica do Curso: espaco onde sac) especificados os objetivos, metodologia,
ementa, formas de avaliacao do curso
ferramenta Agenda: espaco onde sao planejados os objetivos, atividades e recursos

disponibilizados em uma determinada etapa do curso
erramenta Atividades: permite a disponibilizacao de atividades
erramentas Material de Apoio e Leituras: disponibilizacao de recursos para apoiar o
esenvolvimento de atividades planeladas
erramenta de link que pode ser usada para adicionar uma referência URL em qualquer
agina dentro ou fora do curso de WebCT.

Sim 
Suporta modelo de esboco hierArquico e urn padrao

Ao suportado
ossui varios modelos que podem ser customizados        

Sim
s cursos podem somente serem selecionados no banco de dados
acilidade na criacao de HO° e tarefas, planejamento. 0 opcional WIDS consiste em urn
oftware que guia o instrutor na cosntrucao de urn curso bem planejado.

Sistema de gerenciamento de curso  poderoso 	
strutura do curriculum pre-construido corn modelos. Instrutor pode fixara e editar o

contend° dinamicamente, objetivos do estudante e testes, pode criar grupos e selecionar
material para individuos ou grupos. Estudantes podem criar contas teinporarias em uma
classe. Cursos podem
Iser movidos facilmente de urn servidor a outro.

traves de urn mapa grdfico. 0 desenvolvedor seleciona os componentes que farao parte
o curso e colocam-nos dentro do mapa na sequéncia  desejada  (linear ou nao linear) 

erencia o progresso dos estudantes no curso.

studantes agrupados em classes. Estudantes participam de foruns pOblicos e privados.
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Tabela 20: Constru ao dos cursos II

Customizacao	 onitorgao
AulaNet Suporta	 elatOrio de estatisticas de acesso ao AulaNet e 	 listagem completa sobre falhas e diretOrios

tilizados
TelEduc odas as mudancas sao realizadas on-line. 	 erramenta Acessos: permite a consulta do dimero total de acessos ao curso, ultimo acesso,

eqtlencia e acesso a cada ferramenta.
WebCT evisOes feitas facilmente, on-line (via web) 	 studante: primeira data de acesso, acesso mais recente, histograma que mostra detalhes do

acesso a todas as partes do curso, ferramentas de conferencia e contribuicOes
ContetIclo: niimero de acessos para cada pagina, tempo gasto em cada pagina, etc

erramentas para o administrador que mostra a utilizando de recursos: mimero de cursos,
amanho de curso, criaclo e modificacao das datas, e matricula de estudante.

BlackBoard	 ermite Mpidas revisees atraves do_painel de controle e capacidades de atualizacao de arquivo Sim
Learning	 MediaCenter: habilita importacAo direta do material do curso
Space	 Assessment Manager: banco de questOes

Course Maintance Tools: ferramentas para administrador copiar, mover, reiniciar um arquivo
Ou curso

Suportado

Top Class	 Suporta movimentacao de mOdulos, atualizacties, distribuicao e transferencia de cursos para
outros servidores

nstrutores e estudantes podem ver o progresso do curso atraves do status do mesmo.

IntraLearn	 ifodas mudancas feitas on-line. Instrutores podem fixar TODAS as caracteristicas do software
porno chats, testes, glossario, FAQ, links Internet.

ornece ao instrutor e o administrador ferramentas de monitoramento do curso (notas,
rogresso, relatOrios de atendimento). Instrutores também podem facilitar e monitorar o chat e
s discusseies.

Asymetrix
ToolBook

Suporta uportado via banco de dados

Authorware ao suportado Ao suportado
Web Course
in a Box

Suportado para cOpias entre as contas dos instrutores. abilidade para localizar o acesso ao gradebook do estudante e logins de curso.

Docent	 Ito o
Generation	 SAo efetuados pre-testes por conteildo e o curso 6 automaticamente reconfigurado conforme a1
21 _pecessidade

Odulo de gerenciamentofornece a quantidade de tempo gasto pelo estudante no curso

LearnLinc

KnowledgesoCurso
ft

Cursos podem ser customizados utilizando ferramenta de administracAo

I--

nstrutores tett° direito enquanto o curso estA acontecendo e possa decidir que certos
studantes fazem.

pode ser adaptado para satisfazer as necessidades dos estudantes travel de mapas de aprendizagem que sao monitorados pelos tutores

UniLearn Todas as mudancas sao realizadas on-line. erramentas para instrutor e estudante monitorar o curso de acordo corn as atividades
ealizadas.

Learning
Manager

Customizacao pode ser realizado pelo instrutor e desenvolvedor, permitindo modificacOes no
IFonteitclo e sequencia do mapa do curso

nstrutores tem controle total sobre o curso

EduSystems NA° ossui log clue guarda o histOrico do acesso dos estudantes.



BlackBoard	 Necessita conhecimento em html

Tabela 21:

AulaNet

TelEduc

WebCT

Construcdo da 41)
troiejo Instrucional 
Simples, so definir a sequéncia de servicos a serem utilizados

Todo o material pode ser elaborado usando ferramentas de
diydo extemas familiares ao professor, e posteriormente,
r&anizadas e disponibilizadas dentro do ambiente. 
odelos para a construcdo de varios tipos de pdginas padrOes

omo esboyos de curso, tarefas, etc.

ItiformacOes Apresentadas
Wes de navegacdo permitem movimentaydo entre as
tividades do curso
epende do formato usado para a sua geraydo

Suporte limitado com icones comuns e funcOes
compartilhadas e varias formas de apresentar informacdo: por
'momenta de conferencia, por pdginas de contend°, por
RL, suporte on-line e glossdrio indexado, suporte ao indite

de curso on-line e suporte a mensagem de homepage
Sim

Learning Space Todo o recurso ou conhecimento necessArio para uma	 ocumentos base estdo disponiveis para inclusao de texto,
Fompleta determinacdo dos objetivos a realizada atravds do 	 ideo clips, links, etc.

M
edia Center

Asymetrix
ToolBook
Authorware 	
Web Course in
a Box

Top Class

eCollege.com

Docent

Generation 21

IntraLearn

o modo Autor, possui ferramentas e opcOes para construir
curso, programa e calendärio.

-i-fAtraves do ToolBook II Instructor que é um programa de
outoria.

ao suportado
Construtor de modelos e uma ferramenta de Sylabus. Versdo

tambem tem uma ferramenta de Calenddrio como uma
forma adicional para organizar  instruydo. 

ocent Outliner permite criaydo de cursos e modificacAo de
brma rapida e fAcil.
tiliza taxonomia de Bloom

Inclui elementos de projetos pré-formatados quebrados
bierarquicamente por cursos, liyOes, tOpicos bem como o
boftware opcional WIDS.

erramenta de delineamento de curso 	 otOes de navegacfto permitem movimentacAo tacit entre as
Aginas na hierarquia 	

Suporta barra de ferramentas customizadas e pAgina de
Habilidade para selecionar texto ou interface de

icone. Area de recurs() integrada para glossdrio, materials de
referencia, links de  Internet e FAQs.

ossivel Quatro tipos de conteiklo: texto, exames, multimidia
discussOes threaded

(Codas suportadas pelo ToolBook II Instructor

Ao suportado 
Suporta modelo generico via apresentacOes de modelo

ermite vdrias representayOes do contend°

LearnLine
Knowledgesoft
UniLearn

;Sim
Utilizando PDP
nclui elementos pre-formatados de projeto distribuidos
► ierarquicarnente por curso, licdo, tOpico, etc.

trod° material do curso  pode ser visto por browser
Caracteristicas graficas, barra de ferramentas e pagina de

tilidades podcm ser customizadas.

Sim 

Learning
Manager
EduSystems

(Templates estdo disponiveis e projetistas disponiveis para
esclarecer dnvidas
Templates estdo disponiveis e projetistas disponiveis para
esclarecer dOvidas ieode ser fornecido atravds de CD-ROM e uma cOpia do livro

xto

Suportado atravds do desenvolvimento de formuldrios

Teste 	
Utiliza ferramenta Quest na elaboracAo de provas

erramenta Atividades: auxilio d geracdo e andlise de testes
pbjetivos estã sendo desenvolvida

Suporta problemas de prdtica e problemas de laboratOrio

ossui gerador de teste que permite instrutores criarem vdrios
tipos de teste (mnItipla escolha, espaco em branco, ordenaydo,
N//F, etc.1
instrutores utilizam Assessment Manager que permite realizar
testes, revisides, avaliacOes, fornecer urn feedback para os

studantes, criar bancos de questOes e acompanhamento do
rogresso dos alunos.

Suporta questOes multipla escolha, questOes corn arquivo
anexado, espayos em bronco.

ode realizar vdrios tipos de teste, mostra resultados
estat isticos,

(

os, randomizayao de perguntas e respostas. Possui
seguranya multinivel, restringe acesso e pode controlar o
browser durante os testes.

uporta 7 tipos de teste online e permite criacAo de banco de

Suportado

do suportado
ISI uporta construtor de problemas para respostas pequenas,
multipla escolha e verdadeiro/falso

Atravds do Docent Outliner produzindo em html. Permite
V/F, tratipla escolha, espaco em branco e mapas de imagem

ormato de testes permitidos: escolha milltipla, espaco em
ranco, verdadeiro/falso, respostas curtas.

Sim	
estes online 
odem ser criados problemas com vdrios tipos de perguntas:

escolha mnItipla, resposta pequena, V/F, etc. F,xibicaes
esultados estatisticos de pesquisas das perguntas e respostas.
rograma gera questaes aleatOrias. Possui esquema de

seguranya atraves de acesso multinivel.
Sim

Sim
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Ao suportado
uportado
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erramenta Intermap e Acessos
Analisador de logs de bate -papo (trabalho de mestrado em
p_se de  conclusao)
Suportado corn analise estatistica bdsica

BlackBoard	 „Sim
Learning Space	 ,Permite experiencias online.

Top Class	 estes de mfiltipla escolha
IntraLearn	 otas, estatisticas e histograma. Atribui valores de pontos

perguntas. Feedbacks das respostas dos teste.

i-
Ao suportado	 	 	 NAo suportado

Suportado pela ferramenta de gradebook 	 Wormacaes sobre login e logoff.
	  L

ao suportado	 Nao suportado

Capacidade CMI	 	 	 suportado
Nao suportado	 Iao suportado
I .s informacaes dos individuos sao armazenadas e os tutores Nao suportado
Item acesso 	
Gerenciamento de arquivos no desktop para uploading 	 iAutomaticamente localiza, registra e produz numerosos
verificaciio de arquivos. Suporte a frames A lista de classe	 elatOrios prO-construidos e customizados.

ode ser adicionada urn estudante de cada vez carregada
através de urn arquivo. Listas de classe podem ser
apresentadas, gravadas e impressas em uma variedade de
ormas. Habilidade para estudantes administrar seus profiles. 	
e acordo com o projeto do banco de dados	 pe acordo corn o projeto do banco de dados

Suporta o gerenciamento de registros no ODBC 	 Nao suportado

Tabela 22: Dados do curso
area0o online

AulaNet
	

ao suportado

TelEduc	 lUma ferramenta para auxilio a geracAo e anilise de testes
bbjetivos esta sendo desenvolvida

WebCT
	

Suportado

eCollege.com	 nlao suportado 	
Asymetrix	 Corn perguntas interativas
ToolBook
Authorware
Web Course in
Box
Docent

Generation 21
LearnLinc
Knowledgesoft

!NAo suportado 
a thiliza ferramenta de gradebook (proporciona comentarios

individualizados e feedback)
sao fornecidas cOpias diretamente para o estudante ou a

_eorporagao.	 	
Multipla escolha delimitam capacidade online A
N o suportado 
Nfto suportado

erenciamento de Registros 	
utentica usuarios por usuario e senha, e apresenta a visa°

apropriada do curso dependendo da classe de usuario.
rmazena principais dados dos participantes. 
erramenta Perfil: espaco de apresentacdo do aprendiz ao

grupo (contato, fotografia, curriculum, experiencia e
nteresses).

WebCT autentica todos os usuarios por usual-it) e senha, e
apresenta a visa() apropriada do curso dependendo da classe
I e usuario. Os estudantes podem criar suas prOprias contas se

utorizado. Administracao de registros permite: adicao de
estudantes, mudanca de senha, manutencao e distribuicfto de

otas e estatisticas, queries para mostrar, comparar e analisar
ubconjuntos de estudantes de acordo corn as caracteristicas

	  de procura e adicAo de categorias 	
im	 __,

Possui uma colecfto que descreve dados dos participantes:
contato, fotografia, curriculum, experiencia e interesses.
Similar a home pages, sac) projetadas para facilitar a criacao
de comunidades on-line e dinamica de grupo que suporta a
colaboracao de grupos TourseRoom).
	  Atribuicâo de privilógios de usuarios, troca de senha 
a ermite uploading de arquivos para servidor. Suporte a

asframes (barra de ferrament estatica e indice de contendo).
racilidade de log de curso e chat. Administrador pode setar
limites e nod licaOes de matricula. Habilidade para
estudantes para administrem seus profiles. 
1NAo suportado
Suportado

1

Sim
Sim

nalise e Rasteamento
ao suportado

nalisador de logs
utomaticamente rastreia, registra e produz
umeroso relatOrios customizados e pre -elaborados.

-UniLearn	 abilidade para cdlculo de notas offline. Notas podem ser
armazenadas no servidor. Grades estatisticas e histognima.
Atribui valores de ponto a perguntas. Realimentacdo em
respostas de teste e avaliacao.

Learning Manager Sim
EduSystems	 Testes milltipla escolha



Ao suportado 
xplicitamente grupos de ensino nos cursos

ao suportado
ao

ao suportado 
Cada tutor possui individuos ligados a eles
que constrni uma atmosfera de grupo. 	
Alem de grupo discussao, chat, email e
compartilhamento de arquivos, UniLearn

pOia discussao em salas virtuais.

NA° suportado
Suportado corn a ferramenta da homepage d a
Paculdade.

Iao suportado	
ista de discussAo para estudantes colaborar

Ao  suportado
s pessoas podem seguir seus mapas de

prendizagem e suas melhorias
ilabilita a formacao de grupos de auto ajuda
para suporte mntuo. Possui salas para atroca
de experiencias e informayees.
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BlackBoard	 nstrutores gerenciam contend° como desejarem,
podendo disponibilizar, apagar ou reordenar
conforme necessario.

Learning Space nlac• suportado

IntraLearn

ECollege.com
Asymetrix
ToolBook
Authorware
Web Course in
a Box
Docent 	
Generation 21

LeamLinc
Knowledgesoft

UniLearn

Learning
Manager
EduSystems

Comparando objetivos de aprendizado corn
resu It ado s de teste, os instrutores podern ajustar
ntaterial do curso, proporcionar feedback

_;individual e por grupo
Ao  suportado
Ao suportado

Ao suportado
,ApOia rnudanca de objetos de aprendizagem
entre cursos e cOpias de cursos inteiros.
•Iao suportado
illimitado mimero de programas, dependendo do
8ervidor 
Suportado
0 instrutor pode monitorar todas as informacaes
e mantem a localizacAo de todos os pedidos
Comparando objetivos de aprendizagem corn
esultados de teste, instrutores podem ajustar o
aterial de curso e fornecer realimentacao por
ail, grupos de discussAo e chat. 
traves do banco de dados

Nao suportado

As areas de apresentacao de grupo
permitem apresentarem material ao grupo.
Os estudantes podem fazer anotacOes
associadas ao contend° das paginas
utilizando sistema de conferacia.
Sim

3studantes podem importar/anexar
qualquer coisa dentro do CourseRoom e o
instrutor pode adicionar este material ao
MediaCenter e criar uma entrada para o
:trabalho do aluno 

rquivos podem ser baixados para foruns
de discussao ou adicionados no curso
:FAQ, glossario, sala de recursos corn links
preparados.

Nao suportado
ao suportado

ao suportado
a° suportado  

Ao suportado
programa de entrada a construido num

banco de dados 
NAo suportado 

ode construir as informacOes de todos as
essoas.
AQ, glossdrio, sala de recursos corn
inculos de Internet

Ao suportado

ormacao de Grupos
travds dos grupos de interesse (newsgroup e
rupos de discussfto)
erramenta Grupos: permite a criacao e
erenciamento de grupos (refletindo nas
erramentas de comunicacao como Correio e
ortfOlio)

Suporta divisao manual ou automatica de
estudantes em grupos, e a atribuicao de uma
area de apresentacao e foro de conferencia
privado a cada grupo.

CourseRoom habilita a construcAo de grupos.
Os estudantes e instrutores podem escolher o
nivel de privacidade associado ao
itrabalhoidiscussOes.

'oruns de discussao, incentivo a colaboracao

km do grupo de discussAo, chat, email e
arquivo compartilhado, IntraLearn suporta
alas daysa do vde discussao,cuusl m msbaeo, c 

como p
s, salaseost d s 

em	
pe een c go rnut r oo s.

ao suportado
Ao suportado

;-,onstrusao da motivacao _
INao

Verramenta Portfolio: os alunos podern
Icompartilhar ou nao cada item de seu
Portfolio. Cada item compartilhado pode ser
comentado por todos os que tem acesso.
'erramenta Perfil: espaco de apresentacao do

aprendiz ao grupo 	
ao suportado

Suportado em paginas de grupo, chat, etc.

'oruns de discussao, incentivo a colaboracao

pabilita a formacao de grupos de auto-ajuda.
Sala de recursos corn vinculos de internet
habilita os instrutores compartilhar

I
I xperiencias  e informacks.

ão suportado
∎IAo suportado

/to suportado

oruns de discussao

Tabela 23: Recursos oferecidos
erenciamento do Curriculo 

AulaNet	 rofessores podem ajustar o curso

TelEduc	 nstrutores gerenciam contend° como desejarem,
podendo disponibilizar, apagar ou reordenar
Conforme necessario.
Gerenciamento de competencias e certificacao
trabalhos em andamento na area de avaliacAo)

WebCT	 )Nfto suportado

T—construcAo do conhecimento
'Grupos de interesse, listas de discussAo,
debate, co-autoria de aluno
11\iao

Top Class	 suportado

S im

AQ por curso
1

ode ser realizada atraves de listas de mail e
oruns de discussao    

Ao suportado

CourseRoom permite monitoramento das
interacOes do estudante e nivel de
participacao.



Todos os acessos e administracao via browser

. Administradores controlain acessos
pndividuais e de grupo e outros

ao suportado

istema de inscricdo integrado associado aos
istemas de registros existentcs.

Tabela 24: Administracao I
nstalacdo

AulaNet	 kit de instalar

TelEduc

BlackBoard 
Learning Space

Top Class

IntraLearn

Asymetrix
ToolBook
Authorware
Web Course in
Box
Docent 
Generation 21
LearnLine 
Knowledgesoft
UniLearn

WebCT

ECollege.com Simples

0 servidor DataBeam Learning pode ser
integrado corn Asymetrix Librarian

ao suportado
a Setup via I lelpDesk

jAutorizacao
Administradores autorizam matricula dos
participantes que acessam ambiente de acordo
tom o nivel de autorizacdo 

ittstalacao simplificada: um shell script realiza irodos os acessos a cursos (tanto alunos
as configuracaes iniciais, e os dados iniciais lquanto professores) sao controlados por login

S
uportado com arranjo de apoio tdenico
pcional

Sim 
Pacote do servidor compreenslvel corn
'capacidades estendidas 
,Suportado para Mac OS, Win NT, Win 95,
linix (Solaris e  Linux)
Automatizada. Produto baseado em servidor

Atraves do CD-ROM 	
Gasta uma semana para instalar o software

-tstalacao simples
acil de instalar

(Automatizada. Possui opcao para Ter o
ervidor web instalado nele.

a43 preenchidos em formuldrio WEB

Todos os cursos sao controlado, atraves de
Interface de administracao.

Sim corn identificacao para usuario e senha
siotes/Domino realiza autenticacao Suportado

senha. E mantido urn log com as
inforrnacOes de acesso dos usuarios

nstrutores podem dividir os estudantes em
Pequenos ou grandes grupos. Cada grupo
trabalha independentemente e no final do
(curso podem compartilhar seus trabalhos.
(Suportado

C•Iao suportado
Inclusao/eliminacao de contas, existacia de
tuna conta administradora
niao suportado
Sim 	
Acesso NI- password 
Sim
Administradores controlam acesso individual
e de grupo c outros priv ii6gios.

- studantes podem completar inscricdo online
ou atraves do sistema.

uportado

Nao suportado
futuro compatibilidade coin ODBC

studantes podem se registrar online
ode ser ligado corn sistemas ERP
studantes podem se registrar online

-1-, egistro online disponivel
istema de inscricdo integrado. Pre-inscricão

de cursos exigida. Estudantes
podem matricular-se on-line corn cartao de
crddito.

7Seguranca  do servidor
lAtravds de senha para os 3 niveis de usuario: -,
pdministrador, docente e estudante.

ps usuarios ndo tem acesso a contas de
usuarios no servidor. 0 controle de acesso
IFlos mesmos e feito pelo Apache e pelo PHP, el
nantido na base de dados MySQL. 0 TelEduc'

P,Pode ser instalado na area de urn usuario,
ossuindo senha (mica de conhecimento do

administrador do ambiente
tSenhas de curso devem ser razoáveis (emItermos de contendo e tamanho) ou ndo sao

ermitidas. Servidor de WebCT pode ser
*nstalado como um usuario regular para
	  inimizar preocupaceles  de seguranca

DAP/Kerberos
uito grande

tsudrios e senhas atribuidas pelo
pdministrador.  Suporta SSL 	
Para seguranca de e-commerce, utiliza SSL e
certiticado de autorizacao VeriSign
Seguranca no registro de senhas e de usuarios,)
Verificacao de 1P, seguranca de aplicacao, sac)
outras_protecaes possiveis. 	

ecessita usuario e senha e cookies (Global
niversal Identifier) para controle de

movimentacao do estudante dentro do curso.

Suportado

[	 _
riAo suportado

1
do suportado

controle de acessopor senha
controle de acesso por senha e por sala

rds niveis: aprendiz, mentor  e administrador
Seguranca multinivel incluindo SSL, senhas,

omes de usuarios Seguros, verificacao do
nmero IP, etc.

,com aceitacao posterior pelos professores, ou

l
ewd() os professores podem transferir a lista
de alunos, que receberdo um e-mail
-totificando-os para acessarem o ambiente,
quando sera pedido que completem seus
Llados

ao suportado

ate istro
studantes podem se registrar online mas

dependem da autorizacdo do administrador

-FEstudantes podem se cadastrar pela WEB,

uportado

Learning	 Atraves de script. CD-ROM de ajuada
Manager
EduSystems

Gerenciado atravds de niveis de grupo e
individual
Suportado atarvds do grupos de usuarios do

anipulado atrav6s do browser 	 a° suportado

studantes sao registrados pelo administrador domes dos usuarios, senhas e niveis de acesso
pu  pelo instrutor sao especificados pelo administrador
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Tabela 25:

AulaNet

TelEduc

WebCT

B I ackB o ard 
Learning Space
Top Class
IntraLearn

Learning
Manager 	
EduSystems

Administracdo II
Monitoramento dos recursos	 	 cesso remoto

statistica de 'Ulmer() de Requisiedes atendidas, Minter
Caëdio de requisicOes atendidas por dia, Linhas sem cOdigo d
stado no arquivo de log, 	 Pedidos de paginas atendidas,

,\Iitmero medio de requisicks de paginas atendidas por dia,
RequisicOes que falharam, RequisicOes redirecionadas,
Arquivos diferentes solicitados, Trafego total, Trafego medi
yansferido por dia.
pode ser realizado corn ferramentas disponiveis juntamente	 ode ser torialmeitte aciministiado—via WEB
com a instalacao do Linux (MemOria, disco, largura de banda
Ide rede, etc).
nterface do administrador proporciona informacdes de uso deAdministracdo de WebCT toda baseada em web

F.ecurso como uso de disco por curso, antler° de comas de 	 I
gstudantes por curso, etc.
Sim	 im 	
Sim	 im 	
Suporta monitoramento remoto via browser 	  Acesso remoto via browser
pesde courseware e todos os dados e programas sdo contidos Qualquer usuario autorizado pode Ter acesso IntraLearn
em urn anico servidor de Banco de dados, nenhuma memOria por browser padrao em qualquer lugar
adicioanl c exigida na maquina do usuario. Desde que SQL
!integrado com Windows, clientes podem ver todos os
recursos pelo Windows.

onitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se urn 	 Nao suportado
Servico monitorado falha, urn alerta e disparado ao
administrador. Software com balanceamento de carga
descobre as maquina sobrecarregadas e os usuarios novos sdo
ransferidos

O
utras maquinas no grupo. Se uma falha acontece em uma
,maquina que urn usuario esta tendo acesso, o usuario é

automaticamente e transparentemente transferido a outra
maquina sem interrupt' o.
Suportado

Ao suportado
1\1do suportado

do suportado
do suportado
erificar largura de banda utilizando o monitor da rede
do suportado
odos os dados e programas stio armazenados em urn finico

Banco de dados, lido existindo exigencias significativas de
inemOria na maquina do usuario.

ao suportado

1

ECollege.com

Asymetrix
ToolBook
Authorware
Web Course in
Box
Docent
Generation 21 
LearnLinc
Knowledgesoft
Unlearn

.lnil,earn por
browser padrao de qualquer lugar do

1

1\Iao suportado

eettpercicao de falhas

•Iao dispOe de rotinas de Backups prOprias.
ecomenda-se o Backup do diretOrio de arquivos de usuarios

e da base de dados MySQL
Suporta backup local do computador do instrutor

jSim 
Sim 	

do suportado
ntraLearn prove

instrucdo backup no caso de problema no servidor. Possui
backup automatic° e
Permite os usuarios automaticamente ativar infiltiplos
servidores.
Ndo suportado

iAdministrador pode logar-se no servidor remotainente.	 Nao suportado

do suprtado	 INAo suportado
ia telnet para funcOes administrativas e funcOes de conta 	 Backup automatico dos arquivos de senha

adrão por browser
Ao suportado	 NA° suportado
utoria,	 administracdo	 e prendizados podem ser remotos	 IAo suportado

IIVAo suportado	 NAo suportado 
Ao suportado	 iNlifo suprtado

Qualquer usuario administrativo autorizado pode ter acessoclui backup automatic° e permite os usuarios ativar
m61tiplos servidores.

Lao suportado



113

Tabela 26: Help desk
F	 Suporte ao Estudante	 Suporte ao Instrutor
AulaNet	 Manual básico on-line	 anual bAsico on-line
rfelEduc	 1 juda detalhada das ferramentas, acessivel no canto superior direito da pagina da 	 juda detalhada das ferramentas, acessivel no canto superior direito da pagina da 	 1

erramenta	 erramenta
WebCT	 Ajuda on-line para sistema de conferéncia e correio eletrOnico. Resto de ferramentas 	 ompleto, on-line, contexto ajuda sensfvel, tambdm disponivel em manual

Item descricOes pequenas. 	 utorial on-line para ajudar os iniciantes
ailing list

lackBoard
rn	

Sim	 + im	 1
earning Space	 c. orporciona suporte embutido 	 arios nfveis de suporte.
op Class	 On Line	 .uporte tdcnico completo por mail e manuais disponiveis para instrutores e

1----	 .

1

1 dministradores
ptraLearn	 Manual on line	 anusl on line 
FCollege.cona 	 1-lelp desk online, correio eletrOnico e telefone

iI s metrix ToolBook	 1Su ortado	 . u I ortado
uthorware	 ao suportado	 I ao suportado	 ____	 ---Ieb Course in a Box	 elp Desk virtual	 el • Desk e dois tecnicos por e-mail 	 _

Docen
G

t	 Ao suportado	 ao suportado	 1, 
eneration 21	 _I_	 • a bs, Os instalacAo do sistema, 40 horas de suporte hot line	 --- ---

i,earnLinc	 ?odem entrar em contato corn o administrador 	 ontato telefOnico e com o suporte tdcnico via web	 _	 ____	 __	 ___ _
1{nowledgesoft	 Sim	 +im
UniLearn

earning Manager	 elp Desk	 elppesk
duSystems	 orum Web e FAQ	 ail e servo hot line	 i



Minim° 1(3 de armazenamento.
ifambem depende do tamanho do
curso. Necessita conexdo corn
Banco de dados (Oracle, Sybase ou
SQL Server)

ara todos os opcionais)
0 MB de espaco livre	

10MB mais 50K ou mais por curso Sim
Sim
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Tabela 27: Caracteristicas Servidor
IA	 gspno em Disco	 ervidor Windows NT	 ervidor Apple

-h--,
4MB	 OOMB	 ,Sim	 Ao

1Varia conforme o nOmero de cursosNaria conforme o mimero de cursos Ao 	 iXo
a serem disponibilizados no	 e o tamanho dos arquivos
servidor. Um scrvidor corn 128Mb diponibilizados nos cursos. 0
'of utilizado sem problemas de 	 TelEduc instalado, sem nenhum

sdesempenho para mais de 30 cursos curso, ocupa apenas 5Mb. 
14 ou 128 MB se utilizar Windows 10MB mais 2MB por curso e 30-
T 	 70K por estudante 

Asymetrix ToolBook

BlackBoard
Learning Space
Top Class
IntraLearn

AulaNet
TelEduc

WebCT

4MB + 64Mb para utilizactio 	 00Mb 	 Sim 
16Mb	 iSim	 Sim
1256Mb	 Gb esparto livre

+ 	 	

Isào 4.5 executando SQL Server

	 P.O.0
2Mb RAM; 64Mb recomendado	 f70Mb de espaco livre (mais 300Mb Sim

im

Sim

1Serrvidor Unix
Ao

Sim (E linux em geral)

Sim

IM

IM

Sim
Sim

Sim
Sim

olaris

Authorware
Web Course in a Box
Docent

16Mb RAM
Minimo 64Mb
256MB RAM

SimGeneration  21	 64MB
LearnLinc	 f25 usuarios: 64MB
	 r-150: 128MB

Knowledgesoft

100MB	 Sim
Sim

LOMB para aplicacao
3G para base de dados

Sim

UniLearn 	
Learning Manager 
EduSystems

56MB 	  	 pependente do  volume de material Sim 
128MB	 2GB
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Tabela 28: Pre o
Susto inicial	 t usto continuo	 !-S-uporte tecnico 

AulaNet Free	 Nenhum
TelEduc ree Nenhum 

0 to 0.5 centavos de dolar por estudante por mes (licencapisponivel
	 *Iimitada $3.000US/ano)

im

Via telefone e e-mail
via servidor de lista 	 ,

,Sim

WebCT

A11_44.000

ree

	

	 I

+ 1 pacote de suporteBlackBoard_
Learning Space `U$250	 1U$5

Niersao 1 Free: http://www.wbtsystems.comuf
$25.000 licenca Unica : niunero ilimitado de usuarios,

estudantes, cursos, anos de uso, etc.

porpessoa 
U$750
Nenhuni
I

	 	 tTop Class
$1,500US por ano apOs o primciro ano incluindo todos os

pgrades
IntraLearn

eCollege.com J Sim
Asymetrix ToolBook
Authorware
Web Course in a Box Versa° 2 (gratis) sem assistencia

ersao 3 U$3.100 e atualizacOes disponiveis para verso
U$4.000U

enhum Suporte tecnico i a metade do custo da licenca original

Docent cessado por mail ou por 1-800
Generation 21
LeamLinc
Knowlect_esoft
UniLearn
Learning Manager aseado no flamer° de estudantes t aseado no flamer° de estudantes
EduSystems omente se o sistema executa no servidor • esende do namero de cursos e estudantes 	 Sim

Tabela 29: Limita 'des do Pacote
inner° de cursos umero de estudantes Numero de conexees 

limitado
I umero de instrutores 
limitado

Outras limitacNs 
AulaNet limitado limitado
TelEduc limitado limitado	 Ilimitado limitado
WebCT 'or servidor v.3
BlackBoard Ilimitado limitado limitado limitado Versa° atual 4.07
Learning Space
Top Class

limitado limitado Ilimitado

limitado

illimitado
I limitadoi limitado limitado	 Jmitado

limitado	 JlimitadoDocent I limitado limitado
limitadoGeneration 21 I limitado limitado

LearningManager I limitado limitado Ilirnitado limitado
EduSystems limitado limitado tepende da largura de

bandit dipsonivel no
I	 .servidor e da licenca do
teal Media

I limitado
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2.5.5 A Evolucâo das Pesquisas na Area de Colaboracäo

Algumas pesquisas na area de colaboracdo apontam uma evolucdo no projeto de

softwares e ambientes educacionais, considerando corn mais forca os aspectos sociais e de

aquisicdo do conhecimento. Abaixo säo apresentados alguns desses temas, que se tornaram

objeto de pesquisa e comecam a integrar os ambientes colaborativos.

