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EU, TU, ELE ... NOS? 

RELAc;AO DE COOPERAc;AO: PARA ALEM DO VIRTUAL 

RESUMO 

0 objetivo da presente pesquisa e mostrar que o processo de construr;ao 

da relar;ao de cooperar;ao no Ambiente Virtual TeiEduc, pede ser 

associado aos tres estagios de desenvolvimento piagetiano - anomia, 

heteronomia e cooperar;ao. Busca-se, tambem, evidenciar que esse 

processo esta vinculado com a capacidade dos sujeitos em superar os 

mon61ogos e articular dialogos, a fim de gerar ideias, distribuir tarefas ou 

tomar decis5es que se estendam a comunidade, indo alem dos limites do 

Ambiente Virtual. 

Trata-se de uma pesquisa-ar;ao de educar;ao, contextualizada e 

desenvolvida com os agentes comunitarios de saude, dos bairros Sao 

Marcos e Santa Monica, regi5es perifericas de Campinas/SP. Para estudar 

a relar;ao de cooperar;ao, potencializada pelo Ambiente Virtual TeiEduc, 

entre pessoas consideradas digitalmente exclufdas, optamos por uma 

observar;ao qualitativa, que considera a subjetividade e o aspecto 

sociocultural de cada participante. A pesquisa teve durar;ao de urn ano e 

meio, envolvendo durante esse perfodo atividades presenciais, 

semipresenciais e a distancia. Assim, os procedimentos para alcanr;ar os 

objetivos trar;ados foram divididos em tres fases principais, com durar;ao 

de urn semestre cada uma: presencia! (UPACS, UNICAMP), semipresencial 

(Espar;o Esperanr;a) e a distancia (centros de saude Sao Marcos e Santa 

Monica). 
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Os resultados obtidos demonstraram posturas de relacionamento que 

coincidiram com os estagios de anomia, heteronomia e cooperac;ao. Pon§m, 

predominaram as relac;oes heteronomas. Os agentes, neste estagio, 

apresentaram ideias em formate de mon61ogos. As relac;oes que alcanc;aram 

o estagio de cooperac;ao foram manifestadas em dialogos, e potencializadas, 

principalmente, pelas ferramentas Perfil, PortfOlio e F6runs de Discussao. A 

partir de tais resultados, pode-se sugerir algumas considerac;oes sobre as 

ferramentas do TeiEduc, na tentativa de incorporar facilidades na interface e 

fomentar a relac;ao de cooperac;ao. 
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ME, YOU, HIM ... US? 

COOPERATIVE RELATIONSHIP: BEYOND VIRTUAl 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to show that the process of construction of 

cooperative relationships in the Virtual Environment TeiEduc, can be related 

to the three piagetian developmental stages - anomy, heteronomy and 

cooperation. It also intends to show that this process is related to people's 

competence to overcome monologues and to articulate dialogues in order to 

create ideas, to distribute tasks or to make decisions that extend to the 

community, going beyond the limits of the Virtual Environment. 

This is an in-action educational research project, contextualized and 

developed with community health agents from the Sao Marcos and Santa 

Monica neighborhoods, both areas considered marginalized and violent in 

the Campinas/SP region. In order to study the cooperative relationship, 

generated by the Virtual Environment, TeiEduc, among computer illiterate 

agents, the option was for a qualitative observation, which considered the 

subjectivity and social and cultural aspects of each subject. The research 

took about one year and a half, involving face-to-face, virtual and a mixture 

of face-to-face and virtual activities. Thus the procedures to reach the 

research objectives were divided in three main phases: first semester, face

to-face activities that took place at the LIPACS/UNICAMP; second semester, 

mixture of face-to-face and virtual activities that happened at the Espa<;o 

Esperan<;a, in the neighborhood; and finally third semester, the virtual 

activities originated from the health centers in Sao Marcos and Santa Monica 

neighborhood. 



The results showed that the agents' attitudes about relationship coincide 

with anomy, heteronomy and cooperation stages. However, the heteronomy 

relationship prevailed. The agents, in this stage, presented ideas in 

monologue format. In the cooperation stage, the relationships that 

succeeded were manifested in dialogue format and took place in Telecduc 

environments such as: Profile (Perfil), Portfolio and Discussion Foruns 

(F6runs de Discussao). Based on these results, suggestions are made 

regarding some Teleduc environments, as an attempt to incorporate 

facilities in the interface and to stimulate cooperative relationships. 
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PREAMBULO DE UMA ODISSEIA 

A paisagem barroca e colonial do interior mineiro e um cenario carregado de 

aspectos nostalgicos e buc61icos. 0 vai-e-vem das ruas mouriscas, tecidas 

pelos paralelepipedos lascados e polidos durante a hist6ria de Campanha, 

municipio que me viu nascer, formou um retrato tipico de vias sinuosas que 

conduziam os encontros da populac;;ao local. Ruas toscas e torsas, nao 

linea res. 

No ponto mais alto da cidade, no campanario da Catedral, a badalada do 

sino e um dos principais meios de comunicac;;ao. Quase como num cenario 

de Victor Hugo, os sinos ecoam, pela atmosfera, sons simb61icos, 

constitutivos do imaginario coletivo. Um territ6rio onde a economia gira em 

torno do imaginario. 

Filho de telegrafista e confeccionadora, estive envolvido com c6digos e 

maquinas desde a infancia. Viver e crescer nesse ambiente fez-me despertar 

o gosto pelos simbolos e sistemas de produc;;ao. No entanto, inicialmente as 

Artes Visuais foram os meios que me proporcionaram aguc;;ar o meu sentido 

de observac;;ao, o gesto de criac;;ao e revisitar o espac;;o simbolizante com um 

novo olhar. 

Seguindo a maxima do pintor Delacroix - a via gem transforma o ser humano 

- decidi translocar de Minas Gerais para estudar no Rio Grande do Sui. Entrei 

para a Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas. Logo 

me tornei bolsista do Programa Especial de Treinamento (PET) da Capes. 

Interessei-me em pesquisar o desenvolvimento das instalac;;oes enquanto 

linguagem artistica. As questoes que me fascinavam eram: como uma obra 

de arte sai da parede e invade o espac;;o arquitetonico? Que fatores estao 
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envolvidos nessa translocac;ao espacial? Seria a necessidade do homem em 

significar o espac;o? Assim, propus urn projeto de pesquisa ao professor 

Gilberto Yunes (coordenador do PET) e a professora Neiva Bohns 

(Departamento de Arte e Comunicac;ao). Ap6s urn ano e meio fui agraciado 

com o primeiro Iugar num congresso de iniciac;ao cientifica, que envolvia 

diversas universidades daquele Estado. Pesquisar as instalac;oes artfsticas 

me fez refletir sobre a estetizac;ao do conhecimento e a apropriac;ao do 

espac;o, que mais tarde voltariam com uma outra roupagem, a significac;ao 

do espac;o cibernetico. 

