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RESUMO. O desenvolvimento cientıfico e as constantes inovaco es 
tecnol“gicas indicam que precisamos ser estudantes por toda vida. Na o 
apenas aperfeicoando o que sabemos mas aprendendo coisas novas. Quando 
se fala em ”sociedade do conhecimentoá devemos entender que a educaca o 
deve ser para todos e na o apenas para uma parcela privilegiada da populaca o. 
O aluno nem sempre tem acesso ao computador, sendo assim, sua formaca o 
pode ser dificultada pois, encontraré  restrico es pelas constantes demandas do 
mercado de trabalho. Neste sentido, originou-se a ide ia de desenvolver um 
projeto de trabalho com os alunos dos primeiros anos do Curso de Pedagogia. 
Em 1998, foi criado o projeto de ensino ”Primeiros passos rumo ` informé tica 
educativaá, em caré ter permanente, visando: a) estudar aspectos da 
Informé tica Aplicada ` Educaca o; b) oportunizar o acesso dos alunos `s 
tecnologias alternativas de auto-aprendizagem; c) capacitar os alunos dos 
primeiros anos do Curso de Pedagogia para o desenvolvimento de 
competˆncias com a Informé tica Aplicada ` Educaca o, enfatizando-se o uso da 
Internet; d) construir um caté logo de ”sitesá interessantes para pesquisas 
educacionais. A proposta possibilita que os alunos do curso de Pedagogia que 
possuem domınio de informé tica possam compartilhé -lo com colegas ainda na o 
detentores desse conhecimento. Durante o ano letivo os alunos desenvolvem 
dois m“dulos: Introduca o ao ambiente Windows e Oficina de Texto Win-
Word/98. Ale m desses m“dulos, os alunos elaboram trabalhos com conteudos 
bé sicos de Internet. Os resultados obtidos tˆm sido satisfat“rios uma vez que 
os alunos familiarizam-se com a tecnologia e, encaminham os primeiros passos 
na construca o do pr“prio conhecimento partindo de experiˆncias vivenciadas 
em um ambiente virtual com a mediaca o do colega de turma e da pr“pria 
ferramenta utilizada. Destaca-se que ale m dos objetivos alcancados, o projeto 
tornou-se um interessante espaco de pesquisa e elaboraca o de trabalhos para 
os alunos do curso de Pedagogia da UEM.  
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INTRODUC ˜O 

 

De que forma as ré pidas e profundas transformaco es do mundo 

contempor–neo tˆm afetado e mudado a educaca o université ria? Quais as 

demandas desta sociedade p“s industrial e cada vez mais globalizada? Ate  

que ponto podem contribuir as novas Ó ou jé  na o ta o novas Ó tecnologias de 

comunicaca o e de informaca o para uma educaca o université ria diferente e/ou 

melhor? indagam os professores Valles e Abat (2000).  

 

Podemos acrescentar ainda, ate  que ponto, num paıs com um ındice 

significativo de pessoas vivendo abaixo do nıvel da pobreza justifica-se o uso 

da informé tica em sala de aula? Essa realidade justificaria dispensar o uso 

dessa ferramenta? 

 

Segundo esses mesmos autores que, pasmem, sa o da é rea do Direito e na o 

da Educaca o, caminhamos para a necessidade de uma formaca o université ria 

mais flexıvel, mais modular, capaz de assegurar uma educaca o continuada, 

como prevˆ o artigo 40 da LDBn Ó Lei 9394/96, que permita ao cidada o 

adaptar-se a contextos em constante mudanca. 

 

 O desenvolvimento cientıfico e as constantes inovaco es tecnol“gicas, bem 

como o ritmo em que isso ocorre, obrigam-nos a sermos estudantes por toda 

vida. Na o apenas aperfeicoando o que jé  sabemos, mas aprendendo coisas 

inteiramente novas. 

 

Quando se fala hoje em ”sociedade do conhecimentoá nossos esforcos devem 

ser no sentido de que a educaca o e o conhecimento sejam para todos e na o 

somente para uma parcela privilegiada da populaca o, nos precisos termos de 

Werthein e Cunha (2000). 

 

Enquanto uns discutem as ”controve rsias e confuso esá (VALENTE, 1993)  que 

a entrada dos computadores tˆm causado na é rea da educaca o, outros va o se 



instrumentalizando  e incorporando o uso desta ferramenta no cotidiano 

escolar. O rga os governamentais, a exemplo do Ministe rio da Educaca o e 

Cultura, vˆm implementando, dia a dia, a informatizaca o de seus dados e 

procedimentos operacionais.  