0 grupo da PUC-Rio, que desenvolve o ambiente AulaNet, tern aperfeicoado o

desenvolvimento do ambiente estudando e implementando novas caracteristicas. Pode-se citar

os trabalhos de Cunha (2002) sobre a formacdo de grupos atraves de sistemas multiagentes,

Gerosa (2002) sobre a organizacdo de mensagens (analise e categorizacdo) e de Pimentel

(2002) sobre a criacdo de uma ferramenta de bate-papo visando diminuir a perda do co-texto.

Urn grupo de pesquisa da Universidade de Roskilde (CHEESMAN, 2001) acredita que

o grupo aprende principalmente atraves da leitura, da discussão e de contatos corn pessoas

relevantes, instituicOes e empresas. Eles estudaram como ocorre a discussão em grupo e

concluiram que os alunos adultos podem ser enquadrados em tres grupos: ativistas

espontâneos (responde nun-i curto espaco de tempo apOs o inicio da discussão; as respostas

geralmente sdo breves e muitas vezes ndo contribuem no processo de aprendizagem),

interpretes bem preparados (contribuicoes bem-escritas, longas e fundamentadas) e os

escondidos (esperam o final da discussão para participar). A experiéncia comprovou tambem

que deve existir uma discussão por vez, mas por urn tempo delimitado. ApOs deve iniciar

outra discussdo.

0 software Zebu (CHEESMAN, 2001) traz recursos computacionais para que os

professores possam projetar suas atividades de ensino. Nesse software, o professor pode

decidir qual a estrutura (individual, pares, pequenos grupos e grandes grupos) que sera

utilizada para resolver as tarefas. A transicdo entre essas estruturas é realizada atraves de

operacOes de divisdo, juncao, rotacao, recombinacao e rea2rupamento. Singley (2001)

desenvolveu urn sistema de suporte a resolucao de problemas de equipes. Existem cinco

papeis que os participantes do grupo podem assumir na resolucdo de cada problema:

observador: inicia observando os mais experientes estabelecerem objetivos e

realizarem acoes;

aprendiz: assume responsabilidade por administrar e executar problemas
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rotineiros;

especialista: responsavel em controlar problemas mais complexos;

lider: estabelece a estrategia global para resolver o problema. determina que

recursos estdo disponiveis e que recursos adicionais sac) necessarios, nomeia

tarefas aos participantes individuais, coordena awes e avalia o progresso;

tutor: observa e critica as awes de outros participantes, responde para ajudar nas

dirvidas, aconselha o Her.

Fisher (2001) cita aspectos que devem ser considerados no processo de grupo:

desenvolvimento de uma identidade grupal, participacao e comprometimento, comunicacdo,

lideranca, regras. Kollock(2001) afirma que tres condicOes sao necessarias para que ocorra a

cooperacao: os individuos devem continuar encontrando-se no futuro; eles devem ser capazes

de se identifcar mutuamente; devem ter conhecimento como cada pessoa comportou-se no

passado. Alern disso devem existir normas que governem o comportamento do grupo. Naima

(2001) destaca nove principios necessarios para o projeto de comunidades: definicao da

proposta da comunidade, criar urn local de encontro, criar perfil dos membros, manter

lideranca, definir cOdigo de conduta, organizar e promover ciclos de eventos, criar regras de

trabalho, facilitar a criacao de subgrupos, integrar o ambiente online corn o mundo real.

Donath (2001) descreve a importancia de se conhecer as pessoas da comunidade para

alcancar confianca e credibilidade. Godwin (2001) descreveu principios para a construcdo de

uma comunidade virtual de modo geral. Algumas caracteristicas citadas por ele sao: nä()

limitar o tamanho das contribuicaes, normas de funcionamento de grupos. proporcionar uma

memOria institucional, promover a continuidade, deixar que as pessoas resolvam suas

divergencias.

Cicognani (2001) cita que a taxonomia tradicional de aprendizado e formada por varios

estagios que ocorrem em sequencia do mais simples para o mais dificil: conhecimento

(lembrancas, memorizacao, reconhecimento, etc.), compreensdo (interpretacdo, organizacdo

de fatos e ideias), aplicacao (resolucdo de problemas, utilizacao de fatos, regras e principios),

analise (entendimento de como as coisas podem ser integradas), sintese (processo que planeja

criar urn produto original, formando urn novo conjunto de ideias) e evolucao (tomada de

decisdo, desenvolvimento de opiniaes). Ela identificou alguns estagios do aprendizado online

que podem ser utilizados no projeto do ambiente de aprendizagem: generalizacdo

(apresentacao dos assuntos, ferramentas e ambientes), focalizacao (entendimento de todos os
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tOpicos e habilidades envolvidas no aprendizado), aplicacdo (resolucao de problemas de

acordo corn o material apresentado e os objetivos educacionais) e consolidacdo (resumo de

informacOes previas, proposicalo de novos problemas, novas solucOes para problemas antigos,

etc.). Cicognani (2001) sugere a utilizacdo de mapas mentais como ferramenta de colaboracao

em grupo, pois sua utilizacdo permite explorar o entendimento de urn aspecto limitado de urn

tOpico, verificar se os estudantes entenderam a proposta do aprendizado, verificar se os

estudantes conseguem realizar relaciies entre os contealos, identificar mudancas que os

estudantes realiza nos relacionamentos entre os conceitos, e promover interacdo e discussdo

entre os aprendizes.

Cada vez mais tern se levado em conta o lado social no desenvolvimento de solucOes

para os ambientes computaconais. 0 projeto Babble (ERICKSON, 2001) levou em

consideracdo, no seu planejamento, como desenvolver uma conversacdo mais proveitosa entre

os membros participantes, estudando questeies como: tipo de palico participante, suas

atividades, tamanho dos grupos, etc. Dourish (2001) cita que, quando existem maltiplos

usuarios, os aspectos sociais influenciam o projeto do sistema, pois alguns deles, como

privacidade de participantes, consciencia; e suporte as trocas de regras dos participantes na

colaborack. Dessa forma, o Intermezzo (DOURISH, 2001) foi projetado para apoiar os

aspectos de coordenacdo na colaboracdo: tarefas associadas corn encontro de participantes,

consciencia e politica. Essa ferramenta traz informacOes sobre os participantes, suas

atividades e sobre o ambiente, atraves de um banco de dados de objetos que descrevem as

atividade de usuario. As representacOes das atividades sao hierarquicas e permitem

especificas do estado global de vdrios niveis semdriticos. A informacdo das atividades tern um

formato estruturado e suporta vinculos entre os objetos relacionados. No modelo do

Intermezzo, as aplicacOes sdo responsaveis por manter a visk global, e as ferramentas

proporcionam suporte para publicacdo e atualizacdo da informacao.

0 coracdo de um grupo de trabalho virtual é a comunicacdo, e a comunicacao lido é

apenas uma questa) tecnica mas social e organizacional. Deve-se considerar solucOes que

equilibrem tecnologia e caracteristicas socias dentro de limites econOrnicos e tecnolOgicos.

Line (2001) realizou tun estudo da estrat6gia de formacdo de grupos virtuais na area de

engenharia, que pode ser aplicada na formacdo de qualquer grupo virtual. Line cita como

elementos basicos para uma boa estruturacdo dos grupos virtuais:

• razeio: todos os membros do grupo virtual devem estar conscientes, desde o comeco

do projeto, sobre a finalidade do grupo. A estrat6gia das instituicejes contan quatro
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objetivos onde a habilidade para administrar projetos que usam grupos virtuais

acentuada. Esses objetivos referem-sea aquisicao e disseminacao de competéncia. a

fim de prover solucOes, desenvolver e disseminar novos conhecimentos; aumentar a

capacidade da instituicao; aumentar o mercado de atuacdo da instituicao, e

aumentar a disponibilidade de recursos atraves do equilibrio da carga de trabalho

corn o passar do tempo;

Infra-estrutura: deve considerar tres aspectos fundamentais gerados pelo fator

distância. 0 primeiro sao as dificuldades tecnicas geradas pela distância, que devem

ser resolvidas pelos servicos disponiveis. A segunda e a complexidade dos dados

que requer uma grande largura de banda para a representacdo da informayao. 0

terceiro e a qualidade do canal de comunicacao que deve garantir uma comunicacao

sem erros. Algumas caracteristicas devem estar sempre presentes: onipresenca

(ferramentas de comunicacao devem ser facilmente acessiveis por todos os

usuários), concorrëncia (uma sessdo de comunicacao deve ser ativada rapidamente

de diversas formas), estabilidade e robustez do sistema e conceitualmente simples e

amigavel;

estrutura de trabalho: deve fornecer o controle das tarefas, do fluxo de informacdo

entre tarefas; a necessidade de acesso as informacao de referéncia, as dependëncias

entre as tarefas, descrevendo urn fluxo formal de informacdo, e auxiliando dessa

forma a comunicacao nos grupos virtuais;

compet6ncia: o treinamento e a aprendizagem continuos sao ideias muito abordadas

na obra A 5' disciplina de Peter Senge. Senge define a expressao learning

organisation como sendo as omanizaci5es como urn todo e as pessoas que delas

participam, que aumentam as capacidades individuais para produzirem os

resultados que realmente querem atingir continuamente corn base no conhecimento

(capacidade para acdo efetiva) e no aprendizado (conhecimento crescente,

capacidade crescente para acao efetiva).

Hunt (2001) focalizou em seu trabalho as implicacOes da compreensao compartilhada,

considerando trés linhas: sociivel (comunicacao de "primeira mdo"), da ciencia social

(caracteristicas culturais) e dos sistemas computacionais (sistemas multiusuários). Para

realizar o trabalho, considerou as ideias de varios pesquisadores:

Paul Grice: as quatro regras basicas para a conversacdo sao: quantidade de

informacOes conforme exigido, qualidade da informacao, relevancia e clareza;
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John Levine e Richard Moreland: cultura e pensamento compartilhado tern suas

raizes num grupo como urn todo, em seus componentes e no trabalho. A cultura

como urn costume compartilhado possui varios aspectos: seu jardo, seus simbolos

especiais, suas histOrias, suas rotinas cotidianas e seus rituais;

Robert Krauss e Susan Fussell: estudaram como a habilidade de comunicacao dos

locutores esta de acordo corn o que o ouvinte espera. As experiencias confirmaram

a hipOtese de que as pessoas descrevem coisas e formulam mensagens dependendo

da categoria social do receptor;

Reid Hastie e Nair Pennington: acreditam que a comunicacao era uma mistura de

fatos, valores e esforcos para persuadir. Muitas vezes os individuos sao guiados

para o grupo, conduzindo a decisOes sem convergencia completa de interpretacdo.

Urn projeto da Universidade Federal do Espirito Santo (TAVARES, 2000) apresenta as

principais necessidades dos mediadores em ambientes de aprendizagem colaborativa

(acompanhamento dos participantes, sobrecarga do mediador, agendamento, comunicacao) e

apresenta alguns requisitos necessarios para os ambientes de aprendizagem que se enquadram

em cinco grupos: potencial de orientacdo, estrategia de acompanhamento, facilidades de

acompanhamento, facilidades de comunicacao e facilidades de agendamento.

Urn projeto desenvolvido pela Universidade Estadual de Campinas (OLGUIN, 2001)

desenvolveu tuna arquitetura para ambientes de aprendizagem colaborativa baseada em

agentes. Nessa arquitetura, o perfil dos usuarios é armazenado e utilizado para a descoberta de

potenciais colaboradores e para monitorar as atividades realizadas. Essa arquitetura possui o

perfil para grupos, que é uma lista de condicOes expressando o assunto do trabalho e no que os

membros do grupo estdo trabalhando. Esse perfil é utilizado para iniciar a busca de usuarios

cujo perfil individual satisfaca um conjunto de condicOes propostas. Depois de descobrir quais

sdo os usuarios que satisfazem os requisitos, o sistema comeca a fase de convite para que os

mesmos facam parte de urn novo grupo. Ap6s a criacao do novo grupo, o framework

proporciona funcionalidades para monitorar as atividades e facilitar a participacdo dos

membros do grupo.

Já no projeto MATHNET (COUTINHO, 2001) os grupos sal° formados corn base no

perfil individual composto basicamente por suas preferencias, motivacOes, atitudes, aptiMes e

pelo conhecimento previo do sujeito. Nesse projeto, foi apresentado o modelo de urn agente

aprendiz que é composto por quatro classes principais: aquisicao, manutencao, consulta e
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aprendizagem.

0 projeto desenvolvido pela Universidade do Amazonas (CHAVES, 2000) apresenta

um agente virtual que atua como intermedidrio no processo de aprendizado, filtrando as

requisicaes que chegam ao professor. Nesse estudo foram levadas em consideracao as teorias

de Vygostky e Piaget e foi criado urn modelo utilizando quatro elementos: aluno, professor,

monitor e secretario. 0 monitor realiza uma analise sintatica da pergunta feita pelo aluno. Se a

resposta estiver em seus bancos de dados, ele a encaminha ao aluno. Caso contrario, a

encaminha ao professor que realiza uma analise semantica. 0 secretario e urn agente reativo

corn a funcao de monitorar e alocar as tarefas no momento certo para cada urn dos agentes do

ambiente. Dessa forma varios agentes monitores podem enviar requisicOes para urn agente

professor.

M6ra (2000) prop& uma arquitetura de urn agente que realize a analise das interacOes

durante o processo ensinoaprendizagem a distância. Para realizar essa analise utiliza metodos

de analise do discurso. Nessa arquitetura existem dois mOdulos: controle e comunicacdo. 0

modulo de controle e formado pelos seguintes componentes: mecanismo de inferencia

(deliberacao e tomada de decisao), componente de objetivos (monitoramento e analise das

mensagens, extracao de assuntos das mensagens), componente de crencas (armazena as

informacOes que o agente necessita para realizar as tarefas), componente de crencas (constrOi

o perfil do aluno atraves da observacao). Realiza analise qualitativa (individual e de grupo) do

didlogo atrayès de atos de fala. Na analise de grupo as seguintes informacOes sao extraidas:

dr-yore de assuntos, concordância, afetividade, participacao, conflito, colaboracdo.

A edicao da revista Communications of the ACM, do mês de dezembro de 2001, foi

dedicada ao projeto de ambientes virtuais colaborativos. Os artigos discutiram a utilizacao de

grupos virtuais globais' e caracteristicas necessarias para sua implementacao, tanto em nivel

de pessoas quanto de tecnologia. A cultura, o idioma, o conhecimento nas tecnologias de

informacao sao essenciais para que as pessoas participem desses grupos. Alem disso a

tecnologia escolhida deve fornecer acessibilidade, confiabilidade e compatibilidade. 0 lider

do grupo tern urn importante papel quanto a adaptacao das pessoas a tecnologia escolhida

(DUBS, 2001). Kelly (2001) ressalta a importancia de cultivar e manter a infra-estrutura

social para suportar a comunicacao, especialmente numa linguagem compartilhada, para

17 
Grupos virtuais globais sao grupos cujos seus membros estão dispersos pelo mundo (diversos paises) e

raramente existe um encontro presencial durante o desenvolvimento de urn projeto (DUBS, 2001).
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superar os problemas de interpretacdo e fornecer urn ambiente seguro e confidvel. Nesse

contexto, o estabelecimento de normas de comportamento é importante. DeSanctis (2001)

complementa afirmando que o sucesso da comunicaeào depende do foco que é dado e do

estabelecimento de rotinas para comunicacdo e conclusão das tarefas. Qureshi (2001)

apresenta o resultado de alguns estudos de caso que mostra que o sucesso do trabalho virtual

ndo depende da sofisticaedo tecnolOgica mas de como as ferramentas sac) utilizadas para

resolver o problema. Ele cita, como algumas conclusOes desses estudos:

a motivacdo afeta diretamente a colaboracäo virtual;

as regras de colaboracao surgem, mas devem ser definidas de forma explicita;

as tarefas que beneficiam a colaboracão virtual são aquelas que exigem

conhecimento compartilhado, estrutura e detalhamento do grupo de tabalho;

a diversidade cultural pode aumentar o valor da colaboraedo virtual;

a tecnologia é urn dispositivo e nab urn condutor da colaboracdo virtual.

Qureshi (2001) tambem sugere algumas diretrizes:

desenvolver e criar normas atravès das diversas unidades;

desenvolver e sustentar objetivos compartilhados dentro dos diversos grupos;

identificar e suportar interacdo de individuos ou grupos de interesse ;

fornecer a troca de conhecimento personalizado;

expandir as fronteiras do conhecimento alêm das paredes das organizaeOes;

facilitar a distribuieäo de recursos;

equiparar as pessoas e outros recursos para rapidamente poder responder as

mudaneas de necessidade.

2.5.6 Reflexiies sobre Ambientes de Aprendizagem DigitaisNirtuais

Esta secdo dedicou-se a apresentar as caracteristicas principais dos conceitos de CSCW,

CSCL e groupware na visão de diversos autores. Pode-se perceber que, alèm de relacionar as

caracteristicas tecnolOgicas necessarias a implementacdo desses conceitos, certos autores

abordaram corn mais detalhes caracteristicas que mostram a importancia do processo ensino-

aprendizagem, da interacdo e de definir melhor o trabalho em grupo. ApOs a apresentacdo

desses conceitos, o trabalho apresenta o resumo das funcionalidades de diversos softwares

educacionais que foram desenvolvidos segundo essas teorias. A andlise a ser realizada ndo
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comparard diretamente as funcionalidades citadas na conceituacdo de CSCW, CSCL e

groupware corn os softwares existentes. Tentard recuar urn pouco mais, identificando quais

pontos das teorias sociocognitivas apresentadas neste trabalho, da teoria de grupos e da

interacao seriam importantes a serem considerados na elaboracao dos softwares e se as

implementacOes atuais ja suportariam tais caracteristicas.

Estudando a teoria de Vygotsicy, constata-se a importáncia do software armazenar de

forma mais detalhada possivel as awes e participacOes efetuadas pelo individuo no ambiente.

0 armazenamanento dessas informacOes pode ajudar na andlise do processo de

desenvolvimento do aluno, na identificacdo da zona de desenvolvimento real e proximal visto

que:

sera) conhecidas detalhadamente todas as interacOes realizadas pelos alunos e

professores;

sera uma forma de armazenar todo o conhecimento presente no processo, ja que

para Vygotksy o conhecimento nao existe no indiv-iduo, mas na sociedade na forma

de relacOes sociais;

auxiliary na percepcdo dos PPS, que referem-sea linha de desenvolvimento

cultural e sào dependentes das situacOes sociais que o sujeito participa;

estard auxiliando na descoberta dos fatores necessarios para realizar a analise

psicolOgica dos processos superiores (andlise do processo e nao do resultado,

andlise explicativa e nao descritiva, e andlise do desenvolvimento hist6rico da

estrutura);

sera a fonte mais precisa da linguagem utilizada no process();

ajudard na percepcdo das funcOes que ocorrem em nivel interpsico162ico.

Porem, ao planejar o ambiente, o professor tera que se preocupar em ter mecanismos

que detectem o nivel de desenvolvimento real do aluno no momento do inicio do processo. A

implementacdo dessa caracteristica, em termos de ferramental tecnolOgico e muito simples,

pois pode-se construir ambientes que utilizem, por exemplo, apenas a web, o correio

eletrOnico e o chat. Nesse aspecto, a grande questa) rid() esta na tecnologia a ser utilizada, mas

na forma de planejamento e estruturacao do ambiente. Analisando os softwares educacionais

relacionados no trabalho, alguns comentarios devem ser realizados.

Urn dos itens da avaliacdo verifica os recursos oferecidos pelos softwares para

acompanhar o progresso do aluno. A maior parte das informacOes disponibilizadas refere-se a
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dados estatisticos sobre a quantidade de acessos a cada ferramenta, a cada pagina, o tempo

gasto em cada pagina de contend°, etc. Os dados estatisticos podem auxiliar o professor a ter

uma visa. ° do que esta ocorrendo de forma geral corn o aluno dentro do ambiente. Porem para

realizar o acompanhamento do desenvolvimento sociocognitivo do aluno, e necessario

analisar qualitativamente todas as suas interaceies corn o ambiente, corn o professor e corn os

colegas. E importante escolher informacaes realmente relevantes e nao informacOes que

mascarem a realidade como, por exemplo, o tempo gasto pelo aluno em cada pagina de

contend°. E muito dificil que qualquer software possa realizar uma medida de tal tip°, pois o

fato de acessar a pagina nao implica que o aluno esteja dedicado exclusivamente para a

execucab dessa tarefa. 0 software TelEduc disponibiliza uma ferramenta que se diferencia das

demais, por fornecer a visualizacab das interacOes ocorridas entre os aprendizes.

Os softwares poderiam fornecer uma ferramenta que permitisse ao professor buscar

todas as intervencOes por aluno para que pudesse analisa-las em bloco e ao mesmo tempo

permitisse recuperar o texto de cada intervencao rapidamente facilitando o trabalho do

mesmo. Tambern seria interessante se urn aluno ou professor pudessem realizar buscas

simples ou aproximadas daquilo de diversos assuntos. 0 programa teria de ser capaz de

reconhece-los, associando dois ou tres temas, como os sites de busca (em especial, o que,

como, quando, onde, quem mais o conceito que se desejasse). Os ambientes tern estruturas

fixas que permitem variacOes de contend°, mas nao propriamente de forma no interior do

ambiente. E necessario que o professor escolha os objetos educacionais que deseja no seu

curso, imprimindo no ambiente a sua concepcalo de aprendizagem. Na maioria dos ambientes

analisados, os professores devem adaptar-se ao ambiente corn mobilidade limitada quanto

sua arquitetura e, portanto, quanto a sua concepcdo pedagggica.

Urn recurso que pode auxiliar o professor a conhecer e acompanhar seu aluno é a

ferramenta de portfolio presente em alguns softwares (como o TelEduc e o LearningSpace).

Outro mecanismo muito interessante é a possibilidade do professor realizar inclusiies de

comentarios em logs de chats, fOruns, diario de bordo, etc. Por exemplo, muitas vezes, o

professor numa sessdo de chat nao consegue realizar todas as intervencOes necessarias para

auxiliar seus alunos. Corn a possibilidade de incluir comentarios, ele consegue posteriormente

analisar a sessao e realizar as intervencOes que deixou de realizar em tempo real.

A teoria de Freinet tambem fornece subsidios importantes para o planejamento e a

estruturacao de ambientes digitais/virtuais de aprendizagem:
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o ambiente deve proporcionar o desenvolvimento do tateamento experimental, isto

6, deve proporcionar o desenvolvimento de habilidades como manipular, observar,

relacionar, emitir e verificar hipOteses;

o ambiente deve proporcionar o desenvolvimento de atividades colaborativas;

o processo deve ocorrer no ritmo individual de cada aluno;

o professor deve planejar e organizar condicaes de trabalho adequado;

o professor deve disponibilizar novos materiais.

O desenvolvimento do tateamento experimental depende muito da forma como o

professor idealiza e monta o ambiente de aprendizagem. Os ambientes de aprendizagem

digitais/virtuais sao propicios para que cada individuo consiga imprimir seu ritmo individual

de aprendizagem e consiga disponibilizar novos materiais de forma dinarnica. Os softwares

educacionais mencionados nesta secao apresentam recursos muito semelhantes que auxiliam o

professor na construcao dos cursos, agilizando o trabalho de montar e alterar as unidades de

ensino. Da mesma forma, oferecem recursos que monitoram a utilizacao do ambiente, gerando

relatOrios estatisticos que expressam o emprego destes recursos.

A implementacao de grupos em ambientes educacionais tambern 6 urn processo

complexo, e essa complexidade pode ser observada analisando os recursos oferecidos pelos

softwares educacionais. Nesse sentido. tres situaciies podem ser encontradas: alguns

softwares nao suportam a formacao de grupos, outros o fazem atrav6s de grupos de discussao,

chats, correio eletrOnico e compartilhamento de arquivos e urn ultimo grupo (a minoria dos

softwares) permite a formacao de grupos atraves do cadastramento dos alunos realizados pelo

professor ou instrutor. Pelo estudo realizado na area de grupos, esses procedimentos sao

insuficientes. Poder-se-ia enquadrar os fundamentos tecnicos do grupo em tres aspectos

distintos:

as caracteristicas que sao de carater subjetivo (manejo de resistencias, de aspectos

transferenciais, etc.), que sao dificeis de serem implementadas nos softwares devido

ao carater subjetivo;

as caracteristicas que se referem ao planejamento do grupo e que devem ser muito

bem definidas pelo professor;

as caracteristicas que poderiam ser agregadas nos softwares educacionais: selecdo e

grupamento de individuos, implementacao de regras grupais, implementacao de

tecnicas de dinamica de grupo.
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Cabe ressaltar a importancia de o professor se aprofundar no conhecimento de grupos,

visto que a interacdo dependerd muito da relaydo entre os individuos e nab somente do

ambiente.

Comparando os softwares educacionais corn a taxionomia de avaliacao de groupware

proposta por Arriada (2001), podem ser realizadas outras observacoes. Alguns recursos como

a distribuicao fisico-temporal dos usuarios (interacdo sincrona e assincrona), o nivel de

estruturacdo, o tipo de comunicacdo (implicita e explicita), a co-temporalidade,

simultaneidade, o grau de interatividade (alto/baixo), as diferentes representacOes e as

expressOes mÜltiplas sdo comumente encontrados nos softwares educacionais analisados. A

coordenacdo e/ou o monitoramento das atividades tambem sdo encontrados em quase todos os

softwares, mas nao na totalidade de seu conceito, pois o monitoramento ocorre de forma

apenas quantitativa e nao qualitativa. Porem, os criterios de percepcdo do espaco de trabalho e

a co-presenca nao foram percebidos no software.

Existem algumas caracteristicas presentes nos softwares que nao foram mencionadas

acima, mas devem ser observadas, pois poderiam fornecer urn born ambiente de trabalho: o

compartilhamento de arquivos, os niveis de autorizacdo e seguranca, os sistemas de

recuperacao de falhas, a possibilidade de trabalhar corn varios tipos de midia. Existem

tambem alguns cuidados que devem ser observados. 0 primeiro cuidado que deve ser citado é

que a tecnologia utilizada deve servir como urn recurso do ambiente e nao como uma barreira.

Isso significa que, além do ambiente ser planejado utilizando ferramentas adequadas, é

necessario que professores e alunos tenham os conhecimentos necessarios para utilizar esses

instrumentos tecnolOgicos. 0 segundo cuidado refere-sea transferencia do ambiente da sala

de aula presencial para os ambientes de aprendizagem, sem realizar as adequacOes

necessarias. Essa tendencia sera natural para aqueles professores que nao tem conhecimento

suficiente dos processos de aprendizagem sociocognitivos.

Em resumo, a analise de alguns softwares educacionais e a pesquisa sobre a evolucdo na

area de colaboraedo confirmam que existe muito trabalho ainda para ser realizado nesta area.

Existem diversas formas de desenvolver urn ambiente de aprendizagem digital/virtual

utilizando varias ferramentas computacionais. E importante que o professor possua clareza de

seus objetivos, das suas metas e tenha conhecimento suficiente para modelar urn ambiente

adequado as suas necessidades, buscando sempre o desenvolvimento sociocognitivo dos

alunos. Nao ha regras definidas, pois a modelagem vai depender de cada situacdo, mas o
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professor nao devera esquecer seu papel de mediador, facilitador na busca da autonomia do

aluno, de interacCies significativas que ocasionem a verdadeira colaboracdo.

As consideracOes acima comprovam a veracidade da hipOtese cinco, que postula que os

ambientes educacionais informatizados ndo estdo preparados para suportar o trabalho em

grupo. Algumas sugestOes sera() realizadas ao final deste trabalho corn intuito de contribuir no

aperfeicoamento de tais ambientes, considerando os pressupostos teOricos estudados e o

resultado da andlise dos estudos de caso.
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3 METODOLOGIA DO TRABALHO

Esta pesquisa possui carater fenomenolOgico-hermeneutice e utiliza os pressupostos

das abordagens qualitativa e quantitativa. Apesar dos metodos qualitativos e quantitativos

serem associados a diferentes viseies da realidade, eles nao se opeiem ou se excluem

mutuamente como instrumentos de andlise. 0 metodo quantitativo sera utilizado como

complementar, contribuindo para o enriquecimento da pesquisa.

A principal abordagem utilizada foi a qualitativa, pois esse tipo de pesquisa concebe a

realidade como um processo de construcdo permanente, onde o sujeito desempenha um papel

ativo, considerando a subjetividade do mesmo. Pode-se citar como caracteristicas principais

desse tipo de pesquisa, conforme Trivinos (1987):

trabalha corn amostras reduzidas;

nem sempre representa uma arnostra significativa do universo;

os dados sao analisados em seu conteildo simbOlico;

o metodo indicado quando se tern poucas informaceies sobre o feniimeno a ser

estudado, sendo necessario explorar o conhecimento das pessoas envolvidas;

os instrumentos de coleta de dados sao semi-estruturados;

o fenOmeno a ser investigado so pode ser captado atraves da observacao indireta;

utilizado quando existe a necessidade de compreender os aspectos psicolOgicos,

onde os dados nab podem ser coletados adequadamente atravas de outra

metodologia, dada a subjetividade que envolve este aspectos;

fornece analises mais profundas sobre motivaceies, habitos, atitudes e tendéncias de

comportamento.

A metodologia utilizada dentro da abordagem qualitativa sera o estudo de caso. 0

estudo de caso é a analise minuciosa e objetiva de uma situacao a ser investiv,ada, centrada em

somente uma problematica, quando e necessario buscar a unidade de uma situacao. Essa

tecnica envolve basicamente dois descobrimentos:

descobrimento dos fatos-chave da situacao em seu estado atual ou em

desenvolvimento, abrangendo os fatos significativos relacionados corn os

personagens, a relacdo entre eles e em relacao ao meio em que vivem;

18 
Esta abordagem busca "relacdo entre o fen6meno e a ciencia, o todo e as panes, o objeto e o contexto. A
validacdo da prova cientifica e buscada no processo lOgico da interpretacdo e na capacidade de reflexdo do
pesquisador sobre o fenOmeno-objeto de seu estudo" (MARTINS, 1994, p. 27).
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• descoberta das relaceies significativas de todos os fatos entre si para compreender a

situaedo, a significaedo especifica para cada individuo e a lOgica interna da

situaedo.