As Tecnologias da Informac;ao e Comunicac;ao (TIC) estavam presentes nos 

meus trabalhos plasticos, sejam enquanto processo criativo, ou enquanto 

objeto de arte. Com a popularizac;ao da Internet, visualizei o ciberespac;o 

como urn ambiente de informac;oes multicultural, urn cheio sem materia, 

porem real, que estrutura novos processes de aculturac;ao. Fui aos poucos 

me aproximando desse ambiente e percebendo-lhe o valor, nao somente 

para o meu trabalho, mas para a minha vida. 

Ap6s me formar, voltei a Minas Gerais, na cidade das badaladas do sino. 

Comecei a trabalhar numa Cooperativa de Ensino. A minha experiencia 

como educador na Cooperativa de Ensino da Campanha (COOPERCAMP) me 

proporcionou entrar em contato com urn meio alternative de resolver 

problemas. Pude visualizar-lhe a estrutura organizacional em formate de 

rede. Os efeitos dos problemas e soluc;oes repercutem em todo o grupo. 

Basta puxar urn n6 dessa rede que todos comec;am a sentir. A partir da 

cooperativa conheci os prindpios do cooperativismo estipulados pela Alianc;a 

Cooperativa Internacional (ACI), que aplica-los exige urn constante esforc;o 

grupal. 

Mais ou menos nesse perfodo ingressei na Universidade do Estado de Minas 

Gerais (UEMG, campus de Campanha), para ministrar aulas voltadas as 
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Artes e a Cultura. Como professor de Turismo Cultural comecei a refletir 

com os estudantes dois temas relevantes para essa pesquisa: "a 

potencializa<;;ao da identidade cultural e o processo de acultura<;;ao na web" e 

"os encontros em espa<;;os desmaterializados". 0 primeiro tema esta voltado 

para a potencializa<;;ao da cultural local. 0 segundo, e propositalmente 

esfarelante, granulado, porem, refere-se ao virtual, um espa<;;o bastante 

real, que permite encontros e relacionamentos entre sujeitos distantes. 

Ciente de que uma cidade so se consolida como atrativo turistico mantendo 

a propria estrutura socio-cultural equilibrada, propus discutir como as 

rela<;;5es no ciberespa<;;o podem gerar significados, e melhorar a qualidade 

de vida da comunidade. 

A fim de me aprofundar nesses temas cheguei ate o Departamento de Pos

Gradua<;;ao em Multimeios da UNICAMP. No Multimeios ha uma composi<;;ao 

holistica. Diversos pesquisadores de areas distintas interagem. 0 nosso 

ponto de vista se dilata, confrontam-se ideias e a visao passa a ser 

multifocal. 0 objeto estudado ganha a caracteristica da cadeia molecular de 

um crista!, com diversas faces interligadas. Artista visual, fisico, analista de 

sistema, antropologo, engenheiro, comunicologo, arquiteto, pedagogo, 

biologo, matematico, psicologo trocam experiencias entre si formando uma 

rede interdisciplinar. 

Foi no Multimeios que entrei em contato com o curso Seminaries Avan<;;ados 

ministrado pelo Prof. Jose Armando Valente. Comecei a estudar o papel das 

TIC na constru<;;ao do conhecimento, mais especificamente a espiral de 

aprendizagem (descri<;;ao- execu<;;ao- reflexao- depura<;;ao) que vai sendo 

estruturado na intera<;;ao homem-computador-homem (Valente, 1999a; 

Valente & Prado, 2002). 

Durante o curso conheci o Ambiente Virtual TeiEduc e seu potencial 

enquanto plataforma de trabalho coletivo. Conforme ia participando de 
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curses no TeiEduc, algumas quest5es foram surgindo: a EAD pode levar o 

sujeito a despertar a consciencia para a propria realidade? Como utilizar a 

EAD para sensibilizar o sujeito para a aprendizagem continua ao Iongo da 

vida? Como a EAD pede fomentar a relat;;ao de cooperat;;ao em prol da 

aprendizagem coletiva? 

A partir desses questionamentos tres elementos passaram a ser relevantes 

na minha pesquisa. 0 primeiro esta relacionado as Tecnologias de 

Informar;ao e Comunicar;ao (TIC). Diante do grande aglomerado de 

informat;;5es que sao produzidas no mundo e a velocidade com que elas 

circulam foi necessaria que a humanidade criasse instrumentos tecnologicos 

adequados. Na decada de 80 a informatica despertou como um fen6meno 

econ6mico e cultural, emergindo as "comunidades virtuais" na geografia 

desterritorizada do ciberespat;;o. Os recursos dessa tecnologia permitem ao 

sujeito superar os limites do tempo e do espat;;o para se relacionar com o 

outro. A humanidade esta trocando a proximidade ffsica pela informacional. 

A informatica e a "Notre Dame" da interatividade. A grande rede esta sendo 

formada pela memoria coletiva, unida por links - "infovias" que levam ao 

encontro do outro ou de informat;;5es em qualquer parte do planeta. 

Contudo, essas tecnologias nao estao distribufdas harmonicamente entre a 

populat;;ao. A quantidade de pessoas que nunca tocaram em um teclado 

ainda e imensa. A socializat;;ao das tecnologias e a capacitat;;ao para que os 

sujeitos a utilizem como instrumento de melhoria de vida (desenvolvimentos 

de sistema de produt;;ao, ganhos econ6micos, acessos as informat;;5es, meio 

de comunicat;;ao etc) e um grande problema das nat;;5es, principalmente as 

chamadas subdesenvolvidas ou no jargao pos-moderno - pafses em 

desenvolvimento. 

0 segundo elemento diz respeito a cultura de cooperar. 0 grande desafio do 

seculo XXI, talvez seja, como viver junto, neste planeta. E necessaria 

adotarmos uma nova postura em rela<;ao ao mundo: de competit;;ao para a 
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de coopera<;ao. Atualmente, duas culturas estao interpenetrando-se. Uma e 

sustentada pela egide da competi<;ao global. Ela domina o cenario 

contemporaneo, no qual a liberdade se reduz a troca competitiva. Alem de 

impor o individualismo, o segregacionismo e a competi<;ao. Em toda 

competi<;ao sempre existem perdedores. Nao precisamos descreviHos. 

Estao em toda parte. Vamos apenas lembrar que, de acordo com a ONU, 

morrem por ano 07 milhoes de seres humanos por falta do lfquido mais 

abundante de nosso planeta a agua. A pobreza mundial chegou a 400 

milhoes de pessoas nos ultimos cinco anos. No Brasil, dados da Funda<;ao 

Getulio Vargas apontam que ha 50 milhOes de miseraveis (29.3% dos 

brasileiros tern rend a mensa I inferior a 80 reais per capita). A desigualdade 

revela-se cruel, ofensiva e fertiliza a exdusao em diversas areas do mundo 

global. Afasta o indivfduo da educa<;ao eo expoe a violencia (Yunes, 2001). 