 

A comissa o que elaborou as diretrizes para a prova do Exame Nacional dos 

Cursos de Pedagogia, a partir de indicaco es feitas pelo Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras e pela Secretaria de Educaca o Superior do MEC 

destacou como um dos componentes do perfil do Pedagogo ”a compreensa o 

dos vé rios domınios do conhecimento pedag“gico e dos conteudos 

disciplinares especıficos e respectivas metodologias, numa perspectiva de 

formaca o contınua e auto-aperfeicoamentoá e ”a incorporaca o de tecnologias 

de informaca o e comunicaca o ao planejamento e as pré ticas educativasá. 

 

Instituico es de pesquisa, com  apoio governamental, desenvolvem projetos que 

visam auxiliar as escolas tanto no processo de incorporaca o e planejamento 

das novas tecnologias, quanto no suporte te cnico e capacitaca o de 

professores. 

 

O PROINFO3, uma iniciativa que vem sendo desenvolvida pela Secretaria da 

Educaca o ` Dist–ncia (SEED/MEC), abrangendo o ensino fundamental e 

me dio, trabalha no sentido de promover a universalizaca o do uso de tecnologia 

de ponta no sistema publico de ensino. 

 

Ate  mesmo para a escolha dos mandaté rios da Naca o, seja o eleitor analfabeto 

ou na o, para exercitar a sua cidadania, tem que ”treinará em uma urna 

eletrÉ nica, mesmo o eleitor afirmando  que ”o difıcil na o e  votar, mas em quem 

votará. 

 

 Chegamos ao ponto de termos o ”analfabeto digitalá, que se na o dispuser de 

um mınimo de ”treinamentoá vai passar pela situaca o de constrangimento de 
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sequer movimentar sua conta bancé ria, ou ter acesso a importantes 

informaco es em seu cotidiano. 

 

Neste contexto, o aluno das licenciaturas em geral, e da Pedagogia em 

especial, normalmente cognominado de ”aluno trabalhadorá, em geral  

despossuıdo de maiores recursos financeiros, que trabalha oito horas dié rias, 

por conta pr“pria, nem sempre tem oportunidade de acesso ao computador e 

seus perife ricos, dificultando, destarte, a sua formaca o, de modo a atender `s 

constantes e complexas demandas do mercado de trabalho. 

 

A Universidade vˆ-se obrigada  a atender as necessidades de seus alunos, e 

neste contexto, o projeto de ensino com o tıtulo em epıgrafe esté  relacionado e 

guarda pertinˆncia com o Programa de Informé tica Aplicada ` Educaca o do 

Departamento de Teoria e Pré tica da Educaca o da Universidade Estadual de 

Maringé  (UEM), criado em 1998 por iniciativa da professora Doutora Anair 

Altoe . 

 

Este artigo na o tem a pretensa o de entrar na seara da discussa o de aportes 

te“ricos, e sim relatar uma experiˆncia, nos moldes de um estudo de caso, no 

lapso temporal compreendido entre os anos de 1999 e 2002. 

 

 

HISTO RICO 

 

Em 1998 o Coordenador deste projeto participou, na condica o de discente, de 

um projeto desenvolvido na UEM pela professora Doutora Anair Altoe , 

denominado ”Formaca o de professores do Curso de Pedagogia da UEM no 

uso de novas metodologias nas disciplinas que ministramá, uma vez que fazia 

parte de sua formaca o em nıvel de p“s-graduaca o, no programa de doutorado, 

na é rea de informé tica educativa pela UNICAMP. 

 



A partir daquele projeto, cujo objetivo principal era trabalhar com a capacitaca o 

de professores em novas tecnologias, originou-se a ide ia de desenvolver um 

trabalho semelhante com alunos dos primeiros anos do Curso de Pedagogia, 

podendo ser identificado aı o nascedouro do projeto em questa o. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Entre os principais objetivos do projeto pode-se destacar: 

1. estudar aspectos da Informé tica Aplicada ` Educaca o; 

2. oportunizar aos alunos acesso ` tecnologias alternativas de auto-

aprendizagem; 

3. capacitar alunos das primeiros anos do Curso de Pedagogia para que 

tenham competˆncia na Informé tica Aplicada ` Educaca o, enfatizando-se o 

uso da INTERNET; 

4. preparar recursos humanos para a é rea de Informé tica Educativa; 

5. construir um caté logo de ”sitesá mais interessantes a serem acessados para 

pesquisas educacionais. 