A utilizacao dos estudos de caso tern como objetivo analisar as interaeOes realizadas

entre professor-aluno e aluno-aluno, a fim de identificar a forma de atuacao desses sujeitos em

ambientes de aprendizagem digitais/virtuais. A analise poderd ser realizada, pois as disciplinas

utilizadas no estudo de caso foram feitas a distancia, sendo que o ambiente desenvolvido pelo

professor 6 a Unica forma de comunicacdo entre os sujeitos envolvidos no processo. As

interacaes estao registradas nos chats, foruns e listas de discussao. Os Onicos registros

inexistentes no ambiente foram algumas videoconfere. ncias realizadas.

Com os dados disponiveis sera possivel realizar a analise de acordo corn os principios

de Vygotsky: analise do processo e nab do resultado, analise explicativa e nao descritiva; e

analise do desenvolvimento histOrico da estrutura. A analise explicativa do processo sera

realizada observando as interacoes ocorridas entre professor-aluno e aluno-aluno, buscando

identificar como esses sujeitos atuam no ambiente, pois, segundo Vygotsky, o conhecimento

se forma nas relagóes sociais. Para ele, a linguagem, alem de ter a furled() de comunicaeao,

representa de forma constitutiva o pensamento. Observando as interaebes no ambiente, atraves

dos principios de Freinet, sera possivel tamb6m verificar as potencialidades de cada aprendiz

(tateamento experimental), a forma de organizaeao do trabalho e se o meio esta agindo como

recurso/barreira para o sujeito.

Ja existem alguns estudos que classificaram a atuaedo de alunos e professores em

diversos papeis: Santarosa (2001), Moll (1996), Minicucci (1975), Tarouco (2000), Salvador

(1994) e Bordenave (2000). Por acreditar que estas classificacOes nao sa g suficientes para

identificar a conduta de alunos e professores em urn ambiente virtual, este trabalho realiza a

analise observando as interac6es ocorridas nos chats. Atraves deltas observacOes, dos estudos

realizados pelos autores anteriormente citados e pela teoria sociocognitiva, os papeis foram

sendo identificados e classificados corn o intuito de agrupar os comportamentos semelhantes.

Este trabalho nao realiza uma analise da duraedo de cada intervencao, pois o tamanho da

interacdo nao reflete o grau de desenvolvimento do sujeito . Por exemplo, os alunos podem

realizar intervencifies curtas corn qualidade ou podem realizar interveneides longas que nao

contribuam corn o processo de ensino-aprendizagem. Da mesma forma, nao foram atribuidos

pesos a cada intervened() realizada pela dificuldade em determinar o peso adequado para cada
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intervenedo. Supondo que o aluno tenha realizado uma intervened° que contribui corn o

processo de aprendizagem, como determinar se esta intervened° tern peso 1,2,3 ou 4? Na

medida em que esta analise agrupa as participaeOes em grupos de acordo corn o tipo da

interaedo realizada, a caracterizacdo da qualidade da intervened° é realizada. Este trabalho

constrOi os diversos papeis assumidos pelos sujeitos atraves da analise das interacOes

ocorridas nos chats, considerando os pressupostos teOricos sociocognitivos.

A abordagem quantitativa utiliza a descried° matematica como uma linguagem, ou seja,

a linguagem matematica é utilizada para descrever as causas de urn fenOmeno, as relaeôes

entre variaveis, etc. 0 papel da estatistica é estabelecer a relaedo entre o modelo teOrico

proposto e os dados observados no mundo real. Essa abordagem sera utilizada para auxiliar

na analise do desenvolvimento histOrico. Serdo gerados niimeros totais e de graficos que

expressem os resultados totais encontrados no estudo da participaedo dos professores/alunos

no processo ensino-aprendizagem. Tambem foi realizada uma analise evolutiva dos dados,

verificando como professores e alunos atuaram no processo ensino-aprendizagem e a

evoluedo sociocognitiva dos sujeitos no processo de construed.° em grupo. A partir dos

resultados obtidos das andlises qualitativa e quantitativa, serdo formuladas as conclusOes do

trabalho.

Foram selecionados dois estudos de caso, duas disciplinas ministradas a distancia na

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul): a disciplina de "Internet para

Educadores" do curso de Especializacdo Lato-Sensu em Informatica na Educaedo e o curso de

Gerenciamento de Redes promovido em parceria corn o Grupo de Trabalho de Recursos

Humanos (GTRH) do Comite Gestor Internet BR.

A disciplina "Internet para Educadores" possuia uma carga hordria de 30 horas e visava

capacitar os participantes a: identificar caracteristicas relevantes do ambiente (tecnologia de

informaedo e comunicacoes) e do material didatico para apoiar a educacdo assistida por

tecnologia corn enfase no use da Internet; analisar ambientes de aprendizagem interativos;

usar meios de apoio para a auto-aprendizagem de tecnologias da informatica aplicadas

educacdo; utilizar softwares (editores de texto, piranhas eletrOnicas e bancos de dados) para

realizar tarefas de gestdo escolar, e instalar e configurar software para a estacdo de trabalho do

estudante.

Nessa disciplina, os 69 alunos matriculados tiveram a oportunidade de aprofundar seus
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conhecimentos sobre Internet (componentes e principais servicos), ferramentas para

recuperacao e organizacao de informacOes, software de suporte para apoiar interacdo via

Internet, comunidades dindmicas de aprendizado e aspectos de seguranca no use da Internet.

Foram 15 aulas que mesclaram atividades sincronas e assincronas e que utilizaram varias

ferramentas computacionais como: web, chats e e-mails. Em onze encontros ocorreram chats

que foram divididos em dois horarios distintos, onde o agrupamento dos alunos nestas duas

turmas ocorreu de forma espontânea.

0 curso de "Gerenciamento de Redes" tinha por objetivo propiciar uma especializacdo e

uma atualizacao na area de gerenciamento de redes para os administradores dos Pontos de

Presenca da RNP (Rede Nacional de Pesquisa). Os 56 alunos participantes do curso puderam

aprofundar seus conhecimentos em diversos temas como: ferramentas para o NOC (Network

Operation Center), arquiteturas de gerenciamento, protocolo SNMP (Simple Network

Management Protocol) e suas versOes, MIB (Management Information Base), monitoracdo

remota, plataformas e aplicacOes de geréncia, gerenciamento ATM (Assincronous Transfer

Mode), automacdo de geréncia, gerenciamento hierarquico, QoS (Quality of Service) e

gerenciamento baseado em politicas. Essa disciplina foi desenvolvida no ambiente Learning

Space e utilizou varios recursos como: videoconferéncias, chats, fOruns de discussão, correio

eletrOnico, videos gravados e textos HTML(Hypertext Markup Language). As atividades

sincronas eram realizadas das 19 horas as 21 horas, e as atividades assincronas foram

desenvolvidas em horario diverso.
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4 FORMA DE ATUACÂO DOS ALUNOS E DO PROFESSOR

Toda a educacdo determina, de uma maneira ou de outra, o desenvolvimento
da personalidade da crianca, deixando nela um vestigio. Todavia. nem toda a
educacao dirige ativamente o desenvolvimento para fins especificos.
Existem casos (bastante frequentes. na nossa opiniao) em que o resultado da
educacao e exatamente o contrario do desejado. Por isso é impossivel
contentarmo-nos corn afirmacOes acomodaticias sobre o papel proeminente
da educacao no desenvolvimento da personalidade; e necessario descobrir
em que condicOes a educacao satisfaz realmente estes objetivos e contribuir
por este meio, praticamente, para a previsao dos fenOmenos negativos no
desenvolvimento dessas qualidades (morais e outras) da personalidade
adolescente, que interessam diretamente a nossa sociedade (VYGOTSKY,
1991, p.32).

Vygotsky considera a aprendizagem urn processo pelo qual o individuo adquire

informacOes, habilidades, atitudes, valores a partir do contato corn a realidade, o meio

ambiente, as outras pessoas, possuindo uma interdependencia dos individuos envolvidos no

processo. 0 termo utilizado em russo "obuchenie" possui semelhanca corn a expressäo

processo ensino-aprendizagem, incluindo sempre aquele que aprende, aquele que ensina e a

relacao entre ambos (TIJIBOY, 2001). Vygotsky ndo pressupOe que a aprendizagem ocorra de

forma isolada, ao contrario, e necessaria a presenca de uma pessoa corn mais experiencia que

planeje e guie a aprendizagem, agindo sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal. 0

processo de aprendizagem progride continuamente de um estado onde o aluno é regulado pelo

outro (atraves de suporte ou "andaime") ate que alcance um desempenho auto-regulado.

0 contato do aluno coin a realidade é realizado atraves de agentes culturais que

medeiam esse contato e agem como mediadores externos, pois resumem, valorizam e

interpretam a informac -ao a transmitir. 0 aluno capta e interioriza a informacdo, utilizando

mediadores internos para transformd-la intemarnente. No processo de internalizacâo. refere

Minguet (1998):

o aluno da sentido, significado a informacao;

o aluno extrai a regra, o principio, a estrutura que subjaz em tal informacalo:

o aluno contribui corn aprendizagens anteriores, recriando e gerando novas

informacOes.

0 desenvolvimento dos processor psicolOgicos superiores sao percebidos quando os

alunos sac) capazes de realizar relacOes, planejamento, comparacOes, sem a presenca real de

objetos ou pessoas, recriando e reinterpretando informaciies, conceitos e significados.
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Ja o professor tern o papel de facilitador, o que auxilia o aluno nos processos de

decodificacdo e comunicacdo, o potencializador de todas as funeOes que ajudam a crianca a

dispor de ferramentas que the permitam autoconstruedo. Vygotsky ressalta que os educadores

tern que se dedicar ao nivel de desenvolvimento potencial, porque se refere as condutas ou aos

conhecimentos que estdo em processo de mudanca, pois as atividades que sdo dirigidas a

niveis ja alcancados sdo ineficazes. As interacOes devem ocorrer dentro da Zona de

Desenvolvimento Proximal, onde os "andaimes" ideacionais e operacionais devem ser

colocados. Segundo Tijiboy (2001), o papel do professor envolve tres elementos-chave:

o professor medeia ou aumenta a aprendizagem da crianca atraves da interacdo

social conforme vao construindo colaborativamente pontes de consciencia,

entedimento e competencia;

a mediacdo exercida pelo professor 6 flexivel, pois suas atitudes e falas dependem

dos elementos que a crianca fornece no momento em que realiza a atividade;

o nivel de suporte dado pelo professor varia de acordo corn o nivel de

desenvolvimento e pode variar desde direcOes muito explicitas ate dicas vagas.

Na mesma linha de pensamento que Vygotsky, as praticas de ensino propostas por

Freinet sdo fruto de suas investigacOes a respeito da maneira de pensar da crianca e de como

ela construia o conhecimento. Atraves da observacdo de seus alunos. ele sabia onde deveria

intervir e como despertar neles a vontade de aprender. Dessa forma, a interacdo entre o

professor e o estudante e essencial para a aprendizagem, pois o professor consegue a sintonia

corn os alunos levando em consideracdo seus conhecimentos, fruto de seu meio. Freinet

defendia que a aprendizagem se da pelo tateamento experimental e pela colaboraedo.

Existem alguns trabalhos que estudaram o comportamento de professores e alunos em

ambientes educacionais e de grupos sob varias perspectivas teOricas. Santarosa (2001)

classificou o suporte fornecido pelo professor ao aluno em tres estagios: suporte intenso,

suporte moderado e suporte suave. Seguindo os pressupostos de Vygotsky, Moll (1996)

categorizou a forma de atuacdo dos alunos e professores em quatro estagios: processo de

aprendizagem e assistido diretamente pelo educador, processo de aprendizagem e co-

assistido, processo de aprendizagem e internalizado e retornado a ZDP. Bales (1950)

observou a interaedo dos sujeitos e a classificou conforme sua atuacdo em areas:

neutra da tarefa: iniciador-contribuinte, curioso de informacOes ou solicitador de

fatos, curioso de opiniOes ou solicitador de opiniOes, informador ou professor,

opiniatico ou opinoso, elaborador ou pensador, sintetizador, orientador;
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socioemocional positiva: animador ou dinamizador, conciliador, harmonizador,

facilitador;

socioemocional negativa: agressor, bloqueador, desejoso de reconhecimento.

dominador e trocadilhista.

Salvador (1994) mostra as dimensOes que podem ser utilizadas para analise da

interacao, considerando a conduta do professor e a atuacäo do alunos. Tarouco (2000)

classificou o tipo de participacdo do aluno em um ambiente assincrono, que pode ser: passivo,

participacOes que nao contribuem para a discussao em pauta, contribuicao pontual isolada.

contribuicäo questionadora, contribuicao debatedora, contribuicao sintetizadora. Bordenave

(2000) classifica os papeis assumidos pelos membros do grupo em:

papeis funcionais, isto e, que contribuem para a produtividade do grupo:

iniciadores, estimuladores, coletores de informacdo, avaliadores criticos,

coordenadores e anotadores-relatores;

papeis individuais disfuncionais, isto 6, que sào comportamentos que afetam

negativamente a produtividade: agressor, obstrucionista, desejoso de aplausos,

dominador, cinico indiferente, autoconfessor.

Como o objetivo deste trabalho é identificar a forma de atuacao dos sujeitos,

considerou-se que existem dois niveis hierarquicos dentro do grupo: o professor (ou o

monitor) e o aluno. Para cada nivel hierarquico, sera realizada uma analise dos

comportamentos observados a luz das teorias sociocognitivas, a fim de identificar os papeis

assumidos por tais sujeitos. ApOs a analise individual de cada chat os dados sera° analisados

globalmente a fim de verificar a evolucao no comportamento dos individuos.
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4.1 INTERNET PARA EDUCADORES

Nas secOes abaixo encontra-se uma andlise qualitativa da interacao ocorrida nos

encontros sincronos da disciplina "Internet para Educadores". Para complementar a analise

qualitativa, sdo apresentados resumos quantitativos desses encontros, que serviram como

subsidio para elaborar algumas conclusaes.

4.1.1 Chat do dia 18 de outubro

0 primeiro chat da disciplina ocorreu na tambem primeira aula nab presencial (as duas

primeiras aulas foram presenciais), onde os alunos entraram em contato corn os conceitos

iniciais da Internet. Uma das atividades propostas nessa aula foi realizar o mapeamento das

conexaes dos participantes do curso, utilizando o comando traceroute. Com a comparacdo da

execucao desse comando, o professor pretendeu desenvolver o conceito de rotas na Internet.

Era importante que o aluno observasse que, executando o mesmo comando em diversos

locals, resultariam respostas diferentes correspondentes aos diferentes caminhos utilizados

para alcancar a maquina destino (ead.ufras.br). Era esperado que os alunos, ao relacionarem e

analisarem todas as respostas disponiveis na pdgina, tivessem a curiosidade de entender o que

significavam aqueles nomes e mameros. Dos 68 alunos do curso, 32 participaram do chat no

primeiro hordrio e 16 no segundo hordrio, sendo que, destes, dois alunos participaram do

primeiro e do segundo chat.

Pode-se notar que a atividade proposta pelo professor seguiu os principios orientadores

de Freinet em tres s aspectos: propOs uma atividade real para o aluno, utilizou o conceito de

tateamento experimental, ao exigir que o aluno manipulasse, observasse, relacionasse e

emitisse hipOteses; planejou e organizou condicaes adequadas para o trabalho. Alem disso.

considerando os aspectos abordados por Salvador (1994), na andlise da interacdo, ficou clam a

forma de atuacdo do professor que, diante de alunos sem conhecimento na area especifica,

planejou uma atividade direcionada:

• finalidade educativa que pretende o professor corn a tarefa proposta: potencializar a

atividade do aluno;
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existéncia ou nao de urn saber ao redor do qual se organiza a tarefa: ha urn saber

escolhido pelo professor antes do inicio da tarefa;

planejamento de parte do educador da tarefa que o aluno tem que realizar: proposta

de uma tarefa detalhadamente planejada corn instrucOes precisas para executd-las.

Observando a interacâo realizada nesse dia. pode-se perceber que o processo de

aprendizagem foi assistido diretamente pelo educador (estagio I), de acordo corn a

classificacdo de Moll (1996), ou corn urn suporte intenso do professor de acordo corn a

classificacao de Santarosa (2001). Para compreender o porqué da atuacdo do professor e do

aluno, que foram categorizadas nesses estagios, é necessario detalhar a conduta de ambos.

0 primeiro aspecto que ficou claro foi o nivel de desenvolvimento real dos alunos.

percebido atraves da expressão de seus pensamentos. Segundo Borges (2000), na perspectiva

histOrico-cultural, o pensamento humano é estruturado em dois modos: o grdfico-funcional e o

categorial. 0 modo grafico-funcional refere-se ao pensamento baseado na experiencia

individual, em contextos concretos, pelas experiéncias informais, em situacOes reais

vivenciadas pelo individuo. Pode-se perceber que a maior parte das respostas dadas aos

questionamentos do professor ou aos questionamentos dos colegas aconteceu nessa linha.

Algumas respostas eram corretas e, portanto, contribuiram corn a aprendizagem, outras

expressavam a formaCao de conceitos tecnicos mal-elaborados. Por exemplo:

"Dual a diferenca de velocidade entre: cable modem e telefone?" (Mara).

"Provavelmente sera mais econOmico, mesmo corn a taxa inicial, pois estou apavorada corn

a conta telefonica, uma vez que tenho passado muitas horas na Internet" (Rosa - resposta que

expressa uma situacdo cotidiana da aluna, mas ainda nao esta bem elaborada).

"Em POA ainda nao chegou a todos os enderecos. Aqui no Cristal estci prOximo" (Clara -

uma resposta correta que contribui no entendimento da

"Cable modern e bem mais veloz. Em Poa nab estci disponivel em todos os bairros e possui

um investimento inicial de 450,00 e assinatura mensal" (Flora - E uma resposta correta que

contribui no entendimento da

Oliveira (1993) comenta, segundo Vygotsky, a importancia dos significados que sdo

transmitidos pelo grupo cultural ao individuo:

Vygotsky trabalha explicita e constantemente corn a idaia de reconstrucdo.
de reelaboracdo, por parte do individuo, dos significados  que the sdo
transmitidos pelo grupo cultural. A consciencia individual e os aspectos
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subjetivos que constituem cada pessoa sdo, para Vygotsky, elementos
essenciais no	 desenvolvimento	 da psicologia humana. dos processos
psicolOcricos superiores. A constante recriacdo da cultura por parte de cada
urn dos membros e a base do processo histOrico, sempre ern transformacdo,
das sociedades humanas. Esse longo caminho voltado para a transformacdo.
so e atingido de acordo corn os postulados de Vygotsky, pelo estimulante
processo de aprendizado" (p. 23).

0 segundo modo do pensamento humano e chamado de categorial e refere-se ao

pensamento baseado em categorias abstratas, a capacidade de lidar corn atributos ..(zen6ricos

dos objetos, sem referència aos contextos praticos em que o individuo se relaciona

concretamente corn os objetos, desvinculando-se das situacOes concretas e trabalhando corn

objetos de forma descontextualizada. Essa estrutura do pensamento e mediada principalmente

pelo processo educacional formal. No primeiro dia, varias participacOes ocorreram neste tipo

de pensamento, mas apenas uma aluna conseguiu, em duas oportunidades, iniciar urn

processo de significacdo as informacOes apresentadas na atividade:

"Professor, fiz o tracert da minha casa e daqui do lab. em que trabalho, o de casa deu

certinho, o daqui me enviou 3 linhas aparentemente normais e o restante a seguinte

mensagem '4 * * * Request timed out' [...] Fiz varias vezes e o resultado foi o mesmo..."

(Flora).

"As tres silo validas, na verdade, estatisticamente, vale a media, certo? "(Flora)

Porem nota-se que em nenhum momento os alunos efetuaram relacOes, planejamento.

comparacOes, isto e, em nenhum momento ocorreu intemalizacdo do conhecimento, pois:

[...] a relacdo entre o pensamento e a palavra ndo e uma coisa mas urn
processo, urn movimento continuo de vaivem do pensamento para a palavra,
e vice-versa. Nesse processo, a relacdo entre o pensamento e a palavra passa
por transformacOes que, em si mesmas, podem ser consideradas urn
desenvolvimento no sentido funcional. 0 pensamento nao e simplesmente
expresso em palavras; e por meio delas que ele passa a existir. Cada
pensamento tende a relacionar uma coisa corn a outra, a estabelecer uma
relacdo entre as coisas. Cada pensamento se move, amadurece e se
desenvolve,	 desempenha	 uma	 funcdo,rnsoluciona	 u
problema"(VYGOTSKY, 1989, p.108).

Salienta-se que o comportment° mais observado nos alunos foram os questionamentos

direcionados ao professor. Urn primeiro tipo de questionamento relacionava-sea davidas

sobre o terra em questa°, sejam elas surgidas diretamente da atividade proposta, dos

questionamentos efetuados pelo professor no decorrer da discussao, ou ainda surgidas das

davidas manifestadas pelos colegas. Urn segundo grupo de perguntas estava relacionado a
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dnvidas sobre o funcionamento da Internet de urn modo geral. Segundo Vygotsky. a fala é o

inicio da atividade, caracterizando o dominio da acdo e o controle do comportamento. Atraves

das perguntas, o aluno solicita o apoio necessario para a realizacdo das tarefas.

Observando a conduta do professor nesse primeiro chat, pode-se perceber claramente o

suporte intenso (SANTAROSA, 2001) fornecido aos alunos, pois o professor dedicou-se a

responder os questionamentos realizados por seus alunos. No chat realizado no primeiro

hordrio predominou uma ansiedade muito grande, visto que os alunos manifestavam varias

dravidas ao mesmo tempo, dificultando a atuacdo do professor que nao conseguiu responder a

algumas das perguntas efetuadas. Já no segundo horario, os alunos expunham suas dirvidas

urn de cada vez, permitindo que o professor as respondesse individualmente, e os alunos

continuassem seus questionamentos a partir da resposta do professor. Muitas vezes o

professor apresentou uma conduta disciplinadora, para gerenciar o encontro sIncrono:

"Vamos discutir os mimeros hoje! Logo que chegarem mais alguns. Em 5 minutos."

"Se vocés tiverem um pouco de paciéncia, a genre vai respondendo a todas as perguntas."

"Adriana, este assunto é bem fora do que estamos discutindo. Depois to explico."

Moll (1996) ao explicar o processo de auto-regulacdo, cita trés fatores essenciais que

devem ser levados em consideracdo para que os sujeitos alcancem a auto-regulacdo. 0 autor

quando expiie o terceiro fator deixa claro a importdricia da intervencdo do professor:

[...]Terceiro, o processo de passagem da re g,ulacao externa ate a auto-
regulacao, da resolucdo conjunta de problemas ate a resolucdo
independente, nao acontece de forma autornatica ou por acaso, mas envolve
o adulto em interaciies de ensino muito especificas. (MOLL, 1996, p. 136)

Como a intervericao deve ser realizada de acordo corn nivel de desenvolvimento do

aluno, varias formas de intervencao devem ser realizadas. Moll (1996) cita seis meios

utilizados para fornecer assisténcia ao desempenho: modelaeem, gerenciamento das

contingéncias, realimentacdo, instrucdo, questionamento e estruturacdo cognitiva. Apesar de

nenhum destes meios mencionar explicitamente uma postura disciplinadora do professor,

pode-se constatar que o gerenciamento de contigéncias e uma forma de regular, de disciplinar

o comportamento do aluno, por6m atraves de recompensas e punicOes.

Nesse primeiro chat outras condutas do professor foram observadas, apesar da

predomináncia de uma postura informativa:

"Eu agora gostaria de pedir que olhassem a pagina corn alguns tracert, que estci lincada a
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partir de http://penta2.ufrgs.br/edu/espie/extranet.htm.-

"Inspecionem aquelas rows e me digam qual o caminho mais demorado dentre os resultados

ali apresentados."

"De fato a rota da Nair e a mais longa. Voces conseguem intuir onde o caminho da Nair

comeca a ter problemas?"

"Muito bem Mara! ms e milesimos de segundo. mas o que este tempo significa?"

As duas primeiras colocacOes do professor indicam que o mesmo esta orientando a

aprendizagem do aluno, direcionando as atividades que devem ser realizadas. Conforme ja foi

citado neste trabalho, Vygotsky acredita que o professor deve intervir no processo,

provocando, estimulando seus alunos como uma forma de identificar o desenvolvimento

potencial dos mesmos. As duas nitimas colocacOes refletem a postura socratica do professor.

Ele cid uma resposta ativa ao aluno, confirmando o que ouviu e realizando algumas perguntas

esciarecedoras. Segundo Fosnot (1998), quando o professor realiza perguntas, aparentemente

provoca mais confusao, porem ele esta agindo como urn mediador do processo ensino-

aprendizagem.

Mas nem todas as colocacOes realizadas no chat relacionavam-se diretamente corn os

conhecimentos tecnicos. Diversas vezes os alunos deixaram transparecer seus sentimentos.

Alguns mostraram-se animados, sociais, outros desencorajados e outros ainda adotoram uma

postura agressiva em relacao ao professor:

"A conversa hoje esta Otima. Selo tantas as informacoes que chegam pelas dfividas dos

colegas''(Sacha).

"Si gracias Enio (no se si sale el susurro)" (Nair).

"Eu tambem estou em pónico "(Lucia).

"Gente, please, como eu faco o tracert?? Eu sigo perdida no informatiques, respondam e/

portugues, por favor...:) "(Teresa).

"Escuta professor, to concentra em um nome "(Mara).

Outro fato que chama a atencao nesses chats e a falta de colaboracdo entre os alunos.

Como ja foi citado, a maior parte da interacao ocorreu por meio das perguntas dos alunos e

das respostas do professor, mas nao ocorreu uma interacao maior entre os prOprios alunos. Os

alunos realizaram algumas complementacOes sobre determinadas colocacOes dos colegas. mas

somente em uma oportunidade; no inicio do segundo hordrio. urn aluno solicitou ajuda a um

colega, e os outros alunos participaram tentando auxiliar na resolucao do problema:
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"Enio, preciso de socorro tambem. Tentei encontrar o roteamento do computador digitando

tracert e o endereco no DOS. Neio obtive resposta em nenhuma das minhas fres tentativas.

Onde foi que eu errei? "(Mina).

No primeiro hordrio, os alunos realizaram 69 intervencOes, quando expressaram seus

posicionamentos 19, sendo 53 participacOes dirigidas ao professor (76,81%) e apenas 16

colocacOes (23,19%) foram direcionadas aos colegas. No se gundo horario, dos 58

posicionamentos emitidos pelos alunos, 41 (70,69%) foram dirigidos ao professor e

17(29,31%) foram direcionados a colegas. Essa auséncia de trocas entre os alunos da turma

reflete a falta de estimulo realizada na escola tradicional, onde o professor apresenta o

contendo e os alunos fazem perguntas ao professor. Para Vygotsky o aprendizado desperta

vários processos internos de desenvolvimento, que sdo capazes de ocorrer somente quando a

crianca interage corn pessoas em seu ambiente de forma colaborativa. 0 individuo é capaz de

colocar em movimento \Janos processos de desenvolvimento que, sem a ajuda externa, seriam

impossiveis de ocorrer:

o que uma crianca pode fazer hoje em cooperacdo, sera capaz de fazer
sozinha amanha. Portanto o anico tipo positivo de aprendizagem é aquele
que caminha a frente do desenvolvimento, servindo-Ihe de guia; deve voltar-
se ndo tanto para as funcOes maduras, mas principalmente para as funcOes
em amadurecimento (VYGOTSKY, 1989, p. 89).

Nos dois hordrios dos chats realizados no dia 18 de outubro, houve algumas

conversacOes que retrataram as dflvidas dos alunos referentes a esclarecimentos sobre a

disciplina (programa, atividades a serem realizadas, datas de entrega, etc.) e relator de

problemas envolvendo alguma questa) tecnolOgica pertinente ao processo. As trës colocacCies

abaixo, realizadas pelo professor, exemplificam essas participacäes:

"Vou enviar instrucOes sobre a próxima aula via e-mail."

"Marcia, a tarefa da gincana e fazer um FTP para o servidor de FTP penta. ufrgs. br , usando

como user anonymous, como password seu e-mail e buscar os arquivos do diretario

pub/musicas e ouvi-los."

"Eu tambem fui desconectada. Esta havendo um certo tumult° na rede em funcao de um

equipamento que esta operando de forma intermitente."

Para melhor acompanhar a evolucao do processo ensino-aprendizagem, ao longo da

disciplina e nao necessitar replicar algumas justificativas referentes as condutas detalhadas

19 
Neste flamer() ndo est -do sendo considerados os questionamentos elaborados pelos alunos.
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acima, optou-se por categorizar as formas de atuaca) do professor e dos alunos. E importante

ressaltar que essa categorizacdo nao pretende classificar professor e alunos em um ou outro

modo, mas facilitar os subsidios para o planejamento de atividades pedagOgicas,

intencionalmente preparadas para promover, atraves da ZDP de cada aluno. o

desenvolvimento sociocognitivo.

Bales (1950) ao distinguir os papeis assumidos pelos membros do gnipo, agrupou-os em

dois segmentos: area neutra da tarefa que indica as participacOes que contribuiram

imparcialmente para a solucao dos problemas propostos, e a area socio-emocional, onde as

contribuicOes realizadas nao auxiliam o alcance dos objetivos propostos. Porem, algumas

criticas podem ser feitas a esse modelo. Considerando os estudos realizados por Vygotsky,

fica claro que existe uma relacdo muito estreita entre pensamento e emocdo:

0 pensamento propriamente dito e gerado pela moth/456, isto 6, por nossos
desejos e necessidades, nossos interesses e emoceies. Por tras de cada
pensamento ha uma tenancia afetivo-volitiva, que traz em si a resposta ao
ultimo `por que' de nossa andlise do pensamento. Uma compreensdo plena e
verdadeira do pensamento de outrem so e possivel quando entendemos sua
base afetivo-volitiva (VYGOTSKY,1979, p. 130).

Quando associado a uma tarefa que e importante para o individuo, quando
associado a uma tarefa que, de certo modo, tern suas raizes no centro da
personalidade do individuo, o pensamento realista da vida a experiências
emocionais muito mais significativas do que a imaginacdo ou o devaneio.
Considere-se, por exemplo, o pensamento realista do revoluciondrio ao
contemplar ou estudar uma situacdo politica complexa. Quando
consideramos um ato de pensamento relativo a resolucdo de uma tarefa de
importdricia vital para a personalidade, torna-se claro que as conexOes entre
o pensamento realista e as emocOes sdo freqUentemente muito mais
profundas, fortes, impulsionadoras e mais significativas do que as conexbes
entre as emocaes e o devaneio (Vygotsky, 1979, p. 348).