Nessa atual situa<;ao, uma nova exclusao se configura: 

"Desemprego tecnol6gico, estreitamento de oportunidades por 
diminuit;fio de postos de trabalho, restric;ao dos mecanismos de 
protec;ao social e reduc;iio da populac;ao coberta por esses 
mecanismos". (Oliveira & Pinto, 2001, p.14) 

No modele competitive, ha pouco espa<;o para o conteudo humane. Triunfa 

quem acumular maior quantidade de valores de bens simb61icos. A busca e 
pelo status universal, sem levar em considera<;ao a subjetividade de cada 

cidadao e cidada. Tornaram-se sujeitos sem caracterfsticas particulares, 

massificados no totalitarismo global. E a polftica da totalidade, da 

simplicidade e do reducionismo. Privilegiar o paradigma determinista, 

naturalista, mecanicista e binario de ganhar-perder, refor<;ando o 

individualismo e a nega<;ao do outro como forma de crescimento conjunto, 

leva ao empobrecimento de solu<;Oes possfveis, rompe-se com a socializa<;ao 

de todo o tipo de patrimonio valorativo, cria-se conflito entre os indivfduos e 

gera perdas afetivas e relacionais. A outra cultura que compoe o palco das 
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relac;5es humanas, em menor densidade, tern como principia a cooperac;ao, 

os lac;os sociais, a autonomia, o dialogo transformador, o respeito a ecologia 

e a distribuic;ao justa dos sistemas de produc;ao. Na cultura de cooperar, a 

competic;ao cede Iugar ao trabalho e a aprendizagem em grupo. E 

necessaria otimizar essa cultura. 

0 terceiro elemento esta vinculado a cidadania e a predisposic;ao para a 

aprendizagem continuada ao Iongo da vida (lifelong-learning mindset). E a 

partir da aprendizagem que o homem consegue fazer uma leitura critica do 

mundo, inserir-se nele e ser um partfcipe da hist6ria. No entanto, a 

aprendizagem nao esta vinculada somente a escola formal. Ela se inicia 

desde os primeiros instantes de nossa vida estendendo-se ao Iongo dela 

(Valente, 2001). 0 sujeito e aprendiz e professor o tempo todo. Quando o 

sujeito se conscientiza de que ele possui o poder (empowerment) para 

construir e reconstruir a sua realidade, interagindo com objetos e com o 

social, ele da o primeiro passo para modificar a si mesmo e ao mundo. Nao 

referimos a uma educac;ao continuada, no sentido de que o sujeito deva 

estar constantemente se "capacitando" para ada ptar-se a injusta sociedade 

global e ao pragmatismo imediatista. A aprendizagem e para que ele se 

aproprie de conhecimentos, e essa apropriac;ao o possibilite desenvolver 

outros conhecimentos que ultrapassem atividades produzidas 

maquinalmente, com fundamentac;ao alienante. De homem-maqufnico para 

homem-sujeito. 

Os tres elementos lanc;aram-me provocac;5es que me levaram a estuda-los 

no programa de mestrado em Multimeios da UNICAMP. Durante este perfodo 

surgiu a oportunidade de fazer parte do Programa de Politicas Publicas -

Comunidade Saudavel. 0 programa e estruturado pela interac;ao entre a 

Universidade Estadual de Campinas, o Institute de Pesquisas Especiais para 

a Sociedade (ONG IPES), Secretaria Municipal de Saude de Campinas e 

profissionais, que vem realizando um conjunto de atividades voltadas para a 
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promo~ao da qualidade de vida de comunidades carentes, em especial a 

regiao periferica dos Amarais. 

0 Complexo dos Amarais, 

adequado do descontrole 

regiao Norte de Campinas/SP, e o retrato 

urbano. 

Constantemente ocorrem surtos de 

0 esgoto corre a ceu aberto. 

doen~as causadas pela falta de 

saneamento basico. Essa regiao conta com mais de 35 mil habitantes, e 

formada pelos bairros Santa Monica, Sao Marcos, Barro Preto, Jardim 

Campineiro e Vila Esperan~a. De acordo com Rangel e Martins (2004), 

grande parte da popula~ao local e de imigrantes. Vieram do Nordeste, de 

Minas Gerais, do Parana e outras regioes de Sao Paulo. Foram atrafdos pela 

promessa de empregos nas industrias localizadas em Sumare e em 

Campinas, duas das cidades que refletem a urbaniza~ao intensiva ocorrida 

no Brasil, nas decadas de 1960 a 1980. Muitos sao ex-agricultores ou no 

mfnimo filhos de famflias de origem rural e, na cidade grande, passaram a 

trabalhar como pedreiros, carpinteiros, vendedores, entre outras atividades 

forma is e inform a is. Poucos conseguiram emprego no setor industrial. 

No infcio de 2003, as deficiencias da Regiao dos Amarais foram confirmadas 

no estudo "Deficit Social nos Municfpios Brasileiros: uma proposta de 

indicadores para diagn6stico e implementa~ao de programas sociais 

emergenciais", elaborado pelo dem6grafo Paulo Jannuzzi e Enrico Martignoni 

(apud Rangel & Martins, 2004). 0 estudo faz urn mapeamento da exclusao 

social em Campinas, a partir das informa~oes do Censo Demografico de 

2000 do IBGE. Conforme a pontua~ao utilizada pelos pesquisadores para 

montar o ranking, a favela do Santa Monica obteve 1602 pontos em termos 

de "Tamanho do deficit social". A favela do Sao Marcos, segunda pior 

colocada, alcan~ou 1188 pontos, e o terceiro local pior colocado foi a 

ocupa~ao de Eldorado dos Carajas, com 1025 pontos. 
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Profissionais importantes que atuam diretamente com a popula~ao local sao 

os agentes comunitarios de saude. Eles penetram nos sulcos do complexo, 

chegando as casas e as famflias. Os agentes possuem a confian~a de grande 

parte dos moradores, o que facilita acessar informa~oes referentes aos 

problemas locais com que outros profissionais tem dificuldades. De acordo 

com os pr6prios agentes, na pratica do dia-a-dia surgem casos particulares 

que deveriam ser discutidos com os colegas e com os profissionais da area, 

contudo a falta de disponibilidade em reunir todos esses profissionais, 

dificulta a troca de informa~ao e experiencia. 

Diante dessa realidade, eu e os meus colegas pesquisadores confiavamos na 

ideia de que um Ambiente Virtual poderia contribuir com esses agentes, 

onde teriam a oportunidade de expor problemas de casos espedficos e 

trocar informa~oes entre eles. Essas trocas nao seriam apenas de cunho 

interativo, mas de rela~oes sociais. 

0 Ambiente Virtual TeiEduc, conforme consta na literatura e pela nossa 

propria vivencia como usuario, demonstra condi~oes de ser utilizado como 

suporte para contribuir para esses profissionais. 