 

A proposta e  que os acadˆmicos que jé  tenham algum domınio na é rea de 

informé tica possam compartilhé -lo com colegas que na o sejam detentores 

desse conhecimento. 

 

 
METODOLOGIA 

 

Foram utilizados, inicialmente, quatro microcomputadores e uma impressora 

alocados na sala 4 do bloco 4, num espaco fısico equivalente a 48m2 e a 

estrutura do laborat“rio de micros de INTERNET do Nucleo de Processamento 

de Dados (NPD) da UEM em datas previamente reservadas. Durante o  

segundo ano de funcionamento do projeto, na sala 4 do bloco 4, foram 

instalados pontos de INTERNET.  



 

Em levantamento pre vio realizado junto aos alunos do primeiro ano do curso  

de Pedagogia, do turno noturno, constatou-se que  poderiam ser utilizados 14 

micros de propriedade dos acadˆmicos, o que tipificaria o conceito do 

pesquisador argentino BATTRO de ”escola expandidaá. 

 

A proposta consiste em que, ap“s uma avaliaca o inicial de seus conhecimentos 

na é rea, os alunos possam ser distribuıdos em pequenos grupos Ó 2 ou 3 

alunos (aprendizes) - em horé rios pre  estabelecidos (uma hora por semana), 

de acordo com a possibilidade dos participantes, contando, de forma solidé ria, 

com a assessoria de um monitor, preferencialmente da mesma turma dos 

aprendizes. 

 

Contempla ainda uma atividade de discussa o no grande grupo acerca das 

possibilidades de aplicaca o da informé tica na educaca o e suas possıveis 

implicaco es. 

 

Durante o primeiro semestre de cada ano os alunos sa o iniciados no M“dulo I Ó 

Introduca o ao ambiente Windows, M“dulo II Ó Oficina de Texto Win-Word/98. 

No segundo semestre privilegia-se o trabalho com conteudos bé sicos de 

INTERNET. 

 

 

RESULTADOS 

 

Durante o perıodo letivo de 1999, primeiro ano de desenvolvimento do projeto, 

inscreveram-se 25 acadˆmicos como monitores volunté rios que atenderam 64 

alunos inscritos. No ano seguinte, perıodo letivo de 2000 o projeto contou com 

a participaca o de 11 monitores que prestaram atendimento a 29 acadˆmicos. 

No ano letivo de 2001 o projeto contou com a participaca o de 5 monitores que 

atenderam 17 alunos. Devido a um movimento grevista por melhores condico es 

de trabalho que paralisou nossa instituica o por seis meses, o perıodo letivo de 



2001 teve continuidade no ano de 2002, concluindo o primeiro quadriˆnio de 

desenvolvimento do projeto.  

 

Ainda que no ultimo ano tenha participado um numero reduzido de alunos, os 

resultados alcancados podem ser considerados significativos. Destaque-se 

que, ale m de atender aos objetivos propostos quando da implementaca o, o 

projeto tornou-se interessante espaco aos alunos do curso para pesquisa e 

elaboraca o de trabalhos acadˆmicos. 

 

Como numa perspectiva da teoria da gestalt, quando muda-se uma das partes, 

na o estamos necessariamente mudando s“ a parte mas, em muitos casos, 

mudando o todo, ou, pelo menos, interferindo no todo, o fato de se mudar, ou 

dar outras alternativas de aprendizagem ao aluno, tem feito com que o mesmo 

questione a forma tradicional de se trabalhar em sala de aula, e passe a 

provocar mudancas. 

 

Por paradoxal que possa parecer, a informé tica, que de inıcio, para uns passa 

uma ide ia de condicionamento, mé quinas de ensinar, de conceitos 

behavioristas, para outros tˆm sido utilizada como ferramenta para que ocorra 

a aprendizagem centrada no aluno, ou auto-centrada, numa perspectiva 

rogeriana de aprendizagem. Depoimentos de vé rios acadˆmicos sinalizam 

nesta direca o, o que, sem sombra de duvida, contribui para o seu 

desenvolvimento. 

 

Por outro lado, se analisarmos na perspectiva construcionista, ou construtivista 

de processos de aprendizagem, podemos observar que vé rios acadˆmicos 

deram passos importantes no sentido da construca o de seu pr“prio 

conhecimento a partir de experiˆncias vivenciadas num ambiente virtual, com a 

mediaca o do monitor, ou da pr“pria ferramenta utilizada. 

 



Oferecendo novas alternativas de aprendizagem, faz com que os alunos 

questionem os me todos e a pré tica educacional, contribuindo para uma 

possıvel mudanca no processo de ensino e de aprendizagem. 
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