Wertsch, da mesma linha de pensamento de Vygotsky, acredita que os processos pelos

quais o afeto e o intelecto se desenvolvem estaio inteiramente enraizados em suas inter-

relacOes e influëncias mUtuas. Vygotsky alerta que urn dos principais defeitos da psicologia

tradicional é a separacdo entre os aspectos intelectuais e os volitivos e afetivos. Acredita que o

pensamento tern sua origem nas esferas da motivacao, a qual inclui inclinacties, necessidades,

interesses, impulsos, afeto e emocao. Nessa esfera estaria a razdo Ultima do pensamento, e sua

compreensdo somente e possivel quando se compreende sua base afetivo-volitiva.

Uma segunda critica que pode ser efetuada a teoria de Bales 6 quanto a definicao dos

papeis dos membros do grupo estdo enquadrados na zona neutra da tarefa. A distribuicdo dos
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papeis indica que a mesma foi idealizada para separar as atuaeOes de professores e alunos,

como por exemplo pela definiedo dos papeis: curioso de informaeOes e informador (ou

professor). Porem, essa distribuiedo ndo é a mais adequada para contemplar o estudo feito ate

o momento. Ao categorizar urn sujeito que expOe conviccOes e experiencias pessoais como

opiniatico ou opinoso, Bales desconsidera o fato de que essas experiencias pessoais podem ser

contribuicOes importantes ao trabalho que esta sendo realizado. Da mesma forma, existem

claramente definida apenas duas formas de atuacdo para o professor: ou ele esta atuando como

um informador, contribuindo na hora exata corn a informaedo certa, ou ele assume uma

postura de orientador, ficando atento ao rumo das atividades, alertando o grupo quando

necessario.

A classificacdo proposta por Bordenave (2000) tambem ndo é adequada para ser

considerada neste trabalho, pois o autor define as funeOes que os membros do grupo podem

assumir, de acordo corn a divisdo de trabalho que pode ser efetuada no grupo, ndo

considerando os aspectos sociocognitivos. A mesma critica feita para a classificaedo de Bales

pode ser realizada para a classificaedo de Bordenave. Ele divide a atuaedo de alunos e

professores em dois grupos: os papeis funcionais que contribuem para a "produtividade"' do

grupo e os papeis individuais disfuncionais que afetam negativamente a "produtividade".

Salvador (1994), quando prop6s o modelo de analise da interaedo, definiu quais os tipos

de intervened° que o educador pode fazer durante a realizacdo da tarefa: sem intervened°,

interveneOes de disciplina e controle, de direcdo e supervisdo, de valorizacdo da tarefa, de

reflexdo, de ajuda e de proposta. Nessa analise, pode-se verificar que os tipos de intervencdo

sugeridas por Salvador foram constatadas na observacdo do chat. 0 professor. ao responder as

diividas dos alunos, realizou interveneOes de ajuda; ao ser socratico, estava realizando

interveneOes de reflexao; ao apresentar comportamento disciplinador, utilizou intervencOes de

disciplina e controle e ao ser direcionador utilizou intervencOes de direedo, supervisdo e de

proposta.

A classificaedo definida por Tarouco (2000) expressa os niveis de amadurecimento

pelos quais o aluno atravessa durante o processo de desenvolvimento, visto que ele pode

apresentar uma postura passiva, ate debatedora, sintetizadora, mostrando a ocorrencia do

processo de internalizacdo do conhecimento. Essa categorizacdo, as classificacOes de Moll

(1996) e Santarosa (2001) e a observacao das condutas de alunos e professor sera° utilizadas

20 Termo utilizado pelo autor.



143

como base para definir os papeis a serem abordados neste trabalho. Esta autora nao pretende,

neste momento, definir todos os possiveis papeis que podem ser assumidos pelos sujeitos do

processo, mas it construindo urn referencial mais completo de forma incremental, conforme as

condutas forem sendo percebidas na analise de todos os chats.

Neste momento, pode-se reunir as condutas apresentadas pelos alunos em tres grupos:

contribuicaes/ respostas: sdo as participacOes que os alunos realizam corn o intuito

de efetuar contribuicOes ao processo e responder aos questionamentos do professor.

Essas condutas podem ser representadas pelos seguintes papeis:

participante: e o aluno que apresenta seu conhecimento de forma mal

elaborada. ou simplesmente responde as questOes do professor corn respostas

Obvias, sem apresentar nenhum tipo de elaboracao do conhecimento;

contribuidor 1: e o aluno que apresenta seu pensamento no modo grafico-

funcional. mas consegue relacionar suas experiéncias pessoais corn o tema em

discussa.o, contribuindo corn o processo de aprendizagem;

contribuidor 2: e o aluno que apresenta seu pensamento no modo categorial,

conseguindo realizar relacOes, contribuindo corn o processo de aprendizagem;

Perguntas: saio as ditvidas formuladas pelos alunos e podem ser representadas pelos

seguintes papers:

perguntador: aluno que apresenta perguntas relacionadas corn o tema que

esta sendo abordado;

curioso: aluno que apresenta dirvidas sobre assuntos gerais, nao relacionados

diretamente corn o tema em questa-0;

Sentimentos: sdo as intervencOes que mostram o lado emocional, afetivo das

pessoas que estdo envolvidas no processo, podendo estimular a participacdo,

propiciando urn ambiente de trabalho agradavel ou desagregar o grupo atraves da

presenca de sentimentos negativos:

sentimentalista: aluno que deixa transparecer emocOes. sentimentos

positivos;

negativista: aluno que extravasa sentimentos ne.crativos, criando um ambiente

de trabalho nao propicio ao desenvolvimento do processo socio-cognitivo.

A forma de atuacdo do professor tambem pode ser categorizada em quatro papeis

distintos:
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informador: contribui na hora exata corn a informacdo certa, respondendo aos

questionamentos realizados pelos alunos;

socratico: da uma resposta ativa ao aluno, confirmando o que ouviu e fazendo

algumas perguntas esclarecedoras;

disciplinador: realiza intervencOes de disciplina e controle;

direcionador: realiza intervencOes de direcao, supervisào e de proposta;

animador: realiza intervencOes animadas que incentivam os alunos a participarem

e auxilia na manutencdo de urn ambiente agraddvel e descontraido.

As contribuicOes realizadas pelos alunos e pelo professor foram analisadas e

classificadas de acordo corn o tipo de conduta assumida pelos mesmos. Urn resumo dessas

contribuicOes pode ser observado nas tabelas 30 e 31 e visualizado nas figuras 3,4,5 e 62`.

Tabela 30: Resumo das_participacOes — 18/10

1° Horario

Ntimero	 %

2° Hortirio

Ntimero

Aluno 156 60,00% 118 62,77%

Professor 7 63 24,23%	 68	 36,17%

Outros22 41 15,77% 2	 I	 1,06%

Total 260	 100,00% 188	 100,00%

21 
As figuras contemplam todos os tipos de conduta observadas nesta tese, mesmo que ndo observadas neste
chat e ainda ndo devidamente descritas, a fim de padronizar as figuras apresentadas.

Referem-se aos esclarecimentos sobre a disciplina (programa, atividades a serem realizadas, datas de entrega,
etc.) e relatos de problemas envolvendo alguma questao tecnológica atinente ao processo.
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Tabela 31: Forma de atuacdo — 18/10
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1° Hordrio
	

2° Hordrio
Ntimero
	

MimeroPapel

2 Participante

Contribuidor 1

Contribuidor 2

i""erguntador

Curioso

Sentimentalists

Tegativista

48	 40,68%

10	 1.69%

2	 8,47%

40	 33,90%

13,56%

1,69%

Total	 156	 100,00%
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Figura 3: Conduta dos alunos no dia 18/10 (1° Horario)
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Figura 4: Conduta dos alunos no dia 18/10 (2° Horario)
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4.1.2 Chat do dia 25 de outubro

0 objetivo do chat da aula do dia 25/10 era aprofundar o conhecimento sobre os nomes

e enderecos do protocolo IP (Internet Protocol). Antes da realizacdo do chat, o professor

disponibilizou, na pagina da disciplina, dois textos. 0 primeiro texto abordava a evolucao da

Internet, bem como seus principais servicos e protocolos. 0 texto detalhou como funcionava o

IP e os principais protocolos de controle utilizados corn ele, para realizar o controle da rede.

Explicou tambern o conceito de DNS (Domain Name Server) e seu modo de funcionamento.

0 segundo texto explicou o conceito de URL (Universal Resource Locator) e como sdo

realizados o cadastramento dos domlnios da Internet. Nesse chat, a forma de atuacäo do

professor mudou do chat anterior. A discussdo näio ocorreu baseada em uma tarefa

detalhadamente definida (SALVADOR, 1994):

finalidade educativa que pretende o professor corn a tarefa proposta: potencializar a

atividade do aluno;

existéncia ou nao de urn saber ao redor do qual se organiza a tarefa: ha urn saber

escolhido pelo professor antes do inicio da tarefa;

planejamento do educador da tarefa que o aluno tem que realizar: proposta de uma

tarefa concreta sem diretrizes de como executd-la.

Pode-se observar que o professor apresentou duas novas formas de intervencao. A

primeira, que sera denominada de solicitador de informaciies", ocorreu sempre que o

professor solicitou informaciies adicionais aos alunos, corn o intuito de auxilia-los a esclarecer

diavidas. Geralmente essa conduta ocorre quando a pergunta realizada pelo aluno ndo

expressava bem seu pensamento, tornando-se mal elaborada:

"Renan, seu navegador esta configurado para usar proxy?"

"D6lia, podes relatar corn mais detalhes este processo de aprender a lidar corn a rede."

Borges (2000) destaca que, na pratica pedagOgica histOrico-cultural, perguntas sdo

recursos para fazer interacOes, pontes para manter a aprendizagem ativa, estimular a reflexdo,

incentivar as perguntas, estimular a expressao de pensamentos e dOvidas. As perguntas podem

estimular a sensibilizacdo para o processo e a promocdo do intercambio social quando as

respostas sdo socializadas e utilizados pedagogicamente para possibilitar a aprendizagem.

23 No grew() esta conduta sera abreviada para solicitador de inf.
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0 segundo novo tipo de intervencao utilizada pelo professor é a intervencao que pode

ser definida como problematizadora, isto e. quando o professor realizou perguntas praticas

ou estudos de caso corn a intencao de provocar a reflexao, a relacao entre o conhecimento e as

situacOes reais. Nesse chat, varias vezes o professor utilizou esta abordagem:

"Onde ficaria o servidor de DNS? Vocés pediriam ao provedor para fornecer este servico ou

implantariam um servidor de DNS na sua prOpria rede?"

"Quern vai registrar o dominio da sua escola, votes mesmos, ou vao delegar este poder para

o provedor?"

"Se a Flora fosse registrar o dominio escolaveracruz.g12.br o que ela teria que fazer?"

Os exemplos acima mostram que se deve ter muito cuidado na elaboracao das questOes

problematizadoras. As duas primeiras questOes foram colocadas de forma muito geral e a

respostas dadas pelos alunos nao ajudaram o professor a identificar seus pensamentos. Por

exemplo, na primeira questa°, todas as respostas obtidas possuiam dois valores: no provedor

ou na prOpria rede. Nenhum aluno explicitou o motivo da escolha. Ja a terceira questa° estava

melhor delimitada, induzindo a reflexdo dos alunos.

Vygotsky destacou a necessidade de propor questOes problematizadoras, como forma de

integrar o conhecimento as situacOes reais:

[...] perante tais condicOes subjetivas, as influéncias educativas ndo podem
determinar uma resposta adequada, as tarefas propostas ao educando ndo
representam para este uma necessidade real. Os educandos, de maneira
evidente ou oculta, opOem uma resistência (VYGOTSKY, 1991, p .31).

Nos dois hordrios, quando foram observadas as respostas dadas as questOes

problematizadoras, notou-se que os alunos realizaram contribuicOes pontuais isoladas

direcionadas ao professor. Ndo foram percebidas reflexOes dos alunos sobre as questOes

abordadas pelos colegas. No chat ocorrido no segundo hordrio, das 40 respostas e dos

comentarios fornecidos pelos alunos, 38 (90,48%) foram dirigidos ao professor e 4(9,52 %)

direcionados para os colegas. No primeiro horario, quando o nnmero de contribuicOes

destinadas a responder as questOes problematizadoras do professor foi menor, o nitmero de

colocacaes destinadas aos colegas foi maior que no segundo hordrio, e no chat do dia 18/10:

das 70 intervenc6es, 44 (62,86%) foram dirigidas ao professor e 26 (37,14%) foram

direcionadas aos colegas.

Nesse encontro sincrono, os alunos voltaram a questionar o professor sobre varios
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assuntos que ja haviam sido tratados no primeiro chat. Os questionamentos foram realizados

tanto pelos alunos que nao participaram do primeiro chat. quanto pelos alunos que

participaram, mostrando que nao ocorreu o processo de internalizacdo dos novos

conhecimentos pela maior parte dos alunos. A analise desse chat pOde comprovar tambem que

alguns alunos nao possuem nenhum conhecimento da area de informatica, pois perguntas

como o que e urn browser ocorreram. No segundo horario, varios alunos solicitaram ao

professor mais referencias biblio2raficas sobre os assuntos tratados nos chats. Pode-se

perceber que o processo ensino-aprendizagem continua se enquadrando no estagio I da

classificacao de Moll (1996) e Santarosa (2001).

Uma nova conduta do aluno foi percebida nesse chat: a do aluno imaturo que espera

receber tudo pronto do professor. que nao estd consciente do verdadeiro papel dos alunos no

processo ensino-aprendizagem:

"Professora. deste ultimo poligrafo, o que e essencial?" (Rita).

"De curiosidade, qual o prep +- para manter o nome (dominio registrado) anualmente?"'

(Tania).

0 comportamento imaturo do aluno demonstra o seu nivel de desenvolvimento. Moll

(1996) ao descrever os quatro estagios da zona de desenvolvimento proximal, mostra a

dependéncia do aluno quando o seu desenvolvimento encontra-se no estagio I (o desempenho

e assistido por individuos mais capazes):

Antes que as criancas possam funcionar como atores independentes, elas
dependem dos adultos ou de colegas mais capazes para assegurarem uma
regulacäo externa ao desempenho de suas tarefas. A quantidade e a natureza
dessa regulacao externa depende da idade da crianca e do tipo de tarefa a
executar, ou seja, da extensdo e do avanco na zona de desenvolvimento
proximal da tarefa em questa°. Durante os periodos iniciais da zona de
desenvolvimento proximal, a crianca pode apresentar uma compreensao
muito limitada da situacao, da tarefa ou do objetivo a ser atin gido [...]
(MOLL, 1996. p. 180).

Esta informacdo constava no texto basic() disponibilizado pelo professor. o qual os alunos jd deveriam ter lido
antes do chat.
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0 log desse chat foi alterado pelo professor que eliminou os comentarios' nao

necessarios a compreensdo do	 que	 estava sendo discutido. Alem disso. respostas e

comentarios foram adicionados para complementar as contribuicOes realizadas pelo professor.

No log do primeiro horario, foram incluidos 27 comentarios, que, na maioria dos casos, eram

respostas a chavidas que nao foram respondidas pelo professor no chat. No segundo hordrio,

foram acrescentados sete comentarios.

0 resumo da forma de atuacao dos alunos e do professor pode ser verificado nas tabelas

32 e 33 e visualizado nas figuras 7,8,9 e 10.

Tabela 32: Resumo das participaceies — 25/10

1° Hordrio	 2° Horario

Ntimero	 % Namero

Aluno	 139	 55,16%	 67	 48,20%

	

-4	 --+ 1

Professor ;	 76	 30,16%	 54	 38,85%
i

Outros	 1	 37	 14,68%	 18	 12,95%
4--

Total	 1	 252	 100,00%	 139	 100,00%

25 
Estes comentarios eram relacionados por exemplo, corn as mensagens que indicavam quando algum usuario
era conectado ou desconectado do chat , isto e, informacCies que totalmente despreziveis para a andlise em
questao.
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Tabela 33: Forma de atuacdo — 25/10
2° Honirio

Papel

P Hordrio

Participante

Contribuidor 1

Contribuidor 2

Perguntador

Furioso

Sentimentalista

Negativista

fiNtimero I	 %	 N mero	 %

49	 35,25%	 26	 38,81%

10	 7,19%	 1	 1,49%

13	 9,35%	 14	 .	 20,90%

40	 28,78% _L.	 17	 L 25,37%

24	 17,27%	 1

1	 0,72%	 3	 4,48%

1,49%

5	 7,46%

15) Solicitador de informacdo I

maturo	 2	 1,44%
jTotal	 .._,

1_ •Informador
139	 100,00%	 67 100,00%
64	 84,21%	 35 64,81%
2 	 2,63%	 5 9,26%

4	 5,26%	 1 1 85%

2	 2,63%	 5 9,26%
3	 3,95%	 2 3,70%

1	 1,32%	 6 11,11%
76	 100,00%	 54 100,00%

ra,
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Figura 7: Conduta dos alunos no dia 25/10 (1° HorArio)
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Figura 10: Conduta do professor no dia 25/10 (2° Hordrio)
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4.1.3 Chat do dia 1° de novembro

Na semana do dia primeiro de novembro, o aluno tinha como tarefa instalar e executar o

tutorial denominado Cruising the Information Super-Highway disponibilizado por CDROM e

responder ao teste presente no tutorial. 0 chat da semana visava esclarecer as dnvidas sobre a

instalacao do tutorial e foi coordenado por um monitor da disciplina. 0 grande diferencial

desse chat foi ocasionado pela participacdo do monitor na coordenacdo. 0 monitor estava

despreparado para atuar dessa forma, o que pode ser comprovado claramente por algumas

colocacdes:

"Como posso saber se urn daqueles rnimeros que apareceram no tracert e de um

roteador?"(Bete).

"Bete, por ali a gente ado sabe. Mas pelo que entendi o primeiro (em conexilo discada) o

primeiro e um equipamento que recebe as chamadas, depois e que comecam os roteadores

ate finalmente o Ultimo que e o computador destino "(Monitor).

"Circe, nao ouvi ainda falar sobre Direct Internet. mas pelo jeito e uma conexcio Internet via

as antenas parabOlicas da Direct TV' (Monitor).

"Esta no tutorial monitor" (Circe).

"Cesar, depois entro em contato contigo, para ver se consigo contatar quem pode dar alguma

explicaccio sobre configuracao de proxy"(Monitor).

"Ntio tern problema, pelo que sei todos os elementos intermediarios scro roteadores, ate que

por ultimo temos o computador finar(Monitor).

No primeiro trecho, onde o monitor conversa corn Bete, ele nao conseguiu esclarecer

uma dUvida da aluna referente ao resultado do comando tracert, que foi assunto do primeiro

chat e retomado no segundo encontro. No segundo trecho, no qual ele responde a duvida da

aluna Circe, dizendo que ele nao conhecia o termo Direct Internet, a aluna lembrou-o que

este termo estava no tutorial-terra da aula em questao. Esses exemplos mostram que. al6m do

monitor nao ter conhecimentos tecnicos suficientes para responder as dilvidas dos alunos, ele

nao se preparou adequadamente para realizar a coordenacao do encontro.

Nesse moment°, nao se pode deixar de utilizar dados quantitativos para expressar o que
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ocorreu no encontro. No primeiro horario (figuras 11 e 12), os alunos expressaram 63 dnvidas

ao grupo, sendo que o monitor apenas respondeu a 25 perguntas, e o professor, na hora da

edicao do chat. respondeu a mail 22. Como a maioria das dUvidas continuava sendo sobre os

assuntos tratados nos primeiros encontros, alguns colegas contribuiram respondendo a 12

questaes basicas. Outro nitmero que expressa a mudanca de comportamento ocorrida pela

turma é a direcionalidade da comunicaca.o. Os alunos realizaram 53 participacOes que

retratavam comentdrios, opiniOes e respostas, sendo que 8 (15,09%) foram direcionadas para o

monitor e 45 (84,91%) aos colegas de turma.

Participante

CL,A°rIthbuld°r

lmaturo

Pergunta/idor
timentalista

Curioso
L

Figura 11: Conduta dos alunos no dia 1/11 (1° Hordrio)
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Figura 12: Conduta do monitor no dia 1/11 (1° Horario)

No segundo hordrio (figuras 13 e 14), o comportamento dos alunos diante de um

monitor despreparado causou outro efeito. Pode-se observar que os alunos, em urn

determinado ponto, mudaram o foco de trabalho e comecaram a discutir a instalacao do

Contribuidor 2 Negativista

Solicitador de i
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software de videoconferencia. Nesse chat tambem ocorreu o mesmo fenOmeno verificado no

primeiro chat: das 35 contribuicOes realizadas pelos alunos. oito (22.86%) foram dirigidas ao

professor e 27 (77,14%) aos colegas de turma.
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Figura 13: Conduta dos alunos no dia 1/11 (2° Horario)
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Figura 14: Conduta do monitor no dia 1/11 (2° Hordrio)

Contnbuidor 2
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Cabe ressaltar que, na edicdo do chat, o professor, alem de responder a algumas

questOes propostas, que não tinham sido elucidadas, teve uma atuacdo disciplinadora ao

chamar a atencdo dos alunos, pois varias davidas externalizadas constavam no material

disponibilizado pelo professor.
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Freinet em suas obras alerta sobre o despreparo dos professores:

A pratica da expressao livre e da sua exploracao pedagOgica maxima valeu-

nos muitas vezes a acusacao de anarquismo. E certo que se urn mestre

experimenta, dinamico, flexivel, habil pode explorar urn complexo de

interesses corn o maxim° de aproveitamento pedagOgico e humano, e numa

ordem e numa disciplina exemplares, urn professor mal treinado, que nao

sabe avancar ousadamente pelas pistas, que hesita em dar a cada urn o pouco

de 'exit° que entusiasmard, pode chegar ao impasse caracteristico da

desordem e da ineficacia. Esta exploracao pedagOgica é urn ideal. como

continua ideal uma sociedade em que cada urn venha a trabalhar segundo

seus gostos ou segundo suas necessidades (FREINET, 1977, p. 94).

Utilizando a mesma linha de pensamento de Freinet, pode-se observar que nao ocorreu

nenhum progresso na forma de atuacdo dos alunos durante esses dois encontros, pois o

monitor nao estava preparado para agir na ZDP dos alunos. Sua atuacdo restringiu-se,

portanto, a reponder as perguntas dos alunos dentro de sua capacidade tecnica, sem direcionar,

sem problematizar. Dentro desse contexto, pode-se definir mais um tipo de conduta que os

professores podem assumir no processo ensino-aprendizagem, que é o papel do professor

despreparado. Mas cabe destacar que essa situacao gerou urn aluno muito mais colaborativo

corn seus colegas, que nao se restringe a direcionar suas respostas e seus comentarios somente

ao professor. 0 resumo desse chat pode ser verificado nas tabelas 34 e 35.

Tabela 34: Resumo das participaceies — 1/11
1° Horario

Ntimero

2° Hortirio

%% Ntimero

Aluno 122 67,03% ,	 79  5 0, 64%

Monitor  32 17,58% I	 31 19,87%

Professor	 25 13,74% 9 5,77%

Outros 3 1,65% ,	 37 23,72%

Total 182 100,00% 156 100,00%
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Papel

Participante

Contribuidor 1

Contribuidor 2

Perguntador

Curioso

Sentimentalista

egativista

aturo
Total

o Enformador

Socratico
isciplinador
irecionador

Problematizador
imador

Despreparado 	
Total
nforrn ado r

En
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1° Honirio	 2° Honirio
Ntimero	 %	 Ntimero

34,43%

0,82%

9,84%

51 '64% -4-

2,46%

0,82%

30

6

33

1

8

1

37,97%

7,59%

;	 41,77%

1,27%

10,13%

1,27%

-;-
100,00% 79 i 100,00%

L 78,13% 1_ 27
T.._ 87,10%

3,13%	 1 1 3,23%

2 6,45%6,25% i

r 12,50% 1  3,23%
i 100,00% 31

r
100,00%

88,00%	 1
7

5

42

1

12

63

3

1

122
25

F, Solicitador de informacdoi 	 1

2
4

32
22

0 §ocratico

Solicitador de informacdoi

Disciplinador	 3	 12,00% !
Direcionador
Problematizador'

Animador

Totalt_	 i_	 25 	 100,00%

4.1.4 Chat do dia 8 de novembro

A semana do dia 6 a 10 de novembro foi destinada a discutir a funcionalidade dos

servidores de DNS(Domain Name Server), WWW e proxy. 0 professor disponibilizou alguns

textos online sobre o assunto e, a partir desse estudo, os alunos deveriam contruir urn texto de

forma colaborativa utilizando o Equitext para expressar os resultados do estudo. Cada aluno

deveria contribuir corn ao menos urn paragrafo do texto. 0 chat do dia 8 de novembro foi

destinado a discussdo das funcOes dos tres tipos de servidores e do seu inter-relacionamento.

Pela primeira vez, os alunos não abordaram os assuntos dos dois primeiros chats, onde

realizavam sempre os mesmos questionamentos.
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Nesses chats, o professor possui uma atuacdo exclusivamente informadora (figuras 15 e

16). dedicando-se a responder o questionamento de seus alunos. Ele nao realizou nenhuma

intervencao de disciplina e controle, em nenhum momento atuou de forma socratica e

problematizadora. Somente no inicio do primeiro horario ele realizou uma intervencao

direcionadora: "E corn os tutoriais colocados como referencia todos conseguiram entender o

funcionamento do servidor DNS, proxy e seu inter-relacionamento coin o servico WWW?"

Apesar de o professor ter tentado direcionar a discussao para o funcionamento dos tres

servidores e seu inter-relacionamento, a maioria das questOes referiu-se a dUvidas do servidor

proxy e nab foi discutido o inter-relacionamento corn o WWW. No segundo hordrio, onde nao

ocorreu nenhuma atitude direcionadora do professor, os questionamentos foram focados no

servidor proxy e na relacdo entre esse servidor e os servidoresfirewall. 0 que chama a atencalo

nesses chats e que alguns alunos, que nao tiveram uma participacâo muito efetiva nos chats

anteriores. realizaram algumas contribuicoes que nao se restringiram somente as questOes

textuais apresentadas, mas conseguiram estabelecer alguns significados as informacOes, seja

atrav6s de afirmacOes, perguntas ou seja atraves de relacionamento corn a realidade:

"Usamos proxy professora, e ele é referencia para varios sw que utiliam a Internet, por

exemplo: liveupdate do norton anti-virus. Entendi que alem de armazenamento de paginas,

ele oferece servicos entre a estacdo e o provedor internet. Correto?" (Peri ).

"Um exemplo de quando o proxy atrapalha: quando trabalhava na UNISINOS, e diretamente

corn o sistema da biblioteca, muitos usuarios nos ligavam, pois nao conseguiam acessar o

sistema ALEPH, pois em sua empresa o proxy estava ativado, e sempre voltava a mesma

pcigina, nab conseguindo realizar uma busca de informaccio" (Aida).

"Urn proxy, ap6s instalado e configurado, se gerencia por si ou pode receber comandos

durante um processo?"(Mina).
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Figura 15: Conduta do professor no dia 8/11 (1° Hordrio)
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Figura 16: Conduta do professor no dia 8/11 (2° Horario)

Durante o primeiro encontro, urn aluno realizou duas participacOes negativistas. Esse

aluno estava participando pela primeira vez de um chat e manifestou sua dificuldade em

contextualizar e sistematizar as informacCies:

"Ainda estou corn muitos problemas" (FUlvio).

"Due tipo de problemas Falvio?" (Professor).

"Nem explicci-los eu sei. estou estudando os tutoriais" (FUlvio).

Nos dois encontros (fi guras 17 e 18) os alunos expressaram seus sentimentos ao

elogiarem a animacdo preparada pelo professor para explicar o funcionamento do DNS e ao

expressarem sua satisfacdo ao participarem dos chats:

"Obrigada, professora a aula esteve muito boa, niio sei se estou me acostumando ao ritmo ou

se o dialogo jci esta mais tranquilo.." (Rosa)
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"Hoje e a segunda aula que assisto. Adorei!" (Leda).
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lmaturo
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ntimentalista

Curios()

Figura 17: Conduta dos alunos no dia 8/11 (1° Horario)
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Cunoso

Figura 18: Conduta dos alunos no dia 8/11 (2° Hordrio)

Os dados estatisticos que mostram urn resumo da forma de atuacao dos alunos e do

professor pode ser verificado nas tabelas 36 e 37.

Tabela 36: Resumo das participasOes — 8/11

Aluno

Professor

Outros

Total 7

L1° Hordrio	 2° Hordrio

%	 NionerolNumero

72	 58,06%	 103	 62,80%

52	 41,94%	 60	 36,59%

	

0	 1	 0,61%

	

124	 100,00%	 164	 100,00%
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Tabela 37: Forma de atuacdo - 8/11
1° Hortirio

%

27	 37,50%

3	 4,17%

8,33%

37,50%

9,72%

2,78%

6

72	 100,00%
41	 78,85%

Solicitador de informacdo
—4

"_30isciplinador	 1
Direcionador	 I

Problematizador	 I,

tinimador	 1	 5

_r-Total

Total
o —Informador
cn

Socratic°0
9,62%

52
IL  9,62%
j 100,00%

1	 1,92%

2° Horan°
Ntimero

24 23,30%

8 7,77%

10 9,71%_

51 49,51%

10 L	 9,71%

103 100,00%
54 90,00%

3 5,00%

3 5
'
00

60 100,00%

4.1.5 Chat do dia 22 de novembro 

0 tema escolhido pelo professor. para as atividades da sexta (13 a 18 de novembro) e

setima (20 a 25 de novembro) semanas esta relacionado corn o WWW e pode auxiliar o

educador. 0 professor elaborou e disponibilizou algumas questOes norteadoras para os alunos:

como funciona o WWW? Que funcôes do WWW podem ser aproveitadas para um ambiente

de ensino-aprendizagem? 0 que e e o que oferece urn portal de educacdo? Como construir urn

ambiente de ensino-aprendizagem baseado no WWW (servicos do WWW a utilizar)?

Para que os alunos fossem capazes de responder a essas perguntas, o professor definiu

basicamente duas atividades:

procurar na Internet enderecos que contenham subsidios relevantes sobre o tema ern

questdo, incluindo no webfolio uma pagina corn os links;

Investigar e escolher os dois melhores portais dedicados a educacao, registrar a

escoiha no LearningSpace incluindo urn comentario sobre as razOes da escolha.
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No chat do dia 22 de novembro, o professor solicitou que os alunos realizassem uma

avaliacdo dos mecanismos de interatividade presentes nos portais de comunicacdo

investigados. Analisando segundo os criterios de Salvador (1994), o professor pretendia

potencializar a atividade do aluno; havia urn saber escolhido pelo professor, e a tarefa estava

planejada e disponibilizada na pagina da disciplina. Porem, no primeiro hordrio, os alunos

mostraram que tido deram o significado correto para a pergunta do professor. pois suas

respostas eram vagas e ndo mostravam nenhum tipo de reflexdo:

"Eu gostei da biblioteca" (Sandra).

"Gostei da biblioteca de ed. a disteincia da PUC/RS"(Catia).

"Visitei um outro fora da lista (ou acho que fora) que e o www.edunexo.corn.br . E tambem

interessante"(Mina).

Diante da evazividade dos alunos, o professor adotou uma postura de direcionador e por

diversas vezes, no decorrer do chat, realizou o mesmo questionamento para verificar a

compreensdo dos alunos. Em urn determinado momento, o professor realizou uma intervencäo

disciplinadora para chamar a atencao dos alunos, para que tivessem urn papel ativo e nao

passivo diante do aprendizado: "Obviamente que para urn discusselo ser produtiva as pessoas

tem que ter algo relevante a trazer para o grupo e isso implica em preparar-se previamente

para o tema."