A maioria dos agentes de saude nao tinha experiencia com computadores, 

apenas possuia alguma no~ao. Menos experiencia ainda tinha com 

Ambientes Virtuais. Outro fato, e que os agentes ja mantinham uma rela~ao 

de coopera~ao no dia-a-dia de trabalho, enquanto agentes comunitarios. Por 

esse motivo questionamos se um Ambiente Virtual potenciaria a rela~ao de 

coopera~ao, a ponto de estender as a~oes a comunidade onde viviam. 

Quando questionamos se os agentes sao capazes de estender as rela~oes de 

coopera~ao para alem do virtual estamos problematizando se eles 

conseguiriam superar os estagios de anomia e heteronomia, e articular 

rela~oes de coopera~ao, que foram potencializadas por meio do Ambiente 

Virtual, mas que se propagam para "fora" do computador. Tambem nos 
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referimos se algum produto ou resultado alcan<;ado par meio da rela<;ao de 

coopera<;ao se estendeu a comunidade. 

Pensamos que a utiliza<;ao do Ambiente Virtual, como um recurso para 

opera<;6es conjuntas, exige do sujeito iniciante passar par estagios de 

desenvolvimento. Assim, procuramos mostrar que o processo de constru<;ao 

da rela<;ao de coopera<;ao no Ambiente Virtual esta associado aos tres 

estagios piagetianos- anomia, heteronomia e coopera<;ao. 

Utilizamos o Ambiente TeiEduc para subsidiar as atividades on-line, e 

otimizar as rela<;6es de coopera<;ao para ah~m do virtual, e nao somente 

"dentro" do TeiEduc. A expectativa era de que essa plataforma de EAD 

conseguisse otimizar as rela<;oes de coopera<;ao entre os agentes e que 

estes atuassem dinamicamente, enquanto sujeitos ativos, crfticos e 

construtores de novas realidades. No entanto, veremos que surgiram 

problemas de diversas ordens, que agiram como for<;as coercitivas e 

interferiram nos desempenhos dos agentes. As dificuldades eram relativas 

aos contextos onde eram desenvolvidas as atividades. Tivemos a chance de 

vivenciar junto com os agentes de saude, experiencias em tres contextos 

distintos, e notamos que quanta mais coercitivo e assistencialista e o 

contexte, mais dificil fica de se relacionar cooperativamente. Veremos, 

portanto, que a tecnologia par si s6 nao sustenta as rela<;5es de coopera<;ao. 

Sao necessaries outros elementos, como: pedagogia adequada, ferramentas 

apropriadas e contexte favoravel. 

Temos aqui uma oportunidade de estudar essa aventura de se relacionar 

coletivamente, tendo a tecnologia enquanto potencializador da coopera<;ao, 

na tentativa de sermos mais um n6 g6rdio que tece a rede dos la<;os sociais, 

para a forma<;ao da cultura de cooperar. 
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Para isso, foram estipulados cinco capftulos para a dissertac;:ao. 0 primeiro, 

Os Excluidos e os Neof6bicos, foi dividido em tres subcapftulos. No primeiro 

deles, 0 Segundo Diluvio e os Despossuidos, apresentamos transformac;:oes 

ocorridas no cenario mundial, ap6s, discursamos sobre a exclusao, a partir 

do subcapftulo A Escolha eo Excluido. No terceiro subcapftulo, A Jangada da 

Medusa eo P6s-Naufragio, utilizamos analogias para elucidar o problema do 

medo diante da informatica, e o caminho do encontro, da cooperac;:ao como 

diagn6stico. 

0 segundo capitulo apresenta a fundamentac;:ao te6rica de conceitos 

tratados nessa pesquisa. 0 primeiro subcapftulo refere a Psicogenese da 

Moral de Piaget, que esta subdividido em: A Consciencia da Regra, Os Dois 

Tipos de Respeito, A Moral Coercitiva e Cooperativa. 0 segundo subcapftulo, 

Conceito de Cooperac;ao, contempla diversos autores que discursaram sobre 

o assunto. Apresentamos conceitos e classificac;:oes da relac;:ao de 

cooperac;:ao que adotamos na presente pesquisa. 0 terceiro, Despertar da 

Consciencia utiliza principalmente a teoria de Paulo Freire sobre a pedagogia 

da liberdade. Centramos na questao de que e necessario o despertar da 

consciencia para que o sujeito possa gerar mudanc;:as mais significativas na 

comunidade onde esta inserido. 0 quarto subcapftulo descreve a Mediac;ao 

Transformativa. 0 Ambiente Virtual, a palavra e a fotografia sao 

especificadas como tres elementos importantes para a mediac;:ao das 

atividades desenvolvidas com os agentes. 0 quinto subcapftulo trata da 

abordagem do Estar Junto Virtual, apresentada por Valente. Essa concepc;:ao 

favorece acompanhar o aprendiz durante o seu processo de aprendizagem e 

fomentar a relac;:ao de cooperac;:ao. 0 sexto, Ambientes Virtuais 

Cooperativos, apresenta uma revisao de conceitos de Ambientes Virtuais. 0 

setimo subcapftulo contempla o TeiEduc e as suas ferramentas. 0 oitavo 

subcapftulo trata dos tipos de interac;:ao que podem ocorrer em um Ambiente 

Virtual de acordo com a ideologia ou a proposta dos curses de EAD. Assim, 
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dividimos em quatro t6picos principais: Interac;ao Quanto a Temporalidade, 

Interac;ao Quanto a Distancia, Interac;ao Quanto ao Numero de 

Interlocutores, Interac;ao Quanto a Qualidade das Rela<;oes. 

No terceiro capitulo, Desenvolvimento da Pesquisa, encontram-se os 

objetivos, geral e espedficos; e as questoes metodol6gicas da pesquisa -

tempo, ac;oes, instrumentos de analise, local da pesquisa, os sujeitos e os 

principais procedimentos. 

0 quarto capitulo, Resultados e Discussao, apresenta o desenvolvimento do 

projeto nas suas tres fases: Presencia!, Semipresencial, A Distilncia. Em 

cada fase sao mostrados os resultados e a discussao parcial sobre os 

resultados. 

No quinto capitulo apresentamos as considerac;oes finais da dissertac;ao. 

No final da dissertac;ao esta o referencial bibliografico que contribuiu para 

subsidiar a pesquisa. 
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OS EXCLUfDOS E OS NEOFOBICOS 

Nos pr6ximos subcapitulos faremos algumas considera~oes preliminares, 

respectivamente, sobre as transforma~oes que o mundo vem passando, a 

exclusao e a neofobia. 

1.1. 0 SEGUNDO DILUVIO E OS DESPOSSUiDOS 

A onda de transforma~oes, caracterizada por mudan~as multidimensionais 

em todas as areas de nossa sociedade, estao afetando, direta ou 

indiretamente, os seis bilhoes de seres vivos espalhados irregularmente pelo 

solo terrestre. 

Pensadores como Guattari (1987), Baudrillard (1988), Capra (1996), 

Maturana (2001), Levy e Labrosse (1999), Morin (2002) apontam alguns 

fatores imediatos desta mudan~a. Entre eles, a acelera~ao das evolu~oes 

cientificas, tecnicas e economicas; a facilidade de locomo~ao de um Iugar a 

outro, promovendo interpenetra~ao dos sistemas de signos; o 

desenvolvimento das telecomunica~oes, os meios eletronicos e da 

informatica. 

No ditame p6s-moderno, esta havendo uma re-estrutura~ao cognitiva e 

perceptiva diante da realidade, fomentada pela postura de ser-estar

diafogar adotada pelos individuos no decorrer da hist6ria, principalmente a 

partir do surto demografico do p6s-guerra. 

Uma conseqOencia dessas mudan~as foi a explosao de informa~oes que 

circulam pelos meios tecnol6gicos, principalmente pela Internet, anunciada 



como o "segundo diluvio". A quantidade de dados disponfveis em um site ou 

em uma revista semanal talvez seja maior do que o numero de informac;5es 

colhidas em toda a vida de Newton. Uma crianc;a brasileira, da classe media, 

passa mais tempo entretida com as tecnologias do que dentro da escola. As 

telecomunicac;5es difundem as informac;5es para todo o canto, 

principalmente com o surgimento da informatica e da Internet. 

No entanto, a hist6ria das transformac;5es esta sendo construfda sobre a 

dominac;ao de uma classe social por outra. Nao ha partilha de bens e 

significados. Tece-se a massa dos despossuidos, aglutinando-se em areas 

opacas (Santos, 2002, p.308). Uma delas, como ja foi exposto, e o 

Complexo dos Amarais. 

Existiam, no minimo, dois problemas expressivos que afastavam os agentes 

de saude das tecnologias digitais e de se instrumentalizarem para a 

dinamica da vida atual. Sao problemas que estao presentes na populac;ao 

que ficam a margem das tomadas de decis5es. Ambos, diria Paulo Freire, 

sao legados da hist6ria e da polftica. 

0 primeiro e o fator da exclusao, que envolve quest5es sociais e 

economicas, percutindo na impossibilidade de escolher. Os agentes nao 

podiam escolher em usar a informatica simplesmente porque nao tern 

acesso a ela. Estao incluidos na pobreza mais adjeta. A nao escolha renega 

qualquer sujeito a exclusao, ao silencio e o mantem afastado e 

marginalizado. Ou seja, e fator externo, a influencia do meio sobre o sujeito. 

Tern a ver com a exclusao social, que retira do sujeito a sua condic;ao de 

escolher. Ele nao pode optar em navegar pela Internet, ja que nao tern 

computador e nem condic;ao de acessa-lo, principalmente porque muitos da 

populac;ao marginalizada nao conseguem interpretar textos, imagens e 

muito menos conseguem utiliza-los para se expressarem no mundo, 

principalmente quando se trata de interpretar os objetos virtuais. Foi o que 
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notamos no infcio das atividades com os agentes: dificuldade em assimilar 

entidades intangfveis. Nao basta criar centres de informatica. Entendemos 

que os agentes de saude devem ser capazes de apropriarem-se desta. Oaf 

uma das grandes importancias do programa Comunidade Saudavel, que 

ajuda com instalac;oes de centres de informatica em territ6rio dos exclufdos, 

utiliza a informatica como recurso para a aprendizagem e o letramento 

digital. 

0 segundo fator e o medo ou a neofobia. Alguns agentes diante de 

oportunidades para trabalhar em equipe, utilizando a informatica, 

manifestavam temor. Evitavam aventurar-se para o novo. E um problema 

interne, um medo fantasioso de como o sujeito enxerga a si mesmo em 

relac;ao ao mundo. Notamos que o agente de saude neof6bico sentia-se 

coagido diante dos novos instrumentos. 0 que esta relacionado com o fator 

cultural, de coac;ao ou a falta de autonomia. Em outras palavras, refere a 
imaturidade da moral de cooperac;ao e a nao conscientizac;ao do sujeito 

sobre a capacidade de ser agente transformador. 

Nos pr6ximos subcapftulos apresentaremos os dois problemas referentes a 
exclusao social e neof6bica. Eles foram denominados, respectivamente, 

como: A Escolha e 0 Excluido; A Jangada da Medusa e o P6s-Naufragio. 

1.2. A ESCOLHA E 0 EXCLUiDO 

A sociedade exige um homem mais decidido, um homem que escolhe. Saber 

escolher para tornar-se sujeito. Para Goswami "o sujeito e aquele que 

escolhe. Nao e o cogito, ergo sum, como pensava Descartes, mas o Opto, 

ergo sum: 'Esco/ho, logo existo"' (Goswami, 2002, p.137). 
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Como aprender a escolher em uma sociedade de consumo? Antes, erguiam

se piramides, hoje grandes shoppings centers. As placas que indicam e sao 

didaticas, sao as mesmas que aprisionam, trancafiam no consumption 

environment. As pessoas peregrinam para as "tecnomissas" das casas 

raves, a fim de consumir o sublime. Agora, das grandes catedrais, 

consomem-se s6 a memoria. 

Levy nos alerta: "Desde o comer;o, foram os consumidores que conduziram 

o jogo" (Levy, 2001, p.55). Os consumidores fogem de situa~;oes 

inconsumfveis e criam situa~;oes favoraveis ao consumo. Com o advento da 

Internet, os consumidores migram para o ciberespa~;o. 

"Com o ciberespar;o, os consumidores estao obtendo um poder 
que, confusamente, eles buscavam havia seculos. 
Consumidores de informar;oes, de divertimentos, de relar;i5es, 
essencialmente, mas tambem de tudo o que se pode 
encomendar on line, isto e, um numero enorme de coisas". 
(Levy, 2001, p.S6) 

Entretanto, no ciberespa~;o, os objetos nao sao os unicos a serem 

consumfveis. 0 que tambem se consomem sao todas as redes de signo. 

Consumimos toda ideia, o conceito que o objeto simboliza - o poder, o 

status, a jovialidade. 

"Os pr6prios objetos aparecem como alibis para o consumo 
diario das relar;i5es humanas. As pessoas nao consomem os 
objetos que compram, consomem signos". (McLaren, 2000, p. 
123) 

Os sistemas de objetos sao, de acordo com Baudrillard, "sistemas de 

distinr;ao social e suas regular;i5es" (Baudrillard apud McLaren, 2000, p.122). 

A diferencia~;ao social e adquirida, no nfvel do objeto, como signo. 



Os sujeitos transitam pelo universe de escolhas que lhe e disponivel. 

Escolher o que quer consumir nao restringe apenas as mercadorias de troca. 

Estamos falando de signos consumfveis - informa~oes, experiencias, 

conceitos - que instrumentalizam a conquista da liberdade e uma condi~ao 

melhor de saude, trabalho, educa~ao etc. A populac;ao dos Amarais carecem 

desses elementos. 