Mas, mesmo diante da insistencia do professor em direcionar a discussdo, percebeu-se

que o nivel de elaboracdo da participacdo dos alunos foi pouca, gerando alguns

comportamentos agressivos:

"Testar software e questioncivel, pois perdemos algum tempo nisto, e fornecemos relatOrios

para fabricantes. Nao estou aqui para isto "(Moises).

Em urn certo momento do chat os alunos comeearam a debater sobre o papel da

interacâo na aprendizagem. Como o assunto possuia releváncia, o professor ndo tentou mais

direcionar o assunto para a interativavidade nos portais e incentivou a discussào em questdo.

Percebeu-se nitidamente que varias contribuicOes pertinentes foram realizadas, visto que os

alunos eram todos educadores e possuiam esse tema bem-amadurecido em seus pensamentos,

caracterizando o desenvolvimento de suas zonas de desenvolvimento real:

"Ao escrevermos, reorganizamos, reformulamos algumas coisas, repensamos" (Bete).

"Acho muito importante crescer e aumentar nossos conhecimentos atraves dessas interaceies,

porque sempre alguem tern conhecimentos a mais do que outros, e estci sempre se aprendendo
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e trocando urn com o outro" (Sandra).

"Sem inleragir ntio ha dialogo /sem dialogo o processo educativo Pica interrompido"

(Fialvio).

"Acho que quando é realmente interativo, onde pode-se intervir modificando o todo,

experimenta-se a construciio do conhecimento, pois reestrutura sua forma de pensar no

momento, assimila e torna-se concreto. Acho que isso e aprendizado" (Andrea).

Como a maioria das contribuicaes realizadas pelos alunos nesse dia referiram-se a

conhecimentos ja amadurecidos (interacdo x aprendizagem), percebeu-se que foi gerado urn

ambiente menos desafiador para o aluno, emergindo uma situacdo de trabalho "mais

confortavel". Isso pode ser observado claramente pela participacdo final do aluno que

anteriormente havia adotado uma postura agressiva:

"Pessoal, acredito que foi muito produtiva a conversa, you tentar never minhas posiciies,

discutir, entender o outro e a nos mesmos, isto sim faz parte do processo de aprendizagem.

Beijos, e esta aula da professora eu entendi, estou feliz, beijos, beijos "(Moises).

As figuras 19 e 20 ilustram a conduta dos alunos e do professor no primeiro chat

ocorrido no dia 22 de novembro.

Participante

Contribuidor 2

uidorContrib 

ilkImaturo

INegativista

41	 ..timentalista
Curioso

Figura 19: Conduta dos alunos no dia 22/11 (1° Hordrio)
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Informador

Solicitador de

Imaturo

Contribuidor 2 Negativista

Interventor

Socratic° Animador

Disciplinador

oblematizador

Direcionador

Figura 20: Conduta do professor no dia 22/11 (1 Horario)

No segundo horario (figuras 21 e 22), urn fenOmeno semelhante ao chat do primeiro

horario ocorreu, mas o desvio da discussdo aconteceu no final do horario. Mesmo assim. as

contribuicOes efetivas dos alunos ndo foram muitas, apresentando os mesmos problemas

exemplificados no primeiro hordrio. Observa-se que o professor apresentou uma conduta mais

diversificada. mas em nenhum momento apresentou uma postura problematizadora. Dentro da

linha assumida pelo professor nesse chat, ele poderia ter lancado urn desafio a seus alunos: ao

construirem urn portal para sua realidade, quais os mecanismos de interatividade mais

adequados? Por que?

Participante

Ca/Pmtribuid°r

Perguntador

	 liVntimea„sta
Curioso

Figura 21: Conduta dos alunos no dia 22/11 (2° Horario)
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Direcionador

Figura 22: Conduta do professor no dia 22/11 (2° Horario)

Urn aspecto que ficou claro nos chats desses dias é que a maior parte da comunicacdo

dos alunos nao esta mais direcionada ao professor mas aos colegas. Os dados estatisticos que

mostram urn resumo da forma de atuacdo dos alunos e professor podem ser verificado nas

tabelas 38 e 39.

Tabela 38: Resumo das_participasOes —  22/11
1° Hortirio 2° Horario

Ntimero % Ntimero I %

Aluno 223 77,16% 138 73,80%

Professor 1 50 17,30% 48 25,67%

Outros 16 5,54% 1 0,53%

Total 289 i 100,00% 187 100,00%
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Tabela 39: Forma de atuacao - 22/11
1° Hortirio

fapel
	

Minter°

Participante	 164 ;
Contribuidor 1
Contribuidor 2

Perguntador
}Curios°
}-- 	
Sentimentalista

Negativista
aturo

!Total
Informador

"o" Socratico

Solicitador de informacdo

Disciplinador
irecionador

Problematizador
Animador

Total

4.1.6 Chat do dia 29 de novembro

Na semana da aula 9, o objetivo do professor foi estudar as ferramentas de suporte

interatividade via WWW. Para envolver os alunos no tema, o professor definiu algumas

questOes: a interatividade pode tornar urn portal educacional mais atraente? 0 que torna a

interacdo mais efetiva? Que ferramentas de software podem ser utilizadas para implementar

meios de interatividade via WWW? Para responder a esses questionamentos, o professor

definiu as seguintes atividades:

ler os textos e procurar mais subsidios sobre o tema;

baixar o tutorial interativo usando Flash e executa-lo;

3. receber a transmissao ao vivo via Real (as 18h 30min e as 20h 30min) enviando

suas contribuicOes e consultas via Microsoft Chat.

Corn base no material consultado e mais os subsidios da aula anterior, os alunos

deveriam construir urn consenso sobre urn conjunto minimo de mecanismos de suporte

interacdo que urn portal educacional deveria possuir. 0 chat dessa aula nâo foi dedicado

exclusivamente para discutir essas questOes, mas para ajustar a transmissâo de video. ja que o

2° Hora'rio
Numero

22

23
5
3
6

223

36

6 12,00% 6 12,50%

1

5
2,00%
10,00%

4 
2

8,33%
4,17%

2	 4,00% 7 14,58%
50 100,00% 48 100,00%

73,54% 96 69,57%

3 2,17%
9,87% 10 7,25%

10,31% 15 10,87%
2,24% 1 .4 0,72%
1,35% 12 8,70%
2,69%  1 0,72%

0
; 100,00% 138 - 100,00%

72,00% 25 52,08%
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professor utilizou pela primeira vez na disciplina urn sistema de transmissdo ao vivo. Entdo a

postura predominante do professor (figuras 23 e 24) foi a de solicitador de informacOes. para

verificar se todos os alunos estavam recebendo bem a transmissao em termos de audio e

video. Em urn certo momento do chat, o professor realizou uma intervencäo direcionadora,

focando o didlogo para as formas de interacao que podem ser colocadas num portal

educacional.

Informador

Direcionador       

Figura 23: Conduta do professor no dia 29/11 (1° Horario)

Informador

Solicitador de 'Solicitador

oblematizador

Animador

Disciplinador

Derecionador

Figura 24: Conduta do professor no dia 29/11 (2° Hordrio)

Diante dessa postura direcionadora do professor, os alunos apresentaram dois tipos de

comportamento (figuras 25 e 26): ou eles responderam de forma evaziva para o professor

(como as alunas Andrea e Santa) ou eles realizaram contribuicOes pontuais (como as alunas

Mirta e Karen):

Socratic°



Perguntador

"Prioridade na interacOo... permitir resposta do usucirio do portal... "(Andrea).

"0 portal deve permitir ao usucirio interagir corn seas contribuicaes" (Santa).

"FOruns para discussa-o sobre temas de interesse dos usucirios do portal..." (Mirta).

"Acho a interacclo fundamental, fOruns, envio de sugestOes, teste online... permitem isso"

(Karen).

Participante

Contribuidor 2

Contribuidor

 

lmaturo

Pjtimentalista

Negativista   

Curioso      

Figura 25: Conduta dos alunos no dia 29/11 (1° Horatio)
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I	 umat ro

1111111Fntimentalista

tribuidor 2

idor

Perguntador

Negativist

Curioso

Figura 26: Conduta dos alunos no dia 29/11 (2° Horario)

Pode-se observar que aqueles alunos que prestaram alguma contribuicao para a questdo

colocada pelo professor o fizeram de forma direta, mencionando apenas os nomes dos

mecanismos. Por6m fica a dilvida se eles deram significado a essas respostas ou se realizaram

as citacOes simplesmente porque constataram que esse mecanismo fazia parte de varios

portais educacionais. Nesse momento, vislumbra-se a importancia da intervencao

questionadora e problematizadora do professor. As tabelas 40 e 41 resumem as condutas



assumidas por professor e alunos.

Tabela 40: Resumo das participacOes - 29/11
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---;

1° Hortirio	 i

Ntimero

Aluno 173 58,84%

Professor 41 13,95%

Outros 80 27,21%

Total 294 i 100,00% .

2° Honirio

Ntimero %

50 34,01%

34 23,13%

63 42,86%

147 100,00%

Tabela 41: Forma de atuacdo - 29/11

Papel

Participante

1° Hordrio 2° Hortirio
Ntimero

+
% Ntimero I %

108 62,43%	 16	 _,_ 32,00%

0

0

Contribuidor 1 1 0,58%	 4_	 1 2,00%
Contribuidor 2 19 10,98%	 5 10,00%
?erguntador 25 14,45% _,-r-

0,58%	 I__

22 44,00%
rurioso

;

L

1 1 2,00%
Sentimentalista	

____L__
Negativista

18

1

0

F10,40%	 3 6,00%

0,58% J 1
1

2,00%
aturo 2,00%

Total 173

35
3 J

-

100,00% 50 100,00%
informador  85,37% 28 82,35%
Solicitador de informacdo 7,32%	 ._ 2 5,88%
Socratico

bisciplinador- _i_

2
L

4,88% 	 1 _,

4-
Direcionador

Problematizador
2,94%

Animador

Total
1

41

1
2,44% i

 100,00%
3 _ 8,82%

100,00%1	 34 ,
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4.1.7 Chats dos dias 6, 13 e 20 de dezembro

Os chats ocorridos nos dias 6,13 e 20 de dezembro tinham a finalidade de capacitar os

alunos a utilizarem a linguagem HTML e desenvolverem algumas paginas WWW( Word Wide

Web), utilizando editores de paginas. 0 chat do dia 6 de dezembro tinha o objetivo de

apresentar os tags basicos que constituem a linguagem HTML e fazer corn que os alunos

contruissem uma pagina basica de acordo com urn modelo desenvolvido pelo professor. 0

encontro sincrono do dia 13 de dezembro introduziu a utilizacdo de formularios nas paginas

HTML. No chat do dia 20 de dezembro, atraves de um programa de geracao automatica de

questa°, disponibilizado pelo professor, os alunos introduziram testes dentro das paginas.

Nos tres encontros sincronos, a finalidade educativa e a forma de atuacao do professor e

dos alunos foram semelhantes. Como o objetivo dessas aulas foi capacitar o aluno a realizar

alteracOes em paginas criadas por editores pr6prios, o professor se preocupou em apresentar a

lOgica geral de funcionamento da linguagem. Portanto, a finalidade educativa pretendia

potencializar a apropriacao de urn saber, privilegiando a utilizacao de tarefas detalhadamente

planejadas corn instrucaes precisas para executd-las, o que o levou a assumir dois tipos de

condutas marcantes nesses encontros (figuras 27 a 32): o de informador, respondendo as

diividas dos alunos, e de direcionador detalhando as atividades a serem realizadas:

"Votes vito primeiro colocando seu nome e a hora."

"Depois voltem para a janela onde estao editando e alterem o que estiver entre os tags

<title> e </title>."

"Agora coloquem um cabecalho, usando os tags <hl> minha pcigina </h1> Estes tags devem

it logo depois do tag <body>."

"Criar a questa() usando o formulario da pagina http://penta2.ufi•gs.br/ovni/insercao.html

indicando o nome do curs() como espie."
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Figura 27: Conduta do professor no dia 6/12 (1° Hordrio)
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Figura 28: Conduta do professor no dia 13/12 (1° Hordrio)
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Figura 29: Conduta do professor no dia 20/12 (1° Horario)



Solicitador de

Interventor

Disciplinador

oblematizador

Socratico Animador

Solicitador de

IMervenWr

AnimadorSocratico

Disciplinador

oblematizador

Direcionador

Socratic° Animador

Solicitador de

Interventor

Disciplinador

oblematizador

172

Informador
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Figura 30: Conduta do professor no dia 6/12 (2° Hordrio)

Informador

Figura 31: Conduta do professor no dia 13/12 (2° Horario)

Informador

Direcionador

Figura 32: Conduta do professor no dia 20/12 (2° 14ordrio)
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Como nesses encontros ocorreram transmissOes de video, boa parte da interacäo

realizada foi para ajustar a recepcdo de audio e video. 0 professor solicitava informacOes de

como estava a recepcdo (conduta de solicitador de informacCies), e os alunos retornavam corn

as condicOes de recepcdo. Observou-se nesses très encontros que os alunos apresentaram uma

postura mais animada diante da realizando das tarefas:

"Eu tambem aprendi um monte hoje!" (Sofia).

"Esta aula foi Otima! (Flora).

"Beleza, prof" (Rosa).

" Professora, deu para "mexer" bastante nos tags, valeu assistir novamente a sua aula. Muito

obrigada pela sua paciencia corn a nossa aprendizagem!"(Edna).

"Para todos, sonhos de tags: - ). Obrigada, prof'(Mina).

"Legal, porque temos que elaborar um projeto e a questeio da avaliacclo é importante"(Circe).

"Estou realizada porque consegui fazer"(Hebe).

Segundo esta autora, dois motivos contribuirarn para essa postura dos alunos. 0

primeiro é a realizacdo de atividades praticas, pois segundo Freinet:

0 que estimula e orienta o pensamento humano. o que justifica seu
comportamento individual e social é o trabalho em tudo o que hoje tem de
complexo e de socialmente organizado, o trabalho, motor essencial,
elemento de progresso e da dignidade, simbolo da paz e fraternidade. (...)
Farei de minha escola uma rosacea dos oficios efetivamente praticados,
adaptados tanto as possibilidades infantis como as necessidades sociais, nos
campos e nas fazendas, nas lojas e, o mais das vezes nas oficinas, que
seriam as celulas vivas do nosso centro educacional (FREINET, 1998, p.
168).

0 segundo motivo relaciona-sea finalidade educativa desses encontros. Como o

objetivo nessas aulas sincronas era o conhecimento e a aplicacdo de uma norma, into é, como

necessitavam realizar relacOes de natureza mais concretas (aplicacao de procedimentos), a

satisfacdo do aluno em termos de sua aprendizagem ocorreu em urn tempo menor, pois ele

percebia o resultado do seu trabalho.

Apesar de a conduta de professor e alunos ser semelhante nos chats, ocorreram alguns

fatos isolados que merecem destaque. 0 primeiro chat do dia 13/12 foi inicialmente

coordenado pelo monitor da disciplina, que demonstrou que possuia dominio de html. Em um

determinado momento, uma aluna. que somente tinha participado do primeiro chat realizando

duas perguntas, adotou uma postura agressiva corn o monitor: "Ouern sabe uma aula de nivel
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sobre tudo isso?" (Ida). Mais adiante, na segunda e Ultima participacao expressou: "Nä° sei

por onde comecar". Vygotsky coloca que:

[...] perante tais condicOes subjetivas, as influe'ncias educativas ndo podem
determinar uma resposta adequada, as tarefas propostas ao educando ndo
representam para este uma necessidade real. Os educandos, de maneira
evidente ou oculta,opOem uma resisténcia (VYGOTSKY, 1991, p. 31)

Essa situacdo caracteriza a imaturidade da aluna diante da situacdo de aprendizagem que

esta. vivenciando. Mas, por outro lado, cria uma situacdo onde o professor pode intervir de

forma ativa, interferindo na sua ZDP e alavancando a aprendizagem do aluno. Mais adiante,

quando o controle do chat ja era realizado pelo professor. uma outra aluna expressou suas

dificuldades de forma clara:

"Professora, eu ndo consigo acompanhar os chats. Aparece assuntos bem desconectados e

incompletos. Perguntas ficam sem respostas e aparecem respostas em que ndo se sabe a

pergunta. 0 problema e meu? Gostaria de uma orientacdo"(Alba).

Em determinado momento, o professor questionou urn aluno que havia realizado a

tarefa estabelecida: "Robin conta teu processo." ApOs o aluno descrever os passos realizados

para o desenvolvimento da tarefa, o professor interviu novamente: "0 Robin vai agora poder

alterar a pergunta do seu formulario, colocar figuras nele, colocar mais texto e criar a sua

pàgina de Natal interativa, como fez a Flora." Ao narrar o processo, o professor pOde

observar os processos psicolOgicos em transformacdo e nao apenas os resultados do

desempenho do aluno, interferindo claramente na ZDP do aluno. Essa nova conduta

apresentada pelo professor definird um novo papel: o professor interventor.

A forma de atuacalo dos alunos nos chats realizados nesse periodo podem ser

visualizadas nas figuras 33 a 38. As tabelas 42 a 45 resumem a conduta dos alunos e do

professor nos dias 6,13 e 20 de dezembro.
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Curioso

Figura 33: Conduta dos alunos no dia 6/12 (1° Hordrio)
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Figura 34: Conduta dos alunos no dia 13/12 (1° Horario)
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Figura 35: Conduta dos alunos no dia 20/12 (1° Hordrio)
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Figura 36: Conduta dos alunos no dia 6/12 (2° Hordrio)
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Figura 37: Conduta dos alunos no dia 13/12 (2° Horario)

Participante

Contribuidor

lmaturo

Contribuidor 2	 Negativista

Curioso

Contribuidor

Contribuidor 2 Negativista

Perguntador

Figura 38: Conduta dos alunos no dia 20/12 (2° Hordrio)
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Tabela 42: Resumo das participacaes - 6,13 e 20/12

06 Dezembro	 13 Dezembro	 20 Dezembro

I° Horario	 2° Horario	 1° Horario 2° Horario 1° Horario	 2° Horario

Num %	 Num %	 Num : %	 1 Num %	 ; Num %	 ' Nu !%

1	 i	 1	 1	 m	 .

Aluno  1601 63,49%

Prof. 64 25,40%

Outrosl 281 11,11%

Total 252 1 100,00%

851 57,05% k
511 34,23%

l3 	 8,72/o;

1491100,00%1 1

	

_..	 ,	 t

	

2'71 22,13%i 32 38,55% 	 57 1	 30,00% 29 30,85%

	

1-	 4.-	 i

1 ;	 0,82%	 51	 2,63% ,	 1
I-

221100,00%1 83 100,00% !	 190 100,00% 941 100,00%
i.

Tabela 43: Forma de atuacdo - 6/12

pope'
2 IParticipante

Contribuidor 1

1Contribuidor 2

Oerguntador

Total

.1 Horarto	 2° Hortirio
T

Ntimero	 %	 Ntimero '	 %
L

941 77,05% 	 516 1,45 %1 	128 1 67,37% 65 69,15%

54	 33,75%	 39	 45,88%-T-
1 	 ,	 0,63% H_	 0

22	 I 	 13,75%	 16	 18,82%

59	 _j 	 36,88% L 	 15	 17,65%

1	 0,63%

17 	 10,63%j 	  13	 15,29%

5	 -,	 3,13% I 	 2	 2,35%

1	 0,63% 	
160	 100,00%	 85	 100,00%

Curioso
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egativista
Imaturo

1
&-.	 ]-

Socrkico	 !
L	 -

Disciplinador	 i2.,_.	 .
Direcionador	 i	 12
Problematizador 	 I	 !
Animador	 i

3	 1 4,69%	 2	 L__ 3,92%
_Total 	 	 ;	 64	 j 100,00%	 51	 100,00%

nformador	 46
Solicitador de informacdol

	71,88%	 20	 39,22%

	

1,56%	 4	 7,84%

3,13% --

18,75%	 25	 I 49,02%
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Tabela 44: Forma de atuacdo - 13/12

rapel

2 Oarticipante

;-C Contribuidor 1

Contribuidor 2

1Perguntador

Furioso

Socratico

isciplinador

irecionador

problematizador
!-•	 .

;Total

11

36

11,70%	 i

38,30%

8

20

15,69%

39,22%

1 1,96%

3,92%

1,96%

1,96%
' 100,00%

5 I.	5,32% 2

7

94

23

3

I	 7,45% 1

1
; 100,00% 51

1	 85,19%

11,11%_i

21
i

6

61,76%

17,65%

1

11,76%1

27

3,70%

1	 2,94%

2 5,88% 
 100,00% L	 34 100,00%

1° Hordrio	 2° Hordrio
Nómero	 %	 Ntimero

35	 37,23%	 17	 33,33%

1,96%

Sentimentalista	 ,
Negativista

maturo

total
dfinormaor

-+-
O Solicitador de informacdo

cL-.

mador

Interventor L,

Tabela 45: Forma de atuacdo - 20/12
1° Hordrio 2° Hordrio

Pape' Namero	 %i Ntimero

Participante 	 55 42,97% 15 23,08%
Contribuidor 1

Contribuidor 2	 14 10,94% 15 23,08%
Perguntador	 41 36,72% 23 35,38%
Curioso 11 16,92%
Sentimentalista 	 L	 12 9,38% 1 1,54%
Negativista

1maturo

Total 128
38

2

100,00%
66,67%

3,51%

65
	 	 15

3

100,00%
51,72%

10,34%

9, 1nformador	 1-

Solicitador de informacdo

Socratico

-30isciplinador 1 1,75%

15,79%
,-

'0irecionador 9 9 31,03%
Problematizador

imador 7i 12,28°4 2 6,90%
terventor

rTotal 57 100,00%' 29 100,00%



1Contribuidor 2 Negativista

Contribuidor

Imaturo

Perguntador

timentalista
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4.1.8 Chat do dia 3 de janeiro

Os encontros sincronos realizados nesse dia tinham como objetivo avaliar Java,

Hotpotatoes e correio eletrOnico. 0 chat ocorrido no primeiro horario foi caracterizado por

trés momentos: no primeiro momento a interacdo entre professor-aluno foi utilizada para

verificar como estava a transmissao da aula; no segundo momento, os alunos manifestaram

algumas ddvidas sobre os softwares Java e Hotpotatoes e, no terceiro momento ocorreu uma

discussdo sobre a avaliacdo da disciplina "Internet para Educadores".

No momento em que professor e aluno se dedicaram a debater sobre o assunto proposto

para esse encontro, os alunos assumiram uma postura de perguntadores (figura 39), onde

dedicaram-se a tirar algumas ddvidas sobre os aplicativos utilizados. As poucas colocaceies

que contribuiram para o processo ensino-aprendizagem foram realizadas pelos monitores da

disciplina, auxiliando o professor a responder as ddvidas dos colegas. 0 professor atuou

respondendo as informacOes levantadas pelos alunos, solicitando alguns esclarecimentos de

colocacOes mal-entendidas e direcionando seus alunos para que resolvessem as atividades

propostas (figura 40).

Participante

Curioso

Figura 39: Conduta dos alunos no dia 03/01 (1° Horario)



180

Informador

Solicitador de

S	 n44k

Interventor

ocratic° Animador

Disciplinad°r

blematizador

Direcionador

Figura 40: Conduta do professor no dia 03/01 (1° Horario)

0 debate ocorrido sobre a forma de avaliacdo da disciplina foi muito interessante, pois

proporcionou algumas reflexOes sobre o processo ensino-aprendizagem desse grupo de

alunos. Foi o momento na disciplina onde os mais diversos sentimentos grupais afloraram:

otimismo, ironia, agressividade, desencorajamento, numa troca de ideias entre os alunos.

Como esse trecho do chat 6 muito rico e pode ser utilizado para analisar outras questOes não

pertinentes ao objetivo deste trabalho, ele esta disponivel na Integra no anexo A. 0 primeiro

trecho a ser destacado e quando o professor cita que utilizard a taxonomia de Bloom

(TAROUCO, 2003) na elaboracäo das questOes. Essa taxonomia foi disponibilizada e

destacada como material basic° na aula anterior que tratava de avaliaedo:

"Falando em prova, lembrem das palavras reflexdo, ancilise, extrapolaccio... As questOes

propostas vac) avaliar objetivos das categorias mais altas do dominio cogitivo da taxonomia

do Bloom" (Professor).

"Vai corn calma, profe. "(Bete).

"Traduza em palavras mais simples:-) "(Santa).

"Traduz, profe."(Adelia).

"Cuidado coin a carga de compreenscia. "(Bete)

Num segundo trecho, uma aluna realiza uma reflexao sobre os textos disponibilizados

por ter sido supercial, e uma colega completa dizendo que ndo existe tempo para leituras

aprofundadas:

"Acredito que a maioria das nossas leituras foram um pouco superficiais. Poucos foram os

textos que aprofundamos. Nao sei se todos pensam assim"(Santa).
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"Concordo Santa "(Bete).

"Eu penso Santa"(Edna).

"Ncio ha tempo para aprofundarmos nos textos"(Adelia).

Alguns outros trechos refletem o grau de maturidade dos alunos do curso:

"Sabe, de vez em quando fico perdido. 0 senhor propOs urn texto Otimo sobre avaliacao. E no

final aplica uma prova, instrumento saxonal e urn pouco arcaico de medir performance, nao

ha uma contradiccio ??? "(Moises)

"Professor, se eu tivesse tempo disponivel estava ai pedindo uma vaga no curso de

doutorado. Isto e se voce me aceita no curso.:-)"(Santa)

"Eu me sinto sugada e nao you abrir mao das minhas ferias, prefiro desistir, nä° tenho mais

nada para dar"(Bete)

"Avaliar é sempre complicado. Ainda mais num ambiente de teste como e o nosso curso.

Espero que tenhamos tambem momentos em que possamos avaliar, ou melhor auto-avaliar

todo o processo, pois me parece que nao somos so nos que devemos ser avaliados "(Moises).

"Prof ja fiz um Pas, fui muitissimo bem e the garanto que nao era assim "(Jane).

0 desenvolvimento dos processos psicolOgicos superiores ocorre quando os alunos sac)

capazes de realizar relacOes, planejamento, comparacOes, recriando e reinterpretando

informacOes, conceitos e significados. Considerando que, ate esse momento de analise,

algumas dessas operaceies ainda nao foram percebidas, esta autora considera importante expor

algumas perguntas para reflexdo: sera que o comportamento de alunos que nao leram o

material basic° da disciplina ou leram-no corn superficialidade, pode explicar uma atuacao do

aluno corn pouca reflexdo? Sera que urn aluno consegue refletir. comparar, planejar, recriar e

reinterpretar novos conhecimentos, se ele realiza, le o texto superficialmente, se ele nao

possui base suficiente? Sera que esses alunos estao maduros para a aprendizagem? 0 que

esperar de educadores que tomam atitudes semelhantes as de seus alunos, se eles deveriam ser

alums ativos para se tornarem professores mediadores?
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0 professor e os alunos no chat do segundo horario possuiram urn comportamento

semelhante ao segundo momento do chat do primeiro horario. Os alunos assumiram uma

postura de perguntadores para resolver as dnvidas sobre os programas utilizados, a fim de

gerar os testes (figura 41). 0 professor atuou respondendo as informacOes requeridas pelos

alunos, solicitando alguns esclarecimentos quando necessario e direcionando para que todos

os alunos resolvessem as atividades propostas (figura 42). As tabelas 46 e 47 resumem as

condutas assumidas por professor e alunos.

Participante

uidor

Perguntador

km4Imaturo

Curioso

Figura 41: Conduta dos alunos no dia 03/01 (2° Hordrio)

Informador

Solicitador de

Interventor

Disciplinador1111
Direcionador

Figura 42: Conduta do professor no dia 03/01 (2° Horario)

Contribuidor

Contribuidor 2 Negativista

Socratic° Animador

blematizador



Aluno

Professor

Outros'

Total	 T

Tabela 46: Resumo das participacOes - 03/01
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1° Horatio
-

Natnerol	 %

2° Hortirio

Nitmero

151 39,22% 83 54,61%

43 j	 11,17% 40 26,32%

 191 49,61%	 1 29 19,08%

385 L100,00% t 152 ' 100,00%

Tabela 47: Forma de atuacdo - 03/01
1° Honirio	 2° Hordrio

Papel
g Participante

7t-t Contribuidor 1

F
ontribuidor 2

perguntador

Curioso
Sentimentalista

Negativista
Ilmaturo
(Total
,Informador

o I
1
Solicitador de informacao
ISocratico

isciplinador
irecionador

lroblematizador
I-- 	

mAn i ador
nterventor

1	 i--
Total

Ntimero

60

%

39,74%

8 5,30%
29	 19,21%

52	 34,44%
2 1,32%

151 100,00%
32 74,42%
5 11,63%

5 11,63%

Ntimero

50

%

60,24%
1 1,20%
8 9,64%
14 16,87%

1 1,20%
7 8,43%
1 1,20%
1 1,20%

83 100,00%
27 67,50%

1 2,50%

3	 7,50% 
7	 17,50%

2,33% I	 2	 5,00%

3 	 100,00%	 40	 100,00%

4.1.9 Chat do dia 10 de janeiro

Os chats ocorridos no dia 10 de janeiro tiveram como objetivo debater sobre o tema

seguranca e autenticacdo para o ensino a distancia via Internet. Pela forma como ocorreu a

discussao, os alunos mostraram grande interesse pelo tema. Como atualmente o assunto

proposto é bastante tratado pela midia, e os alunos mostraram-se interessados pelo tema, a

forma de atuacdo dos alunos mudou urn pouco em relacdo aos encontros anteriores. Os alunos

26 Nesta categoria estdo incluidas o debate sobre a avaliacão da disciplina.
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realizaram menos perguntas ao professor, participando mais, expondo mais suas conviccOes.

Porem, a maioria das participacoes dos alunos nab trouxe contribuicOes significativas para o

processo ensino-aprendizagem, pois eram superficiais:

"Profe sobre aquela questeio: qual e o meio de identificaceio que apresenta a maior taxa de

falsa rejeica-o? Procuramos muito e nao encontramos a resposta..." (Sofia).

"Sofia, pelas digitais, me parece" (Margo).

"Chutamos que era pela voz... "(Sofia).

"Ns achamos que e a voz" (Selma).

A conduta dominante do professor nesse chat foi de informador, pois respondia as

dtividas e complementava informacOes dos alunos. Poucas foram as intervenceies de controle e

disciplina, de direcionamento das tarefas realizadas nesse chat, o que mostra que os alunos

estavam bem-engajados na discussdo do tema proposto. Somente no chat do segundo hordrio,

o professor realizou algumas intervencOes problematizadoras:

obvio que e polemico! 0 que voces fariam se estivessem na coordenaceio de um curso a

disteincia?"

"Como tratariam o problema da avaliaccro? Ja leram ou ouviram falar de solucdes sendo

usadas?"

As figuras 43 a 46 mostram a forma de atuacao dos alunos e do professor e as tabelas 48

e 49 resumem numericamente esses comportamentos.