Negar a participa~ao nesse processo de escolha, de nao poder consumir o 

que e cabfvel, e negar a existencia do proprio ser (exclusao). A exclusao nao 

se refere somente a miseria, a pobreza e a carencia (Carie). Antes de 

qualquer coisa, o excluido e aquele que perdeu o direito de escolha, perdeu 

a propria liberdade, se e que algum dia ele a teve, ou era inclufdo numa 

sociedade libertaria. 

Os excluidos dos Amarais nao escolhem o querem consumir. Alguem esta 

escolhendo por eles. Os exclufdos estao ligados ao tratamento assistencial, a 
dependencia. Estao incapacitados de atuar enquanto agentes produtores de 

conhecimentos. Faltam-lhes autonomia moral e intelectual. A desigualdade 

economica e social impossibilitou-os de adquirir instrumentos para se 

articular no mundo. Os exclufdos nao recebem hospitalidades, sao 

rejeitados, desligados dos lac;os sociais. Nao constroem regras, sao 

submetidos a elas. Eles se perdem do coletivo, das realiza~oes e das 

tomadas de decisoes. Afirma Levy, 

"Pela hospitalidade, aquele que e separado, diferente, estranho 
e acolhido, integrado, incluido em uma comunidade. A 
hospitalidade consiste em atar o individuo a um coletivo. 
Contrapoe-se inteiramente ao ato de exclusao. 0 justo inclui, 
'insere~ reconstitui o tecido social". (Levy, 2000a, p.37) 

Pela rela~ao grupal, os justos potencializam a for~a moral e intelectual do 

coletivo. Engrandecem os seres humanos, "em primeiro Iugar a sua moral: 
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orgulho, reconhecimento, comunicac;ao, inteligencia coletiva. Os justos 

favorecem a potencia" (Levy, 2000a, p.38). 

Toda nova tecnologia tn3s uma outra configurac;;ao de excluidos. Na era da 

cibernetica, surge o excluido digitalmente. No muito, ele tem acesso a 
tecnologia molar ou de massa. Ele nao tem acesso aos meios moleculares, 

ao computador, nao se conecta a Internet, nao colabora nas decisoes no 

ciberespac;;o. 0 fato de que uma grande porcentagem dos excluidos nao sa be 

ler e nem escrever torna a situac;;ao mais agravante. Isso vemos 

intensamente nas regi5es do Sao Marcos e Santa Monica, que apresentam 

alto indice de analfabetismo (Carvasan, Baltar, & Barros, 2000). Antes de 

ser uma exclusao das tecnologias digitais moleculares, e uma exclusao 

social e do conhecimento, que renegou o excluido a beira-mar, sem opc;;ao 

de navegar. 

Levy (2003, p.238) escreveu que "0 exclufdo esta desconectado. Nao 

participa da densidade relacional e cognitiva das comunidades virtuais e da 

inteligencia coletiva". Se nao participa da rede digital, ele nao esta atuando 

na democracia direta da cibernetica. Novamente foi-lhe tirade o direito da 

escolha. Mas como eles podem se conectar estando distante dos 

computadores? Estamos falando de uma classe de excluidos que quer 

navegar, mas nao possui condic;;5es. Falta-lhe o barco para navegar. 

0 programa Comunidade Saudavel visa auxiliar na construc;;ao de portos de 

navegac;;ao e na aprendizagem dos instrumentos. A nossa expectativa e de 

que os agentes possam dominar as ferramentas das TIC para potencializar 

as suas atividades e torna-los sujeitos mais participativos, enquanto 

epicentros de transformac;;oes. 

Nesses novas tempos, novas tecnologias sao necessarias para ler e escrever 

o mundo. Elas reunem as pessoas no mesmo espac;;o e permite trac;;ar novas 
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perspectivas para urn mundo melhor. Sem esses instrumentos (novas 

lentes) OS olhos ficam calejados. E preciso passar do olhar a visao. 

Tornarem-se visionarios. Como diz o poeta, "Navegar e preciso". 

1.3. A JANGADA DA MEDUSAE 0 POS-NAUFRAGIO 

0 mundo esta com uma velocidade incansavel, fragmentado, granulado e as 

informa(;6es quando nao se justap6em, sobrep6em-se. 0 peso dessas 

informa(;6es se alastra no ciberespa(;o impondo em alguns sujeitos o medo 

do naufragio. A ancora foi recolhida e estamos em pleno diluvio. Temem ser 

protagonistas da "Jangada da Medusa" (1818-19) de Gericault. Uma pintura 

iniciada apes o tragico motim, do naufragio, da odisseia dos sobreviventes 

de uma fragata ao largo da costa africana. Uma dramatica experiencia com 

pratica de canibalismo, necessaria durante a espera pelo resgate. 

Alguns sujeitos observam a nova jangada com olhos pessimistas, evitam o 

dialogo e a tecnologia. Os neofobicos, os ermit6es, os ceticos recusam 

embarcar nessa odisseia. Estao apegados a terra, nao querem perde-la, mas 

o que nao sabem e que ja a perdemos (Husser!, 2001). Nao querem se 

aventurar como fez Ulisses na viagem a itaca. Poseidon agita o mare eles 

ficam apreensivos em ser naufragados. Algo como uma angustia que 

preludia a tempestade. 

A imensidao do mar assusta. Renega-nos a urn olhar inseguro, sem 

paradeiro. Chaui nos fala do medo do aberto que nos exp6e ao nada: "A/em 

de cada paisagem somente outra paisagem, a/em de cada horizonte apenas 

outro horizonte. Rasteado de sinais, da medo" (Chaui, 1999, p.35). Temos 

medo da perda e da falta; de navegar e de nao nos encontrarmos; de 

vermos e nao sermos vistos; de sermos vistos e sermos incapazes de ver; 
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da tentativa e do insucesso. Medo da extensao do mar, nao de que nos 

afoguemos, mas de que o nosso nome seja levado e com ele a nossa 

identidade. Horror moral, que urn dia Kierkegaard (apud Chaui, 1999, p.35) 

chamou de "desespero humano". 0 inominavel nos faz, de algum modo, 

percebermos a nossa condit;ao de simulacro. 

Nao e s6 o mar que e assustador. 0 fechado e propfcio a emboscada. Na 

jangada ha encontros com outros sujeitos. Eles se afastam dos encontros, 

receiam dialogar com o outro. Freud ja nos avisava, o outro e como urn 

reflexo do nosso espectro. Ver o outro e ver-nos. 0 Ego Ideal pode 

desmanchar-se. E agonizante. Por isso, a recusa do outro. 

Ao contrario dos exclufdos, que nao tern condi~;oes de escolher, os 

neof6bicos e os ermitaes se auto-excluem. Para eles, os outros sao a 

tempestade. Certos agentes de saude, de acordo com os pr6prios relatos, 

preferem trabalhar sozinhos agindo em grupo somente em condi~oes sine 

qua non. Temem a tecnologia. Alguns agentes de saude nao participaram 

das atividades com o TeiEduc porque nao se sentiam bern diante do 

computador, e tinham a concep~;ao de que nao eram aptos para tal. Fantasia 

misturada com temor. 0 exemplo abaixo ilustra o fato: 

<Agente 17> Tamara que nao consigam ligar [o servidor]. 
<Mediador 03> Por que? Nfio gosta de Internet? 
<Agente 17> Ela tern medo, morre de medo de mexer no 
computador. 
(Centro de Saude Santa Monica, dialogo oral, 11/04/2002, lOh SOm) 

Mas existem outros que estao numa busca constante com o saber e que por 

contagia, acabam influenciando os colegas neof6bicos a quererem aprender. 

Foi o que aconteceu com o Agente 01, que envolveu duas agentes, as quais 
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possuiam nenhuma pn3tica com computadores, as atividades no Espa~o 

Esperanc;:a/Sao Marcos. 

As pessoas estao se aproximando. 0 reprimido ja nao assusta tanto. 0 

mundo esta se interconectando. A malha planetaria esta sendo tecida. A 

cada minute uma multidao se conecta a Internet, criam-se blogs, sites 

pessoais etc. Velejar exige habilidade, o oceano e extenso. Pode conduzir ao 

naufragio, ao tragico ou a liberdade. 

Sejamos otimistas e vislumbremos uma nova jangada, que aproxima as 

pessoas, afastam-nas do naufragio. Diante do vasto oceano, superemos o 

medo e busquemos a trilha da liberdade. 0 segredo dessa liberdade, e toda 

a sua dificuldade, habita na transic;:ao entre a moral de coac;:ao para a de 

cooperac;:ao, de heteronomia para a de autonomia. 

Precisamos construir uma jangada mais segura, mais quente e acolhedora. 

Um iate ou um navio cruzeiro que fortifique o relacionamento cooperative. 

Com um ambiente protegido, aconchegante e amparado, o sujeito nao se 

assusta com a tempestade, pelo contrario, passa do terror a potencia 

criativa. Conforme sintetiza Henri Bosco, "Quando o abrigo e seguro, a 

tempestade e boa" (Bosco apud Bachelard, 2000, p.56). Na nova jangada, e 
precise que o sujeito supere o vazio intimo e encontre a profundidade des 

possfveis. 

E per meio da interac;:ao que o homem esta construindo a sua cultura. A 

necessidade de se comunicar gerou o desenvolvimento da oralidade e da 

escrita. Na situac;:ao atual, a tecnologia digital veio suprir o problema da 

distancia geografica, do tempo sfncrono e assfncrono, da velocidade e da 

transferencia de informac;:oes. 
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Apesar de alguns infortunios, o ser humane esta mais autoconsciente do que 

nunca. Entramos na Era Consciencial. 0 muro ja nao esta tao alto. 

Assistimos ao declfnio das fronteiras. A telescopia agora e interativa. 

0 ser humane e dialetico (Hegel, 1992) e para construir novas saberes 

requer uma postura de dialogo constante com o mundo. A distancia se 

encurta, o tempo se desfaz: como posso sedimentar o meu universe 

afastando-me do outre? A forma~ao do ser humane se realiza pela intera~;ao 

entre a sua estrutura interna com o mundo externo (constitufdo de signos, 

de pessoas, de um complexo social e ecol6gico). E por meio do dialogo que 

se rompe com o egocentrismo (infantil) e com o egofsmo (adulto), criando

se um ambiente de liberdade e coopera~ao. Para Paulo Freire, o dialogo e "o 

encontro de homens que pronunciam o mundo" (Freire apud Matui, 1998, 

p.74). 

0 caminho que propomos e o dos encontros, da coopera~ao. Vemos, nas 

intera~;oes entre os agentes, oportunidades para transformar e evoluir. Nas 

rela~oes podem gerar trocas simb61icas e forma~;ao de novos significados, 

consequentemente aumenta a autoconscientiza~;ao, e otimiza a constru~;ao 

de uma comunidade voltada para a aprendizagem cooperativa. 

Dados esses aspectos problematicos, no capitulo posterior apresentaremos 

fundamentos te6ricos que nos subsidiaram com alternativas de solu~;oes, 

para modificar as questoes de coa~ao social, sobre o indivfduo em a~;oes de 

coopera~;ao, e a autodesvaloriza~ao do potencial de transforma~;ao do sujeito 

em tomada de consciencia. 

Os referenciais te6ricos vieram de encontro com as questoes principais do 

presente estudo: se o processo de constru~ao da rela~ao de coopera~;ao no 

Ambiente Virtual TeiEduc esta associado aos tres estagios anomia, 
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heteronomia e coopera~ao, e se o TeiEduc e capaz de potencializar as 

rela~oes de coopera~ao para alem do virtual. 
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EGIDE TEORICA 

Diante das questoes postas anteriormente, decidimos utilizar, neste 

trabalho, teorias das ciencias cognitivas que contemplem a rela<;ao de 

coopera<;ao para favorecer a aprendizagem e a conscientiza<;ao coletiva. 

Optamos pela concep<;ao construtivista de Piaget, teoria s6cio-hist6rica de 

Vygotsky\ teoria da liberta<;ao de Paulo Freire e pela abordagem do estar 

junto virtual de Valente. 

Fomos buscando os autores conforme os problemas surgiam durante a 

pesquisa. Eles aparecem de forma intercalada em nosso trabalho, conforme 

os conceitos vao sendo apresentados nos itens a seguir: Psicogenese da 

Moral, Conceito de Cooperac;ao, Despertar da Consciencia, Mediac;ao 

Transformativa, Estar Junto Virtual: Mediac;ao Reflexiva, Ambientes Virtuais 

Cooperativos, TeiEduc e Tipos de Interac;ao . Esses conceitos e ideias 

contribufram na estrutura<;ao e fundamenta<;ao, durante as a<;oes praticas e 

reflexivas do presente projeto. 

2.1. PSICOGENESE DA MORAL 

Pretendemos neste momento analisar a constitui<;ao da moral de cooperac;ao 

do sujeito, a partir da teoria de Piaget. Assunto que sera tratado nos itens A 

1 Em consequencia de o alfabeto russo ser distinto do nosso, penmitindo diversos modos de 
tradu~ao, adotaremos a grafia Vygotsky, porem manteremos, nas referencias bibliognificas, a 
grafia adotada pelas edi~i.ies. 
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Consciencia da Regra, Os Dais Tipos de Respeito e A Moral Coercitiva e 

Cooperativa. Com esses t6picos pretendemos mostrar, respectivamente, que 

a conscientiza~ao das regras e do social e a atua~ao autonoma do sujeito 

frente a esses dois itens surgem mediante as rela~oes entre as pessoas; o 

respeito mutua rompe com a coa~ao e fortalece a coopera\;ao; a moral de 

coopera\;ao, ao contrario da coa\;ao, desenvolve a intelectualidade e 

predispoe para o trabalho em equipe. 