Participante

Contribuidor 2

Perguntad,or

lmaturo

Negativista

Curioso

timentalista

Figura 43: Conduta dos alunos no dia 10/01 (1° Hordrio)

Contribuidor
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Participante   

Imaturo

Negativista   Contribuidor 2

Perguntadtior   

Curioso     

Figura 44 - Conduta dos alunos no dia 10/01 (2° Hordrio)

Informador

AltinteNentor

„nadir	 "Ilematizad°r

Discip

Direcionador

Figura 45: Conduta do professor no dia 10/01 (1° Horario)

Informador

Solicitador de

Socratico 

DisciplinadorV417
blematizador

lnterventor

Animador

Direcionador

Contnbuidor

Sillcitador de

Socratic° Animador

timentalista

Figura 46: Conduta do professor no dia 10/01 (2° Horatio)
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Tabela 48: Resumo das participacOes - 10/01

1° Horcirio

Ntimero %

2° Horcirio

Ntimero	 %

Aluno 108 71,52% L. 151 63,18%

Professor 39 I	 25,83% 59 24,69%

Outros r	 4 2,65% 29 12,13%

Total	 151 100,00% 239 100,00%

Tabela 49 - Forma de atuacdo -10/01
1° Hortirio	 2° Horcirio 	

Papel
	

Ntimero	 %	 !Varner°	 %

Participante	 75	 69,44% ,	 107	 70,86%
Contribuidor 1

0"
,,,

,.....''',

Contribuidor 2 12

17

	

11,11%	 21

	

15,74%	 18--I _1
13,91%

11,92%Perguntador

Curioso
I_	 -4

1

2
-i--

L	 _i

0,93%

1,85%

5  3,31%Sentimentalista

Negativista

naturo	 1 0,93%
Total	 108 100,00% 151 100,00%
informador 31 1	 79,49% 47 79,66%
Solicitador de informacão 2.,_ 5,13% 1  1,69%
Socrdtico

Disciplinador 3

11_
7,69%
2,56% 6 10,17%

5,08%

birecionador
Problematizador

5,13%

3
Animador 2 2	 3,39%

terventor

Total 39	 	 100,00% 59	 100,00%

4.1.10 Consideracoes sobre as condutas observadas

0 ambiente planejado pelo professor para essa disciplina foi desenvolvido sob uma

lOgica simples, para facilitar o trabalho dos alunos. A cada tema abordado, o ambiente

apresentava a problematizacäo e os questionamentos pertinentes. Era tambem disponibilizada

uma serie de textos corn o intuito de fornecer o embasamento teOrico necessario aos alunos, e

as tarefas a serem realizadas pelos alunos. Os resultados dessas tarefas foram disponibilizados

no webfolio de cada aluno. Mao era exigida a presenca obrigatOria dos alunos nos encontros

sincronos, pois os alunos que se auto-avaliaram como capazes de resolver os problemas



Apresenta seu pensamento no modo grafico-funcional, mas consegue relacionar
suas experiéncias pessoais corn o tema em discussao, contribuindo corn o

, processo de aprendizagem.

Apresenta seu pensamento no modo categorial, conseguindo realizar relacOes,
contribuindo corn o processo de aprendizagem.
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propostos, disponibilizavam suas tarefas no webfolio.

0 objetivo de analisar os chats individualmente era observar, atraves da interacdo

professor H aluno e aluno H aluno, qual a conduta adotada por esses sujeitos no processo

ensino-aprendizagem. A luz das teorias de Vygotsky e Freinet e de pesquisas realizadas por

estudiosos da area de educacdo, essas atuagOes foram identificadas e receberam uma

denominacdo resumida na Tabela 50.

Tabela 50: Condutas do Professor e dos Alunos
Denominaccio Significactio

CAo Participante	 Apresenta seu conhecimento de forma mal-elaborada, ou simplesmente
responde as questOes do professor corn respostas Obvias, sem apresentar
nenhum tipo de elaboracäo do conhecimento.

Contribuidor 1

Contribuidor 2

Perguntador

Curioso	 Apresenta dilvidas sobre assuntos gerais, nao relacionados diretamente com o
tema em questa°.

Demonstra emoceles, sentimentos positivos, ajudando a criar urn ambiente de
I trabalho agraddvel.

Extravasa sentimentos negativos, criando um ambiente de trabalho nao propicio
ao desenvolvimento do processo sociocognitivo.

Espera receber tudo pronto do professor. Não estd consciente do papel do aluno
[no processo ensino-aprendizagem.

Contribui na hora exata	 corn a informacao certa, 	 respondendo aos
questionamentos realizados pelos alunos.

de Solicita informacOes adicionais aos alunos corn o intuito de auxilid-lo na

informacao
	 compreensao da

Socratic°
	

Da uma resposta ativa ao aluno, confirmando o que ouviu e realizando algumas
perguntas esclarecedoras.

1 Apresenta questionamentos relacionados corn o tema que esti sendo abordado.

r-

Sentimentalista

Negativista

Imaturo

o Informador
c.)

Solicitador

, Realiza intervenceies de disciplina e controle.

Realiza intervencOes de direcao, supervisao e de proposta.

Realiza perguntas prdticas ou estudos de caso corn a intencao de provocar a
reflexdo, a relacao entre o conhecimento e situacties reais.

Realiza intervencOes animadas que incentivam os alunos a participarem, e
auxilia na manutencdo de um ambiente agradavel e descontraldo.

Observa os processos psicolOgicos em transformacao e nao apenas os resultados
do desempenho do aluno, interferindo claramente na ZDP do aluno.

Disciplinador

Direcionador

Problematizador

Ammador

Interventor

Se a conduta dos alunos e do professor for analisada durante a disciplina, verifica-se que

é muito semelhante e apresenta uma variacdo muito pequena. Os alunos que participaram do
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1' hordrio do chat apresentaram uma atuacdo essencialmente participativa e perguntadora

(figura 47). Os alunos do 2° horario apresentaram uma conduta de contribuidores um pouco

major que os do 1° hordrio, mas, mesmo assim, a atuacao de participantes e perguntadores

dominou (figura 48). Os apëndices A e B detalham a participacao de cada aluno nos encontros

sincronos realizados. 0 professor, nos dois hordrios dos chats. atuou predominantemente

como informativo, respondendo as ddvidas dos alunos (figuras 49 e 50). Outras condutas,

como o de direcionador, e disciplinador ocorreram em uma intensidade muito pequena. A

Unica exceed. ° realizada 6 a do chat do dia 1° de novembro 27 , que Col coordenado pelo monitor

da disciplina que mostrou-se despreparado, prejudicando o andamento do encontro. A andlise

da conduta do professor ficou urn pouco prejudicada, pois o mesmo utilizou, em alguns

encontros, a transmissdo em tempo real. Por questaes tecnole gicas. o video transmitido pelo

professor nao Ode ser gravado, pois ocasionava congelamento nas transmissaes. Mas, como a

transmissao era unidirecional, isto é. apenas o professor transmitia e Os alunos se

comunicavam atraves do chat, o teor da comunicacao nao foi perdido. A forma de atuacao dos

alunos e do professor nao apresentou nenhuma evolucdo em relacdo as classificacOes

desenvolvidas por Santarosa (2001) e Moll (1996) que permaneceram estagnadas no estagio

*28, pois todo o processo ensino-aprendizagem se caracterizou por urn suporte intenso do

professor, onde o aluno principalmente se apropriou dos instrumentos tecnolOgicos.

Figura 47: Atuacdo dos alunos na disciplina Internet para Educadores (1° Horario)

o 16 de Outubro
N25 de Outubro
E 1 de Novomero
C 8 de Novembro
1122 de Novembro
Is 29 de Noverebro

• 6 de Dezemero

o 13 de Dezemero
111 20 de Dezerntxo
111 3 de Jane,ro

it; de Janeiro

As condutas deste dia no foram incluidas nos apendices C e D para nao distorcerern a visao global da
atuacao do professor na disciplina.

28 
Suporte intenso (SANTAROSA, 2001) e process° de aprendizal_zem e assistido diretamente pelo educador
(MOLL. 1996)
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Pa rticopante	 Contribuidor	 Controbuodor	 perguntador
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Fi gura 50: Atuacdo do professor na disciplina Internet para Educadores (2° Hordrio)
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Figura 48: Atuacao dos alunos na disciplina Internet para Educadores (2° lionirio)
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Com esses perfis, o que se pixie perceber do processo ensino-aprendizagem? Partindo

do principio que o individuo a resultado da construcão social, algumas consideracOes

inicias podem ser realizadas, quanto ao nirrnero de alunos que participaram da interacao social

e a forma de participacao. Se for analisado o namero de alunos que participaram dos

encontros sincronos (Tabela 51), percebe-se tendencia na diminuicao gradativa do namero de

participantes a cada encontro. Verifica-se tambem que grande parte dos alunos que

concluiram o curso, participaram de poucos encontros (Tabela 52). Trinta e tres (33) alunos

participaram, de no mdximo, cinco encontros, enquanto que trinta e cinco (35) alunos

participaram de 6 a 11 encontros. Observando a avaliacao final dessa disciplina, e

comparando corn a frequencia da participacao dos alunos nos encontros sincronos, pode-se

perceber a heterogeneidade dos alunos que participaram dessa disciplina, pois quarenta e oito

(48) alunos entregaram todas as oito atividades solicitadas pelo professor, obtendo uma

avaliacao muito positiva, sem participar de todos os encontros sincronos. Porem, como

salienta Tijiboy (2001), para compreender os PPS (Processor PsicolOgicos Superiores),

necessario analisar a atividade humana, pois ela e definida pelo aspecto cultural do individuo

e por seu ambiente. Dessa forma, a acao individual e insuficiente como unidade de analise,

pois nao possui significado. E corn a interacao social que ocorre o desenvolvimento da

cognicao, pois os PPS se originam na vida social, o que pressup6e participacao dos sujeitos

em atividades compartilhadas corn outros. Constata-se o primeiro problema dessa disciplina:

a irregularidade de participacao dos alunos nos encontros.

Observando a forma de participacao, pode-se perceber que, no inicio do processo, a

comunicacao entre os sujeitos ocorria essencialmente entre alunos e professor. No decorrer da

disciplina, apesar da comunicacao continuar canalizada para o professor, a comunicacao entre

os colegas foi aumentando, desenvolvendo urn espirito de colaboracao entre eles. Nos chats

coordenados pelo monitor, a situacao era diferenciada, ocorrendo a predominancia da

comunicacao entre colegas, tornando o relacionamento entre monitor e aluno secundario no

processo.
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Tabela 51: Ndmero de Alunos por Chat'

Dia	 Niimero	 de
Alunos

18/10/03 46

25/10/03 45

01/11/03

08/11/03 34

22/11/03 41

29/11/03 34

06/12/03 33

13/12/03 32

20/12/03 31

03/01/03 36

10/01/03 27

Tabela 52: Namero de Chats por Aluno3°

Chat	 Ntimero	 de
alunos

Nenhum	 7 alunos

1 chat	 4 alunos

2 chats	 4 alunos

6 alunos

5 alunos

7 alunos

3 alunos

7 alunos

7 alunos

4 alunos

11 alunos

alunos3 lunos

Outra perspectiva a ser analisada e a importancia da linguagem como forma de

comunicacio e de representacdo constitutiva do pensamento. Em alguns momentos, a

linguagem cumpriu sua funcdo de comunicacdo, ao expressar o pensamento dos sujeitos

atraves da transmissão de experiëncias, da abstracdo de eventos e de situacOes presentes na

29 Esta tabela foi elaborada corn base no APENDICE B.

30 Esta tabela foi elaborada corn base no APENDICE C.

3 chats

4 chats

5 chats

6 chats

7 chats

8 chats

9 chats

10 chats

11 chats
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realidade. Porem, na maior parte dos momentos, os alunos mostraram dificuldades na

expressdo escrita, escrevendo frases curtas, mal-elaboradas, que tornavam dificil a

compreensdo do pensamento, representavam uma repeticdo autornatica de informacOes e

retratavam uma linguagem puramente emocional. Essas dificuldades podem estar relacionadas

a diversos fatores: falta de dominio da tecnologia utilizada, falta de dominio da linguagem em

si, separacdo clara entre linguagem e pensamento, indicando dificuldade em realizar a

internalizacdo do conhecimento. Diversos autores mencionados nesse trabalho alertam sobre

as origens e consequências de problemas de comunicacao constatados na interacdo entre

professor-aluno:

Minicucci (1975) ressalta que quando a comunicacao ndo e bem-estabelecida entre

os membros do grupo, acabam ocorrendo fenOmenos psiquicos denominados

bloqueios, filtragens e ruidos que podem interromper a comunicacao em cardter

permanente ou provisOrio. Alguns tipos de evasdo racional ou mental, que ocorrem,

segundo o autor, quando existe urn fracasso do individuo dentro do grupo, foram

percebidos: agressdo, compensacdo, racionalizacdo, verborreia, negativismo e

regressdo;

Moore (2003) postula que a separacao fisica pode ocasionar lacunas de ordem

psicolOgica e comunicacional, originando situacOes de ruido na comunicacao

professor-aluno;

Bordenave (2000) cita pontos de estrangulamento que podem originar problemas de

comunicacao: problemas psicolOgicos, semiolOgicos, serndnticos, sintaticos e

ciberneticos. Todos esses pontos de estrangulamento puderam ser percebidos na

disciplina;

Habermas (1990) acredita que a mudanca social ocorre atraves da comunicacao e da

capacidade discursiva das pessoas, fazendo com que os argumentos utilizados para

validar o pensamento possam ser alterados mediante novas informacOes e

experiências. Na observacdo da interacdo entre os sujeitos, ndo foram observadas

muitas mudancas sociais nem percebidos mudancas ocorridas atraves de novas

informacOes e experiéncias;

Perret-Clemont (1979) menciona a importdncia da confrontacao entre pontos de

vista moderadamente divergentes para que ocorra progresso intelectual atraves de

sucessivas reestruturacOes.

Urn dos pontos a ser destacado nesses encontros e que os alunos realizaram a
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apropriacäo de vários instrumentos tecnolOgicos que podem ser utilizados em suas atividades

docentes, como chats, correio eletrOnico e linguagem HTML. Porem, a utilizacdo dos

comandos mais tecnicos, como traceroute e ping, utilizados no inicio da disciplina, ndo foi

compreendida pela maioria dos alunos, o que pode ser constatado observando os primeiros

chats onde as mesmas perguntas foram repetidas inUmeras vezes durante os trés primeiros

chats. Durante os encontros sincronos, foram dificeis de perceber os processos de

internalizacao, pois o comportamento dos sujeitos foi observado num piano interpsicolOgico,

mas, em raros casos, observou-se, atrav6s da interacdo, a transferéncia progressiva da

atividade social externa para urn controle interno. Pela atuacdo dos alunos ao serem passivos,

ao serem meros reprodutores de informacOes e ao realizarem participacOes que ndo

contribuiam para a discussao em pauta, ndo se pOde notar o significado dado as informacOes

pelos alunos, a geracdo de novas informacOes. Alem da internalizacdo e da natureza social, o

controle voluntdrio e a realizacao consciente tambem foram dificeis de ser observados nos

encontros sincronos. Foram raros os casos em que alunos demonstraram capacidades para

realizar relacOes e, em nenhum momento, observou-se capacidades para realizar planejamento

e comparacOes, recriando e reinterpretando informaciies, conceitos e significados. Sem a

percepcdo dessas capacidades na interacao realizada, torna-se dificil a compreensdo do

desenvolvimento dos Processos PsicolOgicos Superiores. Ressalta-se que. apesar do objetivo

da disciplina ter urn calker mais tecnolOgico, ndo é suficiente que os educadores se apropriem

das diversas ferramentas apresentadas, mas que consigam atribuir significacdo a elas,

tornando-se capazes de planejar sua correta utilizacdo dentro do ambiente educacional. A

dificuldade de percepcao do processo de internalizacao, durante os encontros sincronos,

contradiz o resultado final da disciplina, onde os alunos conseguiram resolver de forma

apropriada as tarefas propostas.

A mediacao realizada pelo professor tern urn papel fundamental no desenvolvimento

dos alunos, na medida em que planeja e guia a aprendizagem, fornecendo os "andaimes"

apropriados no momento adequado. Observando o ambiente criado pelo professor, percebe-se

que o mesmo foi planej ado detalhadarnente, fornecendo as informacOes necessarias.

disponibilizando materiais, atividades e recursos. As atividades planejadas pelo professor

levaram em consideracdo o conceito de tateamento experimental ao definir atividades que

exigiam manipulacdo, observando e relacOes, corn a presenca de recursos-barreira adequados

para o nivel de desenvolvimento da turma. Algumas recomendacOes realizadas por Wiilis

(1992), para a aprendizagem na EAD, tambem puderam ser constatadas no ambiente
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planej ado pelo professor: avaliacdo da quantidade de contealo que pode ser efetivamente

transmitido durante o curso; estabelecimento de etapas para as atividades do curso; utilizacdo

de urn estilo conciso; realizacdo de alguns encontros presenciais para valorizar o contato

pessoal. Outras recomendacOes poderiam ser utilizadas na disciplina corn uma maior enfase

para auxiliar o professor no acompanhamento do desenvolvimento do aluno: ampliar as

estrategias de reforco e revisdo das atividades realizadas, e aumentar o niimero de estudos de

caso e problemas reais propostos aos alunos. Utilizando o conceito elaborado por Moore

(2003), pode-se constatar que o ambiente e estruturado e o didlogo e facil, tendendo para uma

distância transacional pequena.

Para guiar a aprendizagem do aluno, o professor deve utilizar principalmente a

interacao, que segundo Fosnot (1998), e a fonte mais frequente de perturbacoes para o sujeito

em desenvolvimento. Segundo Salvador (1994), a interacao depende da capacidade de

planejamento e orientacdo do professor e da atitude construtivista do aluno, que desenvolve

seu trabalho de acordo corn as deciseies e atuaceies do educador. Ganier (1996) e Salvador

(1994) mencionam elementos que devem ser considerados no processo de interacao, e que

esta autora acredita que poderiam ter sido mais explorados no ambiente: a tarefa deve

propiciar a explicitacdo dos pontos de vista dos parceiros e a verbalizacâo no plano racional, a

inclusdo de periodos de latencia para melhorar a assimilacdo, pelos colegas, das proposiceies e

dos argumentos do outro; a explicitacäo da estrutura social, bem como o detalhamento dos

marcos pessoais de referencia.

Em resumo, corn a conduta assumida pelos sujeitos, no processo ensino-aprendizagem

durante, os encontros sincronos e pelos problemas de comunicacdo existentes, percebe-se que

o aluno nao foi urn sujeito ativo no processo, nao realizou todas as funcOes que deveria ter

efetuado para desenvolver os processos psicolOgicos superiores. Observou-se a dificuldade do

professor em perceber, em certos momentos, as funcOes que se encontram em processo de

consolidacdo e, portanto, de atuar na Zona de Desenvolvimento Proximal do aluno. POde-se

comparar a interacao ocorrida nessa disciplina corn a que ocorre em urn ambiente tradicional.

onde os alunos realizam muitas perguntas, e o professor as responde. Dessa forma, alguns

questionamentos podem ser realizados: se o professor tivesse tentado explorar mais os estudos

de casos e tivesse utilizado mais a problematizacalo, sera que os alunos teriam outro

comportamento? Sera que se o niimero de alunos por chat fosse menor, o professor

conseguiria agir de forma mais incisiva na ZDP do aluno, fazendo corn que seu

comportamento fosse alterado?
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Sob a perspectiva da teoria de grupos. algumas constatacOes tambern podem ser

efetuadas utilizando os estudos realizados. A primeira dessas constatacOes refere-se as

condicaes observadas por Johnson (SALVADOR, 1994) sobre a importancia da

heterogeneidade do grupo, da perspectiva teOrica dos oponentes do grupo no surgimento de

controversias positivas. Apesar do grupo de alunos ser heterogeneo. os alunos que

participaram dos encontros sincronos apresentaram urn comportamento muito homogeneo,

pois ndo possuiam muitos conhecimentos na area de informatica. Alem disso, a disciplina

possuia urn miter instrumentalizador, ja que seu objetivo principal era a apropriack das

principais ferramentas utilizadas na Internet. Porèm em alguns encontros (como por exemplo:

portal da educacdo e avaliacdo) poderiam ter surgido controversias que desencadeassem um

debate mais profundo sobre determinados temas.

Alguns dos fundamentos tecnicos descritos por Zimerman (1997), para a formacao de

grupos puderam ser observados claramente nos encontros: planejamento, selecdo e

grupamento, enquadre, comunicacdo, atividade interpretativa, manejo das resistencias,

tërmino e atributos do coordenador do curso. Outros porem, relacionados corn os aspectos

psicolOgicos de cada individuo, tornaram-se dificeis de ser percebidos: aspectos

transferenciais, manejo dos actings, funcOes do ego e vinculos. Urn terceiro grupo de

caracteristicas merece urn comentario mais detalhado:

seleccio e grupamento: na opinido de alguns especialistas deve existir uma selecdo

previa dos componentes que faräo parte do grupo por varias razOes. Na disciplina

"Internet para Educadores" a separacao dos alunos nos dois horarios foi realizada de

forma espontanea, mas percebeu-se que, do primeiro horario, participaram alunos

que possuiam menos conhecimento e, do segundo horario, alunos corn

conhecimentos basicos mais concretos. Corn o decorrer da disciplina, observou-se

que alguns alunos, que participavam do primeiro horario, participavam tambem do

segundo horario como observadores. Outro fato a ser destacado refere-se aqueles

alunos que ndo possuiam uma participacao regular nos encontros e que

prejudicaram o ambiente de trabalho, ao realizarem perguntas basicas sobre o

andamento da disciplina e sobre assuntos ja abordados anteriormente. ao

manifestarem sentimentos negativos para o restante do grupo, prejudicando o

ambiente de trabalho;

enquadre: para tentar inibir certos comportamentos dos alunos, principalmente

relacionados corn a imaturidade deles no processo ensino-aprendizagem, seria
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interessante definir, disponibilizar (em algum material impresso) e ressaltar

(verbalmente) qual e o verdadeiro papel do aluno, o que se espera dele, quais são

seus direitos e deveres;

comunicaceio: como jd foi discutido anteriormente, as formas de comunicacdo

possuem uma importhcia fundamental nas tecnicas e praticas mpalisticas;

atividade interpretativa: Zimerman tambem destaca a importhcia das perguntas

que levam a reflexaes, clareamentos e contradicOes. Em todas as aulas, questeies

norteadores foram definidas pelo professor e disponibilizadas nas pdOnas da

disciplina. Porem durante os encontros sincronos, varias dessas perguntas poderiam

ter sido reforcadas corn a finalidade de gerar maiores reflexOes.

Os aspectos abordados na analise acima estdo resumidos na Tabela 53.
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Tabela 53 — Resumo das consideraceies sobre a disciplina "Informatica para Educadores"

Principio

Conduta do aluno

Conduta do professor

Estágio I da classificacao de
Santarosa (2001) e Moll (1996)

0 individuo e resultado da
construcao social 	 0

A linguagem como forma de
comunicacdo e de representacão
constitutiva do pensamento

Ocorréncia

Predominantemente participante e perauntador.

Predominantemente informador.

Suporte intenso do professor e apropriacao de instrumentos
tecnolOgicos pelo aluno.

Irregularidade na participacdo dos alunos nos encontros.

No inicio a comunicacdo ocorria essencialmente entre aluno
4—professor. No decorrer da disciplina a comunicacäo entre
colegas comecou a ocorrer e tornar-se cada vez mais relevante.

Percebe-se que a linguagem foi utilizada para a transmissao de
experiéncias, para a abstracdo de eventos e situacOes presentes
na realidade.

Os alunos mostraram dificuldades na expressâo escrita,
escrevendo frases curtas, mal-elaboradas que tornavam dificil a
compreensão do pensamento. Essas dificuldades estavam
relacionadas a fatores como: falta de dominio da tecnologia
utilizada, falta de dominio da linguagem em si, separacäo clara
entre linguagem e pensamento.

Alguns tipos de evasdo racional ou mental foram percebidos:
agressdo, compensacdo, racionalizacdo, verborreia, negativismo
e regressdo.

0 Pontos de estrangulamento puderam ser percebidos: problemas
psicolOgicos, semiolOaicos, semânticos, sintaticos e ciberneticos.

Na observacao da internao entre os sujeitos, nao foram
observadas muitas mudancas sociais nem percebidas mudancas
ocorridas atraves de novas inforrnacties e experiesncias.

ApropriacAo	 de	 instrumentos
+

tecnolOgicos

Ndo-apropriacdo de	 instrumentos
tecnolOgicos

Internalizacão e PPS

Ambiente desenvolvido

Selecdo e grupamento	 -

0

Nao foram percebidas muitas confrontacoes entre pontos de
vista moderadamente divergentes.

Conhecimento de ferramentas utilizadas na Internet: chats,
correio eletrOnico e linguagem HTML.

Dificuldade na utilizacao de ferramentas mais tecnicas utilizadas
para a administracão de redes de computadores, como o
comando traceroute e o comando ping.

Dificuldade em observar os processos de intemalizacao e PPS.

Desenvolvido utilizando os principios do tateamento
experimental.

Adequado para o EAD.

Mostra-se necessario para melhorar o ambiente de trabalho e
consequentemente os resultados do processo.

Pelo comportamento dos alunos, seria necessario definir,
disponibilizar e ressaltar qual e o verdadeiro papel do aluno. o
que se espera dele, quaffs sào seus direitos e deveres.

Nä° aconteceu corn intensidade na pratica do professor e dos
alunos.

Enquadre      

Atividade interpretativa    

O - Ponto positivo	 - Ponto negativo
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4.2 GERENCIAMENTO DE REDES

Abaixo sera realizada a analise qualitativa da interacao ocorrida nos tres encontros

sincronos da disciplina "Gerenciamento de Redes". Os apendices C e D apresentam resumos

quantitativos desses encontros, que serviram como subsidio para elaborar algumas

conclusOes. E importante ressaltar que, enquanto a disciplina "Internet para Educadores" foi

ministrada para educadores que nao possuiam conhecimento na area de informatica, esse

curso foi oferecido a especialistas na area de redes de computadores, que estavam atuando na

area de administracao e gerenciamento de redes.

Todos os chats ocorridos nesta disciplina tinham por finalidade promover a troca de

experiencias entre os membros do grupo, elucidar ddvidas do material existente e das tarefas

existentes. Todo o material a ser utilizado no curso (documentos, videos, paginas) estava

disponivel no LearningSpace atraves de textos e videos gravados. No final de cada unidade o

aluno realizava uma autoavaliacao. A participacao nos chats nao era obrigatOria, participando

apenas os alunos interessados. Esse curso foi ministrado por varios professores, mas apenas

dois professores utilizaram o recurso do chat. esses dois professores apresentaram a mesma

linha de atuacao, portanto nao sera realizada a diferenciacao dos encontros realizados por

esses professores.

4.2.1 Chat do dia 30 de novembro

Ap6s ocorrerem algumas interacOes para verificar se todos os alunos estavam recebendo

o audio e o video que estava sendo transmitido pelo professor, o mesmo realizou urn

questionamento para iniciar os debates do encontro, solicitando que os alunos falassem da(s)

ferramenta(s) de gerenciamento de redes utilizadas em seus locais de trabalho. Nesse

momento, os alunos comecaram a realizar troca de experiencias, relatando seus

procedimentos, perguntando aos colegas sobre a utilizacao das ferramentas, como pode ser

observado no trecho abaixo:

"Pessoal, tenho usado MRTG para gerenciar vOrios links, todos a partir de uma mciquina que

ainda e webserver (apache), de cerca de 100 dominios, e autenticadora (radius), para 5

dominios. A móquina e um K62-350 corn 128 Mb RAM e trabalha totalmente folgada o tempo

todo. 0 sistema operacional e Linux." (Celso).

"Ah! Sim para mrtg tudo bem" (Saul).
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"0 ssh demora 30 minutos pro shell ... 	 (Fnlvio).

"Falemos de openview e a coisa muda de figura" (Saul).

"0 tamanho da maquina depende do soft que vais usar e de quantos objetos tens para

gerenciar.... a quantidade de pollings tb exige da mciquina bastante "(Peri).

"Todo o monitoramento da IFX em todo o Brasil roda em um servidor FreeBSD" (Dilon).

Observando o debate ocorrido entre os alunos, percebe-se que suas contribuicOes estao

relacionadas mais corn esclarecimentos sobre a utilizacao e caracteristica das ferramentas, mas

segundo a classificacao proposta por Tarouco (2000), os alunos ainda nao atineiram o nivel de

contribuicOes questionadoras, debatedoras, sintetizadoras (figura 51).

Participante

Contribuidor

lmaturo

Pergunl

d°r	 Ytimentaksta

Curioso

Figura 51: Conduta dos alunos no dia 30/11

0 professor, apOs realizar duas intervencOes direcionadoras, para iniciar a discussao,

somente participou prestando esclarecimentos para os alunos quando urn aluno dirigia a

dtivida diretamente para ele, ou quando verificava que o questionamento elaborado por aleum

aluno nao havia sido esclarecido de forma completa ou correta (Figura 52). Percebe-se que o

suporte fornecido pelo professor nesse chat foi suave (estagio III da classificacao de

Santarosa), pois o professor nao realizou muitas intervencOes de direedo, apenas fornecendo

resposta aos questionamentos efetuados. Ja na classificacao de Moll (1996), nota-se que a

atuacao dos alunos e dos professores encontra-se no estágio II (Co-assistido), pois o aluno

ainda necessita das interveneOes do professor. nao apresentando ainda a autonomia necessaria.

As tabelas 56 e 57 resumem as condutas assumidas por professor e alunos nesse chat.

Contnbuidor 2 Negativista



informador

Solicitador

 I

	 entery ntor

thS4Socrabco

Disciplinador

‘c:
blematizador

Direcionador

Figura 52:Conduta do professor no dia 30/11

Tabela 54: Forma de atua do— 30/11 (Ger. Redes)
?ape! Ntimero %

29.57%Participante 55
Contribuidor 1 19 10.22%
Contribuidor 2 63 I 33.87%
i'erguntador 47  25.27%
Curioso

Sentimentalista 1 0.54%
'1Clegativista	 1-1- , 0.54%
Imaturo

Total 186 100,00%
Informador 15 78.95%
Solicitador de informacdo 1 5.26%
Socratico

Disciplinador

birecionador
4 10.53%2

roblematizador

Animador	 4 1 _ 5.26%
4iterventor

Total 19 100,00%
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Tabela 55: Resumo das participacties — 30/11 (Ger. Redes)

Nfimero

Aluno 186 81,22%

Professor 19 8,30%

Outros 24 10,48%

Total 229 100,00%

4.2.2 Chat do dia 5 de dezembro

Ate o hordrio oficial do inicio da aula, ocorriam interacOes para verificar se todos os

alunos estavam recebendo o audio e o video que estava sendo transmitido pelo professor.

Logo apOs, o professor dirigiu o encontro realizando perguntas questionadoras para os alunos:

"Olhem o demo de urn TTS caseiro em http://penta2.ufi-gs.br/proc/trouble/ttsl.htm ".

"E aproveitando que estamos corn urn trafego diferenciado, que tal o perfil de trafego na sua

rede local no momento?".

"Votes gostariam de elucidar alguma drivida a respeito do use (instalacao e configuracdo do

MRTG) ?".

"Vocês chegaram a dar uma olhada no RFC 1857 que era urn dos documentos de referéncia

desta aula? (A Model for Common Operational Statistics)".

A partir dos questionamentos do professor, os alunos expuseram suas dilvidas que eram

solucionadas pelos colegas atraves da experiencia profissional de cada urn, ou pelo professor

quando os colegas nao conseguiam resolver as dUvidas de outros alunos. Porem, a maior parte

das participacOes realizadas pelos alunos possuia cunho social ou nao era relevante para a

discussao em pauta (figura 53). Desse modo, o professor, alem de direcionar a aprendizagem,

teve uma forte atuacao na resolucao das davidas dos alunos (figura 54).
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Participante

Contribuidor

Imaturo

Perguntador

ntimentalista
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Disciplinador

elntery ntor

Socratic°

W-*matzad°r

Solicitador de info

Animador

Curioso
..]

Figura 53: Conduta dos alunos no dia 05/12

Informador

Direcionador

Figura 54: Conduta do professor no dia 05/12

Analisando as interacOes ocorridas sob a perspectiva de Salvador (1994), pode-se

perceber que:

finalidade educativa pretendida pelo professor: potencializar a atividade do aluno;

existencia ou ndo de urn saber ao redor do qual se organiza a tarefa: o professor o

introduz previamente atravas dos videos disponibilizados;

intervencOes realizadas pelo professor: de direcdo e supervisdo e de ajuda.

Observa-se que a intervencao realizada pelo professor ocorreu atraves de urn suporte

moderado, estdgio II da classificacdo de Santarosa (2001), onde o professor utilizou algumas

perguntas direcionadoras para conduzir o encontro, invocando as experiencias jd vivenciadas

pelos alunos. A atuacdo dos sujeitos, dentro da classificacdo de Moll (1996), pode ser definida
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como urn processo de aprendizagem co-assistido, pois o aluno ainda necessita de orientacdo,

ndo e totalmente autOnomo, mas consegue estabelecer uma direcdo a seguir. As tabelas 58 e

59 resumem as formas de atuacdo dos sujeitos nesse encontro sincrono.

Tabela 56: Resumo das participacOes — 5/12 (Ger. Redes)

Namero

Aluno	 267	 54,16%

Professor	 43	 8,72%

Outros	 183	 37,12%

_
Total	 493	 100,00%

Tabela 57: Forma de atuacdo — 5/12 (Ger.
Papel

Redes)
Ntimero

ti
Larticipante
Contribuidor 1

85
7

3184%--h	 '
2,62%

ontribuidor 2 59 22,10%
erguntador 62 23,22%

Curioso
- L

Sentimentalista 54 I 20,22%
Negativista

Imaturo

Total 267
.iformador 30 69,77%

Solicitador de informacao
,

4 L 9,30%
Socratic°

isciplinador

Mrecionador 5 11,63%
Problematizador

Animador 4 9,30%	 __,
Interventor

	 Total 43 100,00%j

4.2.4 Chat do dia 14 de Dezembro

As primeiras interacOes realizadas nesse chat foram utilizadas para ajustar a recepcdo de

audio e video. Logo apOs, o coordenador do encontro, o monitor da disciplina, utilizou a

mesma estrategia escolhida pelo professor, realizando algumas intervencOes de

direcionamento:



Contribuidor 2 Negativista

Contribuidor

lmaturo

Perguntador

ntimentalista

Cunoso
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"Para quem ncro estci escutando, estamos iniciando o bate-papo de hoje que tratara de

RMON. OuestOes sera() bem-vindas."

"Pessoal, votes usam RMON nas empresas onde trabalham?"

A partir dessas intervencOes de gerenciamento, os alunos comecaram a realizar os

debates, expondo suas dUvidas sobre a utilizacdo do RMON. Grande parte das participacOes

dos alunos contrinuiram para o processo de aprendizagem, atraves da troca de experiéncias

(figura 55). Porem, considerando a classificacdo de Tarouco (2000), em nenhum momento os

alunos realizaram contribuicOes questionadoras, debatedoras ou sintetizadoras.

Participante

Figura 55: Conduta dos alunos no dia 14/12

0 que chama a atencao nesse chat foi a pouca participacäo do professor (figura 56). Ele

iniciou o chat, realizou algumas intervencOes direcionadoras e esclarecedoras e, a partir dal,

os alunos se auto dirigiram no debate. Esse encontro caracterizou-se pelo suporte suave

(estagio III de Santarosa (2001)), pois o professor somente participou dando dicas quando

solicitado. De acordo corn a classificacdo de Moll (1996), a atuacdo dos sujeitos pode ser

enquadrada no estagio III, onde o processo de aprendizagem é internalizado, pois o aluno se

auto-regula, demonstra autonomia, ndo precisando mais da assisténcia direta do professor. Urn

resumo dessas atuacOes pode ser constatados nas tabelas 58 e 59.



ISP
Interventor

rribir

Socrabco

Discipline

blematizador

Animador

Informador
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Solicitador de

Direcionador
J

Figura 55: Conduta do professor no dia 14/12

Tabela 58: Resumo dasparticipacOes — 14/12 (Ger. Redes)
Milner° ;

--h
Aluno 218 '	 75,17%

Professor 13 4,48%

Outros 59 20,34%

Total 290 100,00%

Tabela 59:  Forma de atuacdo — 14/12 (Ger. Redes)
iPapel	 Artimero
participante	 63	 28,90%

1	
1ontribuidor 1	

9	 4,13%
Contribuidor 2	 	 40	 18,35%
ilerguntador	 I	 64	 29,36%
Curioso

Sentimentalista 41	 18,81%
Negativista	 1	 0,46%

aturo

Total	 218	 100,00%
tliformador	 5 	 38,46%__

ISolicitador de informacão	 2	 _L 15,38%
Socrdtico
pisciplinador

pirecionador

problematizador

Animador

nterventor

ITotal

----H

5	 38,46%

1	 L 7,69%

13	 100,00%



Participante	 Contnbuidor	 Contnbuidor	 perguntador
1	 2

r","1 
Curioso	 Sentimentali	 Negativista

sta

35,00%

32,50%

30,00%

27,50%

25,00%

22,50%

20,00%

17,50%

15,00%

12,50%

10,00%

7,50%

5,00%

2,50%

0,00%

Imaturo
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4.2.4 Observaciies sobre as condutas do professor e dos alunos

Nesse curso, a forma de atuacdo observada nos alunos ficou centrada em quatro tipos de

conduta: participantes, perguntadores, contribuidores e sentimentalistas. Como esse curso

tinha a finalidade de proporcionar aperfeicoamento numa area onde os alunos ja possuiam

experiencia, e era sua area de atuacdo profissional, o aspecto mais marcante foi a constante

troca de experiencia entre os membros do grupo. Esse fato pOde ser observado pelo tipo de

perguntas efetuadas. que visavam sanar dUvidas na utilizacao dos recursos de gerenciamento

de redes e que encontraram nos colegas uma Otima fonte de esclarecimentos. Dessa forma, as

participacOes efetuadas pelos alunos, baseadas nas experiencias vivenciadas, em muito

contribuiram para o processo ensino-aprendizagem. Ressalva-se que nao foram observadas

contribuicOes questionadoras, debatedoras e sintetizadoras, conforme foi definido por Tarouco

(2000), pois nao houve pontos de vista divergentes que exigissem argumentacôes e contra-

argumentacOes. Os alunos, durante todo o curs°, apresentaram urn comportamento social

bastante intenso, o que gerou um ambiente de trabalho bem descontraido. A figura 57 resume

a forma de atuacdo dos alunos.

Figura 57: Atuacdo dos alunos no curso de Gerenciamento de Redes

El) 30 de Novembro
• 5 de Dezembro

14 de dezembro

0 professor apresentou uma conduta compativel corn a forma de atuacdo dos alunos;

assumiu uma postura direcionadora no inicio de cada encontro, definindo o caminho a ser

seguido pelos alunos. Depois restringiu-se a responder aos questionamentos dirigidos

diretamente a ele ou contribuiu nos momentos em que o grupo nao conseguia responder de

maneira adequada a chlvida de algum colega. 0 professor nao apresentou em nenhum
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momento uma conduta problematizadora e socratica (figura 58). Apesar da problematizacdo

ter sido realizada pelos prOprios alunos. de acordo com as ditvidas existentes, o educador

tambem poderia ter utilizado a conduta problematizadora para gerar pontos de vista

divergentes nos alunos, tornando o debate mais rico e estimulando o surgimento de

contribuicOes questionadoras, debatedoras e sintetizadoras. Em decorréncia das condutas

assumidas pelos sujeitos, o professor acabou fornecendo - considerando a categorizacao de

Santarosa(2001) - urn suporte moderado e suave. Considerando a classificacão proposta por

Moll (1996), pode-se dizer que o processo de aprendizagem foi co-assistido e internalizado

devido a capacidade ja alcancada pelo aluno.

80.00%
75.00%
70,00%
65,00%
60,00%
55,00%
50,00%
45.00%
40.00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Informador	 Solicitador
	 Socratic°	 Disciplinador Direcionador	 Problematiz	 Animador	 Interventor

de	 ador
informagao

Figura 58: Atuacdo do professor no curso de Gerenciamento de Redes

E3 30 de Novembro

I. 5 de Dezembro

q 14 de dezembro

Apesar de os alunos terem mostrado uma postura autOnoma nos chats, algumas

observacOes devem ser realizadas. Se forem analisadas as tabelas 60 e 61, verifica-se que

33,93% dos alunos do curso nao participaram dos chats e apenas oito alunos (14,28%)

participaram dos encontros sincronos. Apesar de os alunos desse curso terem conhecimento

tecnico e experiéncia profissional na area, a participacdo nos chats poderia aumentar a riqueza

das contribuicôes decorrentes da troca de experiéncias entre os alunos, pois é atravas da

interacao social que ocorre o desenvolvimento do sujeito.
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Tabela 60: Ntimero de alunos por chat'

Dia	 1Vtinzero	 de
;Alunos

30/11	 20

05/12	 29

14/12	 19

Tabela 61: Namero de chats por alum'

Chat	 'Ntimero	 de
• alunos

Nenhum	 19
rt

1 chat	 14

2 chats	 1 	 15 

3 chats	 8

A linguagem utilizada pelos sujeitos foi clara e concisa, mostrando claramente o nivel

de conhecimento dos alunos em relacao aos temas abordados nos chats. Ndo foi observada

nenhuma situacdo de bloqueio, evasdo racional ou mental nos membros do grupo. Porem, em

todos os chats ocorreram ruidos de comunicacdo ocasionados por conversas paralelas entre os

sujeitos. Nota-se que esses ruidos rido foram causados pela distancia transacional entre

professor-aluno, pois essas conversas paralelas tiveram urn carater social. Os sujeitos tiveram

a oportunidade de adquirir novas informacOes e experiencias. alguns alunos mostraram

capacidade de efetuar relacOes e comparacCies, mas, atraves dos chats, ndo foram percebidas

mudancas na capacidade discursiva das pessoas. Toda a troca de experiencia efetuada dentro

do grupo pode ser percebida num piano interpsicolOgico, mas, atraves da comunicacdo

efetuada, foi dificil perceber a transferencia progressiva da atividade social externa para o

controle interno.

Observando o ambiente desenvolvido pelo professor. constata-se que o material

disponibilizado para o aluno e adequado, porem ha uma carencia na definicdo das atividades a

serem executadas pelos alunos, que foram definidas em pouco nUmero e nao contemplam a

definicao de tateamento experimental de Freinet. Algumas recomendacOes feitas por Wiilis

(1992), puderam ser observadas no ambiente desenvolvido pelo professor: avaliacao da

quantidade de	 contendo que pode ser efetivamente transmitido durante o curso.

31 
Esta tabela foi elaborada baseada no APENDICE I.

32 
Esta tabela foi elaborada baseada no APENDICE J.
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estabelecimento de etapas para as atividades do curso e utilizacao de urn estilo conciso. Outras

recomendacOes poderiam ter sido utilizadas na disciplina: inclusdo de estrat6gias de reforco,

revisdo das atividades realizadas e incorporacao de estudos de caso e problemas reais. Martins

(2003) coloca que o professor nao e mais o centro da relacdo pedagOgica. pois o conhecimento

esta na relacao sujeito/objeto. Nesse curso, o professor ndo estava no centro da relacdo, mas

seria interessante se tivesse provocado uma relacdo mais ativa entre sujeito/objeto, para

instigar operacOes como andlise e planejamento e se tivesse provocado mais perturbacOes no

sujeito em desenvolvimento. Essas perturbacOes poderiam ter sido realizadas na linha de

Ganier (1996) que afirma que e necessario escolher tarefas de forma que os alunos empenhem

todos os seus conhecimentos disponiveis, mas que o problema não possua uma resolucdo

imediata. Quando Zimerman (1997) cita as caracteristicas necessarias para a formacao de

grupos, ele destaca a atividade interpretativa como urn dos principais requisitos, pois as

perguntas conduzem a reflexOes, clareamentos e contradicOes, auxiliando no desenvolvimento

do processo grupal. Os aspectos abordados na andlise acima sac, resumidos na Tabela 62.



Nao atuou de forma problematizadora.

0 Fomeceu suporte moderado e suave.

Processo de aprendizado Co-assistido e moderado.

Irregularidade na participacdo dos alunos nos encontros.

0 A comunicacdo entre colegas, atraves da troca de experiências,
foi predominante.

0 individuo a resultado da
construcao social

210

Tabela 62: Resumo das ConsideracOes sobre o Curso Gerenciamento de Redes

Principio

Conduta do aluno   

Ocorréncia  

Possui urn born nUmero de alunos corn nivel de conduta de
participante.

Ndo	 foram	 observadas	 contribuicaes	 questionadoras,
debatedoras e sintetizadoras.  

Alunos mostraram urn certo grau de autonomia.

Troca de experiéncias entre os membros do grupo.

Possuiu uma conduta que beneficiou a autonomia do aluno.             Conduta do professor            

	

A linguagem como forma de 0	 A linguagem utilizada foi Clara e concise.
comunicacdo e de representacdo
constitutive do pensamento

	

0	 1\15.o foram observadas situaceies de bloqueio, evasdo racional ou
mental.

Ocorrência de ruidos no ambiente: comunicacdo paralela.

Atraves do chat ndo foi percebida mudanca na capacidade
discursiva das pessoas.

Nao foram percebidas muitas confrontacao entre pontos de vista
moderadamente divergentes.

Internalizacào e PPS
49	

Troca de experiéncias percebidas no piano interpsicolOgico, mas
foi dificil de perceber a transferencia para o controle interno.

Ambiente desenvolvido

L_

Material disponibilizado a adequado.            

Heterogeneidade do grupo no
surgimento	 de	 controversias
positivas

Atividade interpretativa

Conceito de tateamento experimental não foi utilizado.

0 ambiente ndo possui atividades que provocassem perturbacOes
nos alunos.

e Grupo de alunos homogeneo fazendo que poucas controversias
surgisssem e tivessem efeito positivo no processo ensino-
aprendizagem.

Não aconteceu corn intensidade na conduta do professor.

0- Ponto Positivo
- Ponto Negativo
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5 CONCLUSOES

Este trabalho teve como objetivo principal identificar a forma de atuaedo de alunos e

professores na construed° coletiva do conhecimento, em ambientes digitais/virtuais de

aprendizagem a distância, com o intuito de fornecer subsidios para a construed° de ambientes

educacionais informatizados que privilegiem o desenvolvimento das estruturas cognitivas dos

alunos, atrav6s do trabalho em grupo. 0 processo de aprendizagem teve como foco as

perspectivas teOricas de Vygotsky e Freinet, dois pesquisadores que centraram seus estudos na

aprendizagem sociocognitiva. Os aspectos essenciais na formaedo de grupos e a dindmica de

grupos foram levantados para fornecer maiores subsidios na analise do processo grupal. No

ensino a distdncia, a visao de alguns pesquisadores sobre o processo de aprendizagem no EAD

foi abordada como contributo para a analise da atuacdo dos sujeitos. 0 trabalho tambem

apresentou algumas questOes importantes sobre a interaedo entre professor e aluno. que deve

ser considerada ao examinar a conduta de ambos no processo de aprendizagem. Para concluir

o levantamento teOrico, foi realizado um estudo sobre as ferramentas computacionais. a fim de

verificar quais as caracteristicas que os softwares colaborativos deveriam ter, que

caracteristicas apresentam as ferramentas que estdo disponiveis no mercado. bem como o

estudo da arte na area.

5.1 QUANTO AS HIPOTESES ELABORADAS

No inicio desse trabalho formularam-se alQumas hipOteses que foram verificadas no

decorrer do trabalho. A primeira hipOtese realizada é que, durante o processo de

aprendizagem em urn ambiente a distdncia, a comunicacdo evolui de um estagio bilateral para

urn estagio multilateral. Verificou-se, nos dois estudos de caso, que a forma de comunicaedo

esta relacionada diretamente corn o estagio de desenvolvimento inicial do sujeito e corn a

forma como ocorre seu desenvolvimento. 0 estagio de comunicaedo multilateral inicia no

instante em que o discurso autodirigido comeca a se desenvolver. Nos primeiros chats da

disciplina "Internet para Educadores", onde havia uma dependancia muito Grande do

educador, a comunicacdo era essencialmente bilateral. Nos encontros finais, onde os alunos

mostraram a capacidade de apropriaedo de certos instrumentos tecnolOgicos, verificou-se que

a comunicaedo multilateral já ocorria, apesar da predomindncia da comunicacdo bilateral. No

encontro coordenado pelo monitor, os alunos, frente a urn lider despreparado, apresentaram
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urn discurso autodirigido, onde a comunicacdo multilateral predominou. No curso de

gerenciamento de redes, onde existia o conhecimento tecnico dos alunos sobre os temas

abordados, o aluno apresentou urn discurso autodirigido e o urn principio de autonomia,

ocorrendo uma comunicacão predominantemente multilateral. Atraves desses indicativos,

pode-se concluir que o surgimento da comunicacan multilateral esta relacionado com o

desenvolvimento do discurso autodirigido e da autonomia do aluno, fazendo corn que esta

ocorra de forma mais intensa, quanto maior for o desenvolvimento do aluno.

A segunda hipOtese postula que, durante o processo de aprendizagem em um ambiente

a distancia, a interacao do aluno evolui da participacdo passiva para a participacdo debatedora

e sintetizadora. Essa hipOtese nao foi verificada nesse trabalho, pois durante os encontros

sincronos os alunos nao realizaram argumentacOes, contra-argumentacOes e sinteses. A esse

respeito algumas consideracOes devem ser realizadas:

os dois estudos de caso pertencem a area tecnolOgica, onde o processo ensino-

aprendizagem esta diretamente relacionado corn a apropriacdo de instrumentos

tecnolOgicos e, portanto, nao existem dilemas a serem criados. Urn exemplo é a

utilizacdo de comandos HTML (Hypertext Markup Language), onde o aluno deve

aprender a utilizar esses comandos, e dirvidas podem surgir quanto a sua aplicacdo.

Portanto, nesse caso, nao ha sentido em estabelecer grandes debates, pois as

davidas ficam restritas ao entendimento de para que serve cada comando e como

utiliza-lo de forma correta;

em alguns encontros da disciplina "Internet para Educadores", os temas propostos

nao se restringiram apenas a apropriacao dos intrumentos tecnolOgicos, pois o

professor estabeleceu algumas questOes norteadoras que exigiam reflexOes dos

alunos: como construir urn ambiente de ensino-aprendizagem baseado no WWW?

(encontro de 22 de novembro). A interatividade pode tornar urn portal educacional

mais atraente? 0 que torna a interacdo mais efetiva? (encontro de 29 de novembro).

Mesmo nessas circunstancias, os alunos nao conseguiram estabelecer uma troca de

ideias mais enriquecedora;

no curso "Gerenciamento de Redes", os alunos realizaram trocas de experiências

referentes a utilizaedo de instrumentos tecnolOgicos, mas nao ocorreram

divergencias de pontos de vista, que pudessem ocasionar debates merecedores de

argumentacOes e contra-argumentaceies.

A terceira hipOtese afirma que durante o processo de aprendizagem em urn ambiente a
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distância, a intervened° do professor evolui de um suporte intenso para urn suporte suave. Na

disciplina "Internet para Educadores" onde o aluno nao atingiu autonomia, e o professor atuou

fortemente como informador durante todo o processo, a intervened° do professor se

caracterizou sempre por urn suporte intenso. nao evoluindo para outros tipos de suporte. No

curso de "Gerenciamento de Redes", onde o aluno ja possuia urn determinado nivel de

autonomia, observou-se que a "alavanca" fornecida pelo professor evoluiu de urn suporte

moderado para urn suporte suave. Apesar de a hipOtese nao ter sido verificada, pois nos dois

estudos de caso nao ocorreu a evoluedo do suporte intenso para o suporte suave, esses estudos

mostraram indicativos de que, conforme ocorre o desenvolvimento cognitivo, o aluno vai

adquirindo cada vez mais autonomia, fazendo corn que o tipo de intervencdo realizada pelo

professor se altere acompanhando a evoluedo do aluno e, portanto, fazendo corn que as

intervencOes evoluam de urn suporte intenso para urn suporte suave.

A quarta hipOtese postula que, durante o processo de aprendizagem em urn ambiente a

distância, o aluno adquire autonomia e aprende a trabalhar colaborativamente. Na disciplina

"Internet para Educadores" ocorreu uma estagnacao dos papeis assumidos tanto pelo professor

quanto pelo aluno, nao desenvolvendo a autonomia nos mesmos. Como jd foi mencionado

anteriormente, os alunos mostraram uma evoluedo na forma de comunicaedo, pois nos

primeiros encontros a comunicacao ocorria no sentido bidirecional e, aos poucos, a

comunicacdo multilateral foi sendo realizada. Porem, essa comunicaedo nao significa que os

alunos tenham aprendido a trabalhar colaborativamente, pois as trocas efetuadas entre os

alunos foi pouca e nao ocorreu nenhuma situacdo onde os alunos deveriam colaborar para

resolver determinado tipo de programa. No curso de gerenciamento de redes, dado o

conhecimento tecnico previo, o aluno jd apresentou um certo grau de autonomia desde o

primeiro encontro. Nesse curso ocorreu a troca de experiëncias entre os sujeitos, o que

determina um certo nivel de colaboracdo entre os colegas. Mas nao foi exigido do aluno, em

nenhum momento, que trabalhassem em grupos especificos para atingir urn determinado

desafio ou resolver algum tipo de problema. Portant°, esta hipOtese nao pode ser verificada

utilizando os estudos de caso presentes nesse trabalho.

A quinta hipOtese afirma que os ambientes educacionais informatizados nao estdo

preparados para dar suporte ao trabalho em grupo, segundo a perspectiva sociocognitiva. Essa

hipOtese pode ser comprovada atraves dos estudos realizados na seedo de ferramentas

computacionais. Por exemplo, dentro da teoria sociocognitiva, o acompanhamento do

processo de aprendizado do aluno e essencial. Porem, na maior parte dos softwares existentes,
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o acompanhamento do progresso do aluno e realizado exclusivamente por dados estatisticos e

nao qualitativos, induzindo muitas vezes professores menos experientes a cometerem erros de

avaliacdo e interpretacdo dos dados. Outro exemplo que pode ser mencionado é quanto a

implementacão de grupos em ambientes educacionais. Na maioria dos softwares, o tratamento

de grupos é realizado de tres formas: ou os softwares nao suportam a formacao de grupos, ou

os softwares implementam atraves de grupos de discussào, chats, correio eletrOnico e

compartilhamento de arquivos, ou, ainda, atraves do cadastramento dos alunos realizado pelo

professor/instrutor. Pelo estudo realizado na area de grupos, essas formas de implementacdo

sdo insuficientes, pois nao consideram varios aspectos, como por exemplo: planejamento,

criacdo de regras, definicão de direitos e deveres dos sujeitos.

5.2 FORMULACÂO PARA PESQUISAS FUTURAS

Alguns questionamentos foram realizadas no inicio desse trabalho, como condicao para

projetar e disponibilizar urn ambiente educacional informatizado que propicie o

desenvolvimento do sujeito dentro de um contexto colaborativo. Muitos destes

questionamentos nao puderam ser comprovados na Integra, mas os estudos de caso

forneceram varios indicativos que podem ser mais detalhadamente pesquisados auxiliando no

desenvolvimento de ambientes educacionais informatizados.

Qual a forma de atuacao de professores e alunos no desenvolvimento de atividades em

grupo, em ambientes digitais/virtuais?

Sera que nos encontros sincronos alunos e professores realmente formaram urn grupo ou

apenas urn somatOrio de individuos? Se a definicdo do que e urn grupo for analisada, pode-se

verificar que os sujeitos nab formaram uma totalidade, nao criaram uma identidade prOpria.

Essa posicao pode ser comprovada observando a rotatividade na participacdo dos encontros.

As tabelas 51, 52, 60 e 61 mostraram que Luna parcela significativa desses alunos nao

participaram dos encontros sicronos e que outra grande parcela participou de forma

esporadica. Poucos foram os alunos que participaram de todos os encontros: na disciplina

"Internet para Educadores" quatorze (14) alunos dos sessenta e oito (68) matriculados no

curso participaram de dez ou onze encontros sincronos, sendo que apenas tres participaram de

todos os encontros. Fenemeno semelhante ocorreu no curso "Gerenciamento de Redes", onde

apenas oito (8) dos cinquenta e seis (56) alunos participaram dos tres encontros sincronos.
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Nao havia obrigatoriedade na participacao dos chats, pois os alunos que se

autoavaliavam como capazes para resolver as atividades definidas, nao participavam dos

encontros. Essa irregularidade na participacdo fez com que os sujeitos nao criassem uma

unidade, nao criassem uma identidade social que evoluisse de acordo corn a participacdo

dentro do grupo. Esse fato pOde ser observado analisando a atuacao que os sujeitos

apresentaram, principalmente na disciplina "Internet para Educadores": a comunicacdo

bilateral entre professor/aluno, as perguntas efetuadas para o professor, as contribuicaes

geradas em consequencia dos questionamentos realizados pelo professor. Ate mesmo as

colocacejes efetuadas no piano emocional refletiam perturbacOes no piano individual, fruto do

processo do desenvolvimento interno do sujeito. Em nenhum momento foram explicitados

sentimentos que refletissem as relaceies entre os membros do grupo, tais como conflitos,

mecanismos defensivos, vinculos, etc. Mesmo no curso "Gerenciamento de Redes", onde

ocorreu um dialog° intenso entre os alunos, nao foram percebidos fatores intra e

intersubjetivos que fazem parte de qualquer grupo de trabalho.

Essa forma de atuar em grupo dos sujeitos mais uma vez reflete a transferëncia da sala

de aula presencial para o ambiente digital/virtual. E necessario que o professor projete e

desenvolva seu ambiente de forma a adequa-lo para o desenvolvimento dos grupos. E

necessario tambem realizar um planejamento do trabalho em grupo, definir de forma clara os

objetivos e como serdo operacionalizados, estabelecer regras, direitos e deveres dos sujeitos,

estudar a necessidade de realizar selecdo e agrupamento dos sujeitos em grupos menores para

melhorar o trabalho, etc. Alem disso, e importante que o professor tenha consciéncia de que o

resultado do trabalho em grupo dependera diretamente de sua atuacdo como coordenador do

grupo. Cabe a ele estimular. conduzir os alunos a reflexdo e gerenciar possiveis conflitos que

possam existir.

Que aprendizagens sio evidenciadas, nos sujeitos, dentro da perspectiva socio-

cognitiva?

Os estudos de caso presentes nesse trabalho referem-se ao ensino da area tecnolOgica e,

portanto, apresentam caracteristicas peculiares. A principal caracteristica e que o aprendizado

esta fortemente relacionado a apropriacdo de instrumentos tecnolOgicos, isto 6, relacionado

aprendizagem de procedimentos e normas. 0 nivel de desenvolvimento real dos alunos. no

inicio do processo de aprendizagem, estava bem delimitado: na disciplina "Internet para
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Educadores", os alunos nao possuiam conhecimentos tecnicos sobre Internet e, no curso

"Gerenciamento de Redes", os alunos possuiam base teOrica necessaria para realizar o curso.

Essa diferenca ficou bastante clara na andlise da atuacào dos alunos realizada nesse trabalho.

Apesar do educador nos dois estudos de caso ter fornecido suportes diferentes compativeis

corn os conhecimentos dos alunos, no primeiro caso urn suporte mais intenso e no segundo

caso um suporte moderado e suave, a conduta do professor nos dois casos foi semelhante: ele

atuou principalmente como urn informador e urn direcionador das atividades, mas nä.°

apresentou uma atuacdo forte na problematizacdo dificultando a avaliacdo do progresso

alcancado pelos alunos e a verificacao da ZDP do aluno. Em todos os chats realizados. apOs o

assunto ser introduzido, os alunos realizavam suas colocacOes, o professor suas intervencOes

ate o momento do termino do encontro. Dessa forma:

nao se pode afirmar que em nenhum momento, nenhum aluno atingiu os estagios III

(processo de aprendizagem é internalizado) e IV (retorno a ZDP) definidos por

Moll (1996), mas, pela andlise da interacdo ocorrida entre os sujeitos nos chats,

esses comportamentos nao foram observados;

pode-se ressaltar que nenhum mètodo foi utilizado pelo professor, durante os

encontros sincronos, para avaliar o grau de intemalizacao desses novos

conhecimentos, proporcionando ao professor os subsidios necessarios para que ele

conhecesse o novo nivel de desenvolvimento real do aluno e pudesse realizar as

intervencOes necessarias;

na disciplina "Internet para Educadores" os alunos, aprenderam a utilizar varios

instrumentos tecnolOgicos, mas muitas vezes de forma mecdnica sem entender o

verdadeiro significado do instrumento, qual sua finalidade e qual a melhor maneira

para

a apropriacào de instrumentos tecnolOgicos nao gera controversias quanto

definicão do instrumento em si, mas pode acarretar reflexaes sobre sua

funcionalidade e sobre a melhor forma de utiliza-los. Essas reflexaes nao foram

exploradas nos estudos de caso apresentados nesse trabalho.

E importante salientar qu a andlise dos estudos de caso indicam rumos para o

aprimoramento desse trabalho. 0 primeiro deles seria especificar urn novo metodo de

pesquisa que propicie um aprofundamento na avaliacão do grau de internalizacao dos

conhecimentos dos sujeitos. 0 segundo ponto a ser considerado seria o aumento das variaveis

envolvidas, detalhando as variaveis principais consideradas. Esse trabalho considerou
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basicamente tres variaveis: a forma de atuacdo do aluno. a conduta do professor e o

planejamento do ambiente idealizado pelo professor. No decorrer da analise, algumas

informacOes relacionadas corn as variaveis principais, tais como a regularidade de

participacao dos sujeitos nos chats. o nUmero de alunos por chat e a maturidade do aluno em

relacdo ao tema a ser abordado, tiveram uma grande influencia no resultado dos

comportamentos observados. Se essas informaceies relevantes descobertas na analise fossem

transformadas em novas variaveis, um aprofundamento nos resultados obtidos seria

alcancado.

Alguns comportamentos especificos foram observados de modo geral na atuacdo dos

alunos nos dois estudos de caso:

no primeiro encontro da disciplina "Internet para Educadores", os alunos

apresentaram uma grande ansiedade que resultou na elaboracdo de uma quantidade

muito grande de perguntas, fazendo corn que o professor rido conseguisse responder

a todas elas;

a presenca de alunos imaturos, que esperavam receber o conhecimento de forma

pronta de parte do professor;

os alunos tinham dificuldades em expressar seus pensamentos, realizando

contribuicOes diretas e mal-elaboradas;

quanto menor o conhecimento sobre o tema abordado, maior e a quantidade de

perguntas efetuadas pelos alunos nao pertinentes ao tema;

quanto menos dominio da situacão o aluno possuir, maior a ocorrencia de

comportamentos negativos, principalmente agressivos em relacdo ao professor;

quanto mais conhecimento o aluno possuir sobre o tema em quest -do. menor a

necessidade de intervencdo do professor, maior o nivel de colaboracdo entre os

colegas, mais agraddvel torna-se o ambiente de trabalho. maior a tendencia de

surgimento de conversas paralelas ndo relacionadas corn o tema em questdo:

quanto mais operacional for a atividade solicitada pelo professor, maior a facilidade

e a satisfacão dos alunos em executa-la e maior sera a colaboracaio entre os coleus:

quanto mais abstrata for a atividade solicitada pelo professor, maior sera a

dificuldade em realiza-la, maior o nilmero de sentimentos negativos que surgem no

grupo e maior o grau de dependencia em relacdo ao professor;

quanto mais o aluno participou de encontros, maior foi o namero de contribuicOes

efetivas que ele realizou no processo ensino-aprendizagem;
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quanto menos o aluno participou de encontros, sua forma de atuacdo restringiu-se a

perguntas e a participacOes que tido contribuiram para o processo ensino-

aprendizagem;

a realizacao de testes faz corn que os alunos sintam-se ameacados. gerando reacOes

negativas. principalmente de forma agressiva em relacdo ao professor. Observando

o Anexo A, percebe-se que os alunos "Internet para Educadores", na verdade

professores em suas atividades profissionais, apresentaram condutas semelhantes a

de alunos imaturos, que mesmo conhecendo a forma de avaliacdo da disciplina

desde o inicio, a contestaram apenas no final, quando se sentiram ameacados.

Estudando a teoria sociocognitiva e a teoria de grupos, conhecendo detalhadamente

como ocorre o processo ensino-aprendizagem e a conduta de alunos e professores no

desenvolvimento de atividades em grupo, que tipo de mecanismos podem ser sugeridos e

que tipo de recomendacties podem ser feitas aos projetistas de ambientes educacionais

informatizados?

ApOs a realizacdo dos estudos teOricos e da andlise dos dois estudos de caso presentes

nesse trabalho, alguns requisitos devem ser levados em consideracdo no planejamento e

desenvolvimento de ambientes de aprendizagem digitais/virtuais:

estabelecer de forma clara quais Sao os objetivos a serem alcancados e o que o

educador espera de seus alunos;

as atividades devem ser planejadas considerando que devem tambêm expressar a

realidade, privilegiando o conceito de tateamento experimental;

o professor deve conhecero nivel de desenvolvimento real do aluno em relacao ao

tema;

o aluno deve realizar urn estudo pr6vio dos temas a serem abordados, onde o

professor deve disponibilizar os textos que sdo essenciais para a compreensào do

assunto, tomando cuidado na quantidade, qualidade e adequacao do material

disponibilizado para nao desmotivar o aluno e criar barreiras inadequadas no

processo;

o aluno deve elaborar uma sintese abordando as principais ideias do estudo previo.

Esta sintese poderia auxiliar o professor a compreender o grau de entedimento do

aluno sobre o tema e, atravas da escrita, proporcionar ao aluno a possibilidade de

elaborar seu pensamento;
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o professor deve realizar a definicao de urn problema que se baseie em dados e fatos

objetivos, delimitando bem o escopo do mesmo;

os alunos deveriam realizar uma analise do problema, realizando o levantamento de

todas as hipOteses possiveis;

os alunos deveriam realizar a avaliacdo das soluciies, a escolha da melhor solucdo e,

se possivel, o teste da solucdo em termos de viabilidade;

o professor deve ter como conduta solicitar que o aluno explique de forma

detalhada seus pensamentos e as conclusOes e ndo aceite respostas superficiais que

nao reflitam o desenvolvimento cognitivo do mesmo;

o professor deve ter como conduta dar urn retorno aos seus alunos, ndo apenas

referente ao resultado final de uma atividade, mas tambem referente a forma de

atuacdo do aluno no processo e as interacOes importantes realizadas pelos alunos;

deve ser possivel criar grupos de trabalho dentro do ambiente, estabelecendo regras,

normas de funcionamento, selecao e grupamento dos componentes.

Algumas das consideracOes acima ndo necessitam implementacOes especificas nos

ambientes, mas dependem das praticas pedagOgicas utilizadas pelos professores, a fim de

auxiliar o aluno no processo de aprendizagem:

o professor deve disponibilizar no ambiente, em local de acesso facil e frequente, os

objetivos, regras, direitos e deveres dos alunos no processo ensino-aprendizagem;

o professor pode organizar cada unidade de ensino em etapas bem definidas

auxiliando a compreensao do aluno quanto as atividades a serem realizadas. Por

exemplo, o ambiente deve:

definir quais os objetivos da unidade;

definir quais as questhes norteadoras;

realizar uma avaliacdo dos conhecimentos previos do aluno referente dquela

unidade;

relacionar o material de acesso obrigatOrio para a compreensdo do tema em

questdo;

relacionar o material complementar do tema em questdo;

propor a resolucdo de problemas;

possuir um mecanismo de avaliacdo da unidade executada (ou avaliacdo

realizada atrav6s da resolucao do problema);

a cada problema proposto, explicitar de forma clara as etapas que devem ser
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seguidas: levantamento das hipOteses, escolha da melhor solucao e resultado

dos testes de viabilidade.

Para o professor conhecer o nivel de desenvolvimento real do aluno, ele pode fazer corn

que os alunos registrem todas as atividades realizadas dentro de diarios de bordos, ou pode

elaborar instrumentos de sondagem corn respostas mail diretas, como questOes de escolha

simples/milltiplas. Para facilitar a interacdo entre o professor e seus alunos outros mecanismos

simples poderiam ser utilizados. 0 primeiro que se mostrou muito eficiente nos estudos de

caso realizados nesse trabalho foi a edicdo posterior dos chats realizada pelo professor da

disciplina. Nesta edicdo o professor complementou vdrias explicacOes realizadas durante os

encontros, respondeu algumas dilvidas que nao haviam sido respondidas e realizou alguns

alertas aos alunos. 0 segundo mecanismo que poderia ser implementado para agilizar a

comunicacdo entre professor e alunos, seria a definicdo de elementos gthficos (semelhantes

aos smiles) a serem utilizados para realizar urn feedback rapid() aos alunos. Esses elementos

graficos seriam cadastrados pelo professor de acordo corn as situacOes particulares de cada

turma e poderiam ser enviadas quando necessario pelo professor para realizar algum alerta aos

alunos ou manifestar algum sentimento de aprovacdo. . E claro que estas mensagens nao

podem ser utilizadas para indicar uma andlise qualitativa da interacdo, mas e urn mecanismo

rapid° que o professor poderia utilizar para realizar algum alerta momentãneo ao aluno.

Cabe ressaltar a importância da documentacdo formal de cada etapa do processo de

aprendizagem em urn ambiente digital/virtual. Em primeiro lugar, se o professor possuir todo

o material disponivel conseguird realizar urn acompanhamento do desenvolvimento de cada

aluno, possuindo subsidios para realizar as intervencOes corretas e portanto auxiliar os alunos.

Em segundo lugar, quando sdo realizados encontros sincronos, muitas vezes declaracOes de

alunos que sdo essenciais para a compreensdo de sua ZDP podem passar despercebidas pelo

professor. Em terceiro lugar, a documentacao formal nao se refere apenas a documentos

escritos. mas a documentacdo de qualquer tipo de midia. Um dos recursos utilizados pelo

professor nos estudos de caso analisados foi a transmissdo de video em tempo real. Por6m

estas transmissOes nao foram gravadas e acabaram prejudicando a analise da conduta do

professor.

Os ambientes de aprendizagem digitais/virtuais deveriam fornecer ao professor a

possibilidade de estabelecer pontos de controle dentro do ambiente como uma forma de

determinar permiss -Oes no acesso, a fim de forcar urn determinado aluno a realizar alguma
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tarefa ou bloquear a execuedo de outras tarefas de acordo corn as necessidades do professor. 0

professor cadastraria pontos de controle no ambiente e estabeleceria as condieOes de execuedo

de cada tarefa de acordo corn pre-requisitos definidos. Esta su2estdo ndo tern o intuito de

bloquear o desenvolvimento da autonomia do aluno e estimular a criaedo de ambientes

fechados e controlados ao extremo. Mas em certos momentos, para poder colocar e retirar os

andaimes necessarios dentro do processo de aprendizagem e acompanhar tal processo, esse

tipo de mecanismo poderia ser util. Por exemplo, em urn determinado instante e importante

que o aluno antes de iniciar aNuma atividade dentro de uma unidade de ensino, responda a um

instrumento de sondagem inicial. Tendo disponivel tais mecanismos, o professor poderia

amarrar a execuedo dessa atividade ao preenchimento do instrumento de sondagem. Esses

pontos de controle tambem poderiam ser utilizados para formar o perfil atual de cada sujeito

dentro do ambiente.

A criaedo de grupos dentro desses ambientes tambem deve ser melhorada, a partir do

momento que deve permitir a criacao de dois tipos de grupos diferentes: os grupos estaticos e

os grupos dindmicos. A formaedo de grupos estaticos na maioria dos ambientes ocorre atraves

do cadastramento direto do professor ou instrutor, onde ele informa o nome dos alunos que

compOe o grupo e determina urn nome para esse grupo. 0 professor poderia montar urn

questionario de sondagem para delimitar o perfil inicial dos alunos de acordo corn os seus

objetivos, planejamentos, etc. Esse questionario poderia ser implementado atraves de questOes

de escolha simples/mUltiplas ou atraves de respostas discursivas. 0 perfil inicial poderia ser

constantemente atualizado atraves dos pontos de controle inseridos no ambiente pelo

professor. Para formar os grupos, o professor poderia indicar os perils mais indicados para

compor grupos de trabalho e o ambiente se encarregar de realizar sugestOes quanto a formaedo

dos grupos.

Urn segundo tipo de grupo necessario em ambientes de aprendizado sdo grupos

dindmicos que se formam quando surge algum tipo de necessidade dentro do grupo. Por

exemplo, urn aluno resolvendo algoritmos corn estruturas de repeticdo possui varias ddvidas e

deseja discuti-las corn colegas que estejam na mesma situaedo. Urn grupo dinamico entdo

automaticamente formado contendo todos os alunos que estdo resolvendo problemas de

algoritmos corn estruturas de repetiedo. Esse grupo tera sua existencia condicionada a soluedo

do problema, pois ap6s ele deve ser automaticamente eliminado. Esses ambientes tambem

devem permitir que o professor crie algumas regras de funcionamento do grupo e os softwares

associados realizem o controle dessas regras.
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Outra implementacao que poderia ser realizada corn a ajuda de sistemas multiagentes

seria a definicdo de certas regras e normas de funcionamento de grupos a serem controlados

pelo ambiente. Tècnicas de trabalho em grupo tamb6rn podem ser incluidas dentro dos

ambientes de aprendizagem. Existem algumas tëcnicas de dinamica de grupos que foram

criadas especificamente para ambientes presenciais, mas por suas caracteristicas poderiam ser

adaptadas facilmente para ambientes digitais/virtuais. Entre elas pode-se citar (MINICUCCI,

2001): grupos de apresentacdo, metodo de discussao circular, GVGO e incidente critico.

Porem o ideal seria realizar urn estudo sobre todas as tecnicas de dinamicas de grupos

existentes e desenvolver uma nova tecnica adequada para os ambientes digitais/virtuais,

considerando os pressupostos socio-cognitivos.

5.3 CONTRIBUICOES DESSE TRABALHO

Atualmente varios programas de EAD estdo sendo implementados no Brasil. Porem a

maioria desses programas tendem simplesmente transportar o ambiente de ensino presencial

para dentro dos ambientes de aprendizagem digitais/virtuais, sem realizarem as adaptacOes

necessarias. Esta tese mostra urn conjunto de evidencias levantadas a partir dos estudos de

caso realizados, que constata que os ambientes de aprendizagem ndo sào planejados

adequadamente para suportar o processo colaborativo de acordo corn as teorias

sociocognitivas. Alêm disso, os sujeitos apresentam uma atuacao igual aos ambientes de

ensino presencial, tido encontrando-se preparados para participarem de ambientes

virtuais/digitais. Estas evidencias tornam-se a contribuicào principal dessa tese, a medida que

indicam novos caminhos a serem seguidos no planejamento e desenvolvimento de ambientes

de aprendizagem virtuais/digitais.
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X

;—

,	 X t X	 X
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X

X
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X

n

I
1

Tdia 1	 X
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APENDICE B — Conduta individual por chat

Conduta: participante

Aluno	 25/10	 01/11	 08/11	 22/11	 29/11	 06/12
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-,
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r- -
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Flora	 11	 ,._	 7
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Gema 1	 1	 8	 2
Graca 25
Hebe 2	 5	 6	 2

1-.	 r-	 --Ida 1	 4	 2
4

Jaci	 2
Jane	 3 1	 20	 4

Karen	 1	 3	 1

Laila
	 	 —	 —1-

Lais 1
-r-	 , 	 4---

Lea	 5	 1	 7	 4

Leda	 2	 t	 3	 2	 1	 3	 i	 5

03/01 10/0113/12 20/12

7

1	 3

2

1

3

5

9
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1

1
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8
1
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d
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I

•

1
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3
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3

3

1

1

1
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2
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Manuel

Mara 3
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1
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j
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_
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]

2

4 J 1

3 2

_

L

1

9

6

9

i

1
1
L

3

-1-

I

2

9

Peri 2 --t-

_

8

22
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7
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Conduta: contribuidor 1

Aluno 18/10 25/10 01/11 1 08/11 , 22/11 29/11 06/12 ; 13/12 i 20/12 03/01 10/01

Aleia
-

Caro l
--

Clara

Elba

3
i..

,

.

i

4

_
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i_	 1

2

3
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—

7

.....,

_ 

_i.
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1

--,--

-4- —

-i

h

1

i.

—

1

_

Enio

Flora

Gema

Graca

1
-

4-

t	 -

_1

1
-4—

Karen 1 1 .
Leda , 2 1

--1-

Mara	 1 2
Mirta	 1 1

1
1.

Peri 2
Rani 1 2
Renan 2
Rita

Rosa

1

1

1--

1 ,

Santa '
--I

1
Selma , 1 1

[

I

L

—
Vera 1 _1. .L_
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Conduta: contribuidor 2
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1
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--r -
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1---

1

1
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1 1

1
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4--
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1
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--,-,--

r 2 4

1

1

Laila
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—

__L
1

 1

1
T

1

4

2

_

.
_

Lea
-- -	 i---

Leda
1	 i_
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Lena	 i I 1
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1 1

4 4
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1

L 1Mara	 ..i	 1	 1 1
1 2 1 1
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Conduta: curioso
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Conduta: emotivo
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Conduta - negativista
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APENDICE C — Participacdo dos alunos nos chats em gerenciamento de redes

Aluno

Adair

Adelia

Aecio

Afif

30/11 ,

X

X

05/12

X

X

14/12

X

'
Caete X X

Camilo X X	 X 

Cassio X X

Celso X X X

Ciro X

Davi X

Ecio X X

Eder X

Fausto

Felix X X X
r
,X XFidel X

Flavio IX
--------------

X	 X

Gabriel X

Gaspar

Igor
--I

X-t- L
No X

,

---I

1-
X	 I	 XJair

Janio

Jarbas
-I

Jean

Jodo

Joel X X

Laerte X X

Lauro X

Leonel

Leonor X X

Litcio X

Mansur X X X

Mdrcio



247

Aluno	 30/11 05/12 14/12

Nei	 X	 X

Pascoal

Peri	 X	 X	 X

Plata°	 X	 X

Plinio

Poti
--1	 -1—

Ramon L 	 L
Raul	 X

-
Remo	 X,

Rildo

Romdo

Romeu

Roque

Rui

Sadi

Saul                                                                            
--I-

X X              

Sidnei	 X	 X

Silvio

Tadeu	 X	 X

V almor	 X

Waldir	 X

Walter	 X	 X

Yves
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1
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1
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APENDICE D — Conduta individual por chat em gerenciamento de redes

Participante
Aluno

Adair

Adelia

30/11

2

1

05/12

Caete 20

Camilo 11 4

Cassio 1

Celso 3

Davi 2

Ecio

Eder

Felix 3	 1

Fidel	 4 6

Flavio

Gabriel
-r

2
-

4No

Jair I z
-n

Joel 2

Laerte 4 3

Lauro 5

Leonor 1

Lticio 1

Mansur 5

2

4 1	 2
-4- -1

Mdrcio

Nei 4

Peri 1 2 16

Plata() 2

6

1

1

Remo

Romeu

Saul 13	 ___I

Sidnei 1 L	 3

2Tadeu

Waldir

Walter 1 4



Contribuidor 1

Aluno

Adelia

Caete

Camilo

Celso

Ecio

Felix

Fidel

No

Mansur

Nei

Peri

Saul

Tadeu 1
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Contribuidor 2

Aluno 30/11 05/12 14/12

Adair 2 5

Caete _,.
, 7 5

Camilo
L__

5
1_

5 11

Celso
L

4 3
i-

Davi 3

Ecio
'‘
,

4
4

Felix 1
i--

2 4

Fidel 2 2

Gabriel 1

No 3

Jair 6

Joel ._[
2

5Laerte 3

Leonor 2

Mansur 15 5 10

Maxi° 1

Nei 3 1

Peri 3 3 8
T

Platao 5

Remo 4

Saul 12 1

Walter 1 2
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Perguntador

Aluno	 30/11 05/12 114/12
H 

3 
1 

1Adelia

Caete 3	 ,
4

4

16

1

5

Camilo
+

Cassio

Celso

Davi

Ecio

10	 1_

1	 3

1	 1
r

Eder 1

Felix 1 3

1Fidel
-ff

3	 3

Fldvio

Gabriel

1	 3
7

2

4

Igor 5

No 6

Jair 4 3

Joel
---1-

4	 1	 2
--1---

Laerte 1	 '	 1

Lauro 1	 i

Leonor	 1

Lucio	 1

Mansur	 7	 3
i

4

1Marcio 1

Nei 3	 3

Peri 2	 4	 8

Plata° 5	 1
i-

Romeu 3

Saul 3	 3

Sidnei 8

Silvio

Tadeu 1	
i	

1

Valmor
-I--

2

II7,,1,4;,
T

1
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Joel

Leonor

Mansur

Nei

Peri

Raul

Remo

2

1

4	 4

1

3

Negativista
Aluno	 30/11 ' 05/12 14/12

Camilo	 1

Sentimentalista
Aluno	 ' 30/11 05/1214/12

Adair	 1

Adelia

Caete	 9	 5

Camilo	 4	 11

Cassio	 1	 1 	  1

Celso	 1

Ciro	 1	 1

Edo	 1	 2

Eder	 1

Felix	 6

Fidel	 3 LI

Flavio	 1	 1

Gabriel	
1

No	 4

Jair	 1_L
Jarbas	 1

252

3	 :	 1

Saul	 1
4-

Sidnei	 1 4
Tadeu	 4

Waldir _1	 1

Walter	 2
.J
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ANEXO A — Trecho do chat do dia 03/01 

Profe, nao sei se you dar bald°, mas surgiu uma dnvida. As questOesriadas
Edna	 no hotpotatoes tern alguma coisa a ver corn a prova da semana presencial?

Moises	 Vou comecar a estudar agora, pois acho que you me dar mau .

Ja estou na escuta. A prova da minha disciplina, na semana presencial vai ter
urn misto de questOes objetivas e questOes onde sera solicitada uma reflexdo
sobre assuntos abordados em nossa disciplina. Vdo poder trazer material de

Professor	 consulta.

Clara	 OBA!!!

Jane	 °balm!

Bete	 Oba!!!

Mara	 oba

Karen	 Acho que foi alegria geral!!!

Uma prova corn consulta as vezes e mais dificil que uma sem consulta. Isto
Santa	 um fato. :-)

Falando em prova, lembrem das palavras reflexdo, andlise, extrapolacdo
As questOes propostas vdo avaliar objetivos da categorias mais altas do

Professor	 dominio cogitivo da taxonomia do Bloom

Bete	 Vai corn calma, profe

Santa	 traduza em palavras mais simples:-)

Adelia	 Traduz, profe.

Ddlia	 Reload 	 gente

Bete	 Cuidado corn a carga de compreensdo.

Voces ja leram a referencia sobre a taxonomia do Bloom que eu indiquei na
Professor	 aula passada? http://penta2.ufrgs.briedu/bloom/domcogn.htm

Santa	 E isso mesmo Bete .

Alba	 Ainda nao consegui terminar as tarefas anteriores.

Professor	 As questOes vdo contemplar todas as categorias.

Professor	 Mas as de nivel mais alto vdo ter mais valor ...

Alba	 0 que de nivel maior tem mais valor?

Santa	 Os marcar X.

Para as questOes objetivas pode-se usar ambientes integrados como 0
Learning Space ou o AUlaNet para criar provas (que podem ter questOes

Professor	 abertas tambern)

Santa	 Ok!

Tern que estudar TUDO TUDO TUDO TUDO TUDO (embora possa
Professor	 consultar material de apoio)

Branca	 ok,
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Clara	 Já estou debrucada , mais impossivel .

Vou arrancar meus poucos cabelos . Professor esta prova é mais urn
Moises	 instrumento de avaliacdo , é into ?

Professor	 Respondam ao teste em http://penta2.ufrgs.br/edu/edu3375/prova/tcpip.html

Bete	 Agora?

Das questOes construidas corn o Hotpotatoes a gente pode selecionar
Professor	 algumas e adaptd-las para este outro sistema e aplicar no fim do semestre.

Santa	 Qual semestre, meu Deus?

Bete	 Boa pergunta.

Respondendo as questOes deste teste sobre TCP/IP o aluno receber o encore
e o mesmo flea registrado. 0 professor pode fazer estatisticas de acerto por

Professor	 questa() para ver se algum ponto NA() foi bem explicado.

Edna	 Sabe, profe, acho que esta todo mundo assustado corn a PROVA!!!

Este teste pode ter questOes que voces nao estudaram. Ndo se preocupem, ele
Professor	 nao vale nota :-)

Prof. o que acontece se urn aluno nao passar em uma ou duas disciplinas do
curso? Ele cai fora do curso, ou poderd recuperar ou fazer novamente no

Branca	 prOximo semestre?

Professor	 Provas assustam todo mundo >:-)

Edna	 E como!

Jane	 E assim que nossos alunos se sentem quando falamos nelas...

Professor, se eu reprovar em alguma materia posso continuer no prOximo
Santa	 semestre sem problema algum, para fazer as outras disciplinas?

Vamos ter urn periodo de recuperacdo corn atividades a serem planejadas por
cada professor, em funcão das dificuldades especificas do aluno. Estas

Professor	 atividades deverdo ser concluidas ate 9 de marco.

Alba	 Portanto nao teremos ferias.

Adelia	 Adeus Ferias!

Bete	 E as ferias, como ficam?

Mina	 Socorro

Edna	 Que ferias2999999999979999

Mas que pessimismo! Aqueles que participaram e mantiveram seus trabalhos
Professor	 em dia nao vdo ter dificuldades.

Sabe de vez em quando fico perdido . 0 senhor prop& urn texto Otimo sobre
avaliacao .E no final aplica uma prova ,instrumento saxonal e um pouco

Moises	 arcaico de medir performance , nao ha uma contradicao ???

Alba	 Sera que teremos fOlego para receber nossos alunos?

Lea	 Alguem esta em dia?

Professor	 Eu sempre disse que iria usar todas as abordagens

Mina	 Ainda bem. Mas e quando estamos recebendo avaliacOes C, por exemplo?
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Professor	 A, B e C aprovam. D vai para recuperacao.

Professor, se eu tivesse tempo disponivel estava ai pedindo urn vaga no
Santa	 curso de doutorado. Isto 6 se vocé aceita no curso.:-)

Eu me sinto sugada e nao you abrir mao das minhas ferias prefiro desistir.
Bete	 nao tenho mais nada para dar.

Se todas forem levadas em conta na hora de dar o conceito tudo bem . Agora
Moises	 a prova no final do bimestre da a ela urn peso especial e formal demais ???

Professora, como e o mestrado e o doutorado, se uma simples especializacao
Edna	 tern esse nivel?

Quem se dedicou durante o semestre vai ter ferias merecidas. Quem nao
pode ou nao quis se dedicar talvez tenha dificuldades. Mas urn programa de

Professor	 pOs-graduacao requer esforco e tempo.

Mais do que into. impossivel, espero que nossos esforcos sejam levados em
Bete	 conta.

Professor	 Os resultados sdo levados em conta.

Professor, mas sera que alguem ainda estaria aqui se nao estivesse se
Jane	 esforcando9999999

Devemos dar valor para este curso gente 	 existem cursos na prOpria
Dilia	 UFRGS que vc somente compra o canudo

Edna	 Continuo dizendo que se o resultado nao foi 100% o esforco foi 100%.

Bete	 E a caminhada?

Bete	 Profe nao esqueca da carga de compreensao na prova.

Avaliar e sempre complicado .Ainda mais num ambiente de teste como e o
nosso curso . Espero que tenhamos tambem momentos em que possamos
avaliar ou melhor autoavaliar todo o processo, pois me parece que nao

Moises	 somos so nos que devemos ser avaliados.

Eu havia entendido que seriamos avaliados pelos nossos webfolios e pela
Edna	 caminhada!

A instituicao onde trabalho e particular e nao investe no profissional. Por
isso estou sobrecarregada e, ainda feliz pela oportunidade de fazer este
curso. So nao sei se conseguirei aprovacdo mas pelo menos quero aprender.

Santa	 Isto eu tenho em mente.

Branca	 Eu tambem Edna

Pelo que entendi seremos avaliados de todas as maneiras possiveis e
Dilia	 imagindrias 	

Cada vez mais exigencias, nunca chega, quando pensamos que estamos no
Bete	 fim...

Branca	 Todas as disciplinas terdo prova, prof?

Edna	 0 pior sdo as exigéncias de Ultima hora...
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0 webfolio, as participacOes nas discussOes, sincronas e assincronas, as
apresentacOes que vao ser feotas em algumas disciplinas, as porvas que vao
ser feotas emputras disciplinas tudo vai ser usado para compor o conceito

Professor	 final

Mara	 ok

Acredito que a maioria das nossas leituras foram urn pouco superficiais.
Santa	 Poucos foram os textos que aprofundamos. Ndo sei se todos pensam assim.

Bete	 Concordo Santa

Pessoal, acho pior as apresentacOes da Mara e da Patricia. Sera() sO 10min
para expor, ao vivo, urn determinado tema. E voces sabem o quanto a profe

Mina	 Mara é exigente.

Edna	 Eu penso Santa

Mara	 Acho que aprendemos ferramentas para utilizar em sala de aula

Adelia	 Nä° ha tempo para aprofundarmos nos textos.

Ou apenas a sua? Pelo que sei, nao sei de mais nada(brincadeirinha), o
Branca	 Sergio e a Mara cobraram urn artigo, certo? Alguern saberia me dizer?

A avaliacao deve ser global, continua e constante. Corn criterios elaborados.
Edna	 E isso ai, professora.

Bete	 E apresentacOes Branca

Santa	 Moises e, o professor???:-)

Professor	 Branca estas perguntando isso agora 9979999999999999"

Como conseguiremos trabalhar no minimo 5h/dia no nosso emprego para
nao perde-lo, fazer o artigo da Mara, do Sergio, as tarefas pendentes, os

Alba	 sonecas que nao acordaram e ainda estudar p/ as provas.

Professor	 0 que tern o Professor, Santa ?

Branca	 To brincando, gente. E sO para descontrair.

Santa	 Professora pensamento a gente nao le. (Mas ele tambèrn e muito exigente.:-))

0 artigo da Mara é muito baseado no trabalho que voces desenvolveram na
disciplina dela. E so sentar, refletir sobre o que fizeram (se fizeram ...) e dar

Professor	 uma forma de artigo

Na reuniao que tivemos ontem sobre a avaliacao a Profa Mara comentou que
o artigo que ela havia pedido é baseado na caminhada que voces fizeram na

Professor	 disciplina dela.

Bete	 Acho que é por isso que a 1Gza, a Selma e a Sofia nao estao na aula

Professora, justamente quem procurou realizar todas as tarefas determinadas,
é que estao cansadas em funcao do acumulo quantitativo de tarefas.
Sentimo-nos prejudicadas pelo atropelamento de datas, no tendo muito

Edna	 tempo para as leituras necessarias e para

Mara	 Provavelmente, bem colocado Bete

HebeA	 A mesma coisa aconteceu comigo, Silvia, mas depois consegui.

Bete	 Yes, Edna
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Mina	 Professor, e que nossa caminhada foi corn tropecos. : -  )

Adelia	 Eu nao aguento o sono e o stress

Clara	 E sem duvida se houvesse mais tempo poderiamos aprofundar.

Jane	 Qualidade, palavra que deveria ser nossa meta...

Bete	 Eu estou traumatizada, depois desta you dar urn born tempo....

Branca	 Concordo corn a Edna.

Eu realizei as tarefas dentro das minha possibilidades do aprender . 0 meu
compromisso e comigo e corn meu processo . Tomara que ao fim cheguemos

Moises	 no mesmo porto ,sendo como diriam os franceses Ces la vi 	 •)))

Em todos os cursos de pOs-graduacao o esforco e muito grande. Trata-se de
uma mudanca de paradigma em relacdo a graduacdo onde o aluno ficava
sentado ouvindo, decorava, regurgitava aquele conhecimento na prova e

Professor	 estava passado.

Ana, to garanto que as 4h da manila e muito mais acessivel...e o que tenho
Jane	 feito!

Alba	 Prof., o senhor nao esta mais falando so escuto ruido do computador .

Jane	 Profa, jd fiz um P6s, fui muitissimo bem e the garanto que nao era assim...

Professor	 Ydo estava mais falando porque varios nao estavam no Real .

Clara	 Mc) e do computador, Ana e do ar condicionado.

Born pessoal os artigos .tarefas .temas .trabalhos Jistas .comentarios ,videos
, e Ludo mais me espera ate mais e nao desistam .chegamos ate aqui e vamos

Moises	 conseguir ,otimismo ,beijos

Justamente, necessitamos de tempo para buscarmos nosso caminho, sem
regurgitar, mas construindo, interagindo e participando do processo, como

Edna	 agentes e nao como pacientes (na UTI).

Mina	 Eu estou. E born ouvi-la

Mara	 Eu estou .

Professor	 Temos 19 no Real e 25 no chat

Jane	 trabalhei corn a Dra. Rebeca Zilbermann, da PUCRS.

Acho que a distdncia atrapalha urn pouco , a falta de um contato direto corn
Bete	 os profes, parece que nao somos escutados as vezes

Alba	 Nalo sou tao boa em identificar ruidos .

Hebe	 Professora eu nao estou no Real porque nao estou captando nenhum som.

Como a aula jd terminou e a maioria estd no Real you so falar. Perguntas?
Em instantes you encerrar para mudar de predio para a aula das 20:30 pois o

Professor	 predio aqui vai fechar.
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