2 .I .I . A Consciencia da Regra 

"Na moral, a intenc;ao e tudo". 

(Piaget, 1994, p.245) 

A moralidade e o palco par excelencia do encontro e convivencia entre a 

afetividade e a razao. Nos estudos de Pia get, o juizo moral e o eixo principal 

da concep\;ao da rela~ao entre esses dais elementos, da maturidade 

humana, manifestada pelo individuo quando este consegue relacionar 

cooperativamente. Teoria de relevancia capital para as investiga~oes das 

rela\;6es de coopera\;ao nos ambientes virtuais. 

Para Piaget (1994), a mente vai se formando historicamente, a partir do 

periodo de dualismo, ou seja, passa pela percep~ao e nao-percep~ao dos 

objetos distintos, pela genese das atitudes e dos afetos, ate a percep~ao e a 
consciencia de si (sujeito) e do outro (objeto, sujeito, mundo), por meio de 

percep~oes, movimentos, sentimentos e cogni~ao. 

"0 sujeito e sujeito na medida em que e sujeito hist6rico. E 
sujeito hist6rico na medida em que 'traduz' sua organizac;ao 
bio16gica pelas ac;i5es pr6prias da cultura na qual vive". (Piaget 
apud Matui, 1998, p.62) 
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0 biol6gico e enfatizado, mas 0 fator hist6rico nao e excluido pelo pensador 

suii;O. Durante o processo de formai;ao hist6rico/cultural o sujeito 

desenvolve a moral em linha ascendente (equilibrai;ao majorante) da 

dependencia moral para a autonomia moral. Para chegar a esse estagio, o 

sujeito requer um ambiente de aprendizagem favoravel, isto e, um ambiente 

democratico e de reciprocidade social. A moral se forma com o 

desenvolvimento da autonomia, com a mediai;aO de outros sujeitos. 

Contudo, os mecanismos geradores da moral sao a relat;ao de cooperai;ao e 

de reciprocidade. 

Piaget (1994) concorda com Durkheim no que se refere a moral como um 

fator social. Para o soci61ogo a sociedade nao e apenas a soma de 

individuos, ela e um conjunto original referente as partes que o compoem. 

Ele utiliza uma metafora quimica para esclarecer seu pensamento: o bronze 

que e rigido, e composto de estanho e de cobre, que sao moles e flexiveis. 

Assim, as qualidades do bronze nao equivalem a soma das qualidades dos 

corpos que o estrutura. Porem, a concepi;ao do social para Piaget refere-se 

as relat;oes interindividuais e nao a sociedade como um ser, uma entidade 

ou sociedade conforme considera Durkheim. 

"Piaget recusa-se a considerar, sem mais, como o faz 
Durkheim, a sociedade como um 'ser' ('ser coletivo'). Para ele, 
assim como nao existe 0 Individuo, pensando como unidade 
isolada, tambem nao ha A Sociedade, pensada como um todo 
ou um ente ao qual uma s6 palavra pode remeter. Existem, isto 
sim, relai;5es interindividuais, que podem ser diferentes entre 
si e, decorrentemente, produzir efeitos psico/6gicos diversos". 
(La Taille, 1992, p.58) 

Portanto, um individuo isolado nao seria capaz de elaborar e respeitar 

regras morais. E necessaria que o individuo esteja inserido em um grupo 

para conscientizar-se das regras. A relai;ao social, de acordo com Piaget, 

pode ser de tres maneiras, tendo como parametro o todo e as partes. 

Quando o todo domina temos a relat;ao de coat;ao social. Quando as partes 
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predominam temos o individualismo ou o egocentrismo. A rela~ao 

equilibrada entre o todo e as partes constitui a rela~ao de coopera~ao. 

Piaget (1994) aborda esse tema principalmente em 1932 na obra "Juizo 

Moral na Crian~a". Perfodo em que estudou a consciencia ou jufzo moral, 

como e a avalia~ao dos sujeitos em rela~ao ao bern e ao mal. 

No inicio da obra, vemos que Piaget usou a estrategia de observar as 

crian~as durante a pratica de jogos infantis. Ele comunga com as teorias da 

analise reflexiva de Kant, a sociologia de Durkheim e com a psicologia 

individualista de Bovet. Todos estes concordam que a moral consiste de urn 

sistema de regras. Porem, as divergencias surgem quando se procura 

explicitar "como" a consciencia respeita estas regras. 

Pia get (1994 ), a partir da analise do juizo da moral e das regras de jogos 

(bolinhas de gude para meninos e amarelinhas para meninas), distingue tres 

estagios: 

o primeiro e a anomia, ou o sens6rio-motor e individual (24 a 30 

meses de vida): a regra ainda nao e coercitiva, e puramente motora, 

suportada inconscientemente por exemplos interessantes e nao por 

realidade obrigat6ria. No inicio deste estagio existe a ausencia da 

fun~ao semi6tica. A crian~a ainda nao possui estruturas mentais 

suficientes para representar os objetos, por isso nao conseguem 

evoca-los em sua ausencia, apenas interagem com eles quando 

presentes e de forma direta. A inteligencia esta voltada para as 

percep~oes (sens6rio) e a a~ao (motor). Por volta do fim do primeiro 

ano aparecem os simbolos depois os rituais individuals. A crian~a 

emite sons e silabas sem sequencia, estabelecendo apenas o 

mon61ogo. Cria-se o habito de repetir ritualmente urn determinado 

gesto, que aos poucos, conduz a consciencia de "fingir". Por exemplo, 
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fingir estar dormindo. Ai ja existe a presenc;a de simbolos, mas eles 

sao "jogados", livres, sem regulac;ao de regras. Os simbolos nao sao 

logicos e nao possuem valor universal, portanto nao servem para a 

comunica<;ao social, mas para express6es de emoc;6es e desejos. Com 

a cria<;ao de simbolos, imagens mentais, a crianc;a adquire condi<;6es 

de evocar os objetos em sua ausencia. Abrem-se, assim, caminhos 

para o imaginario, transformando o seu mundo em fantasias; 

o segundo estagio e a heteronomia ou o egocentrico (par volta dos 

dais anos ate 8 anos): a regra e considerada como sagrada e 

intangivel, ela tern origem nos adultos, ou seja, a sua essencia e 

externa e, qualquer modificac;ao no teor das regras e considerada pela 

crianc;a como uma transgressao. 0 egocentrismo e o estagio 

intermediario entre as condutas socializadas e as individuais. A sua 

formula tern um sentido duplo: cada um para si e todos de acordo 

com o sujeito mais velho. 0 egocentrico entende que o adulto 

conhece tudo, mas cada um se ocupa de si proprio, nao dissocia o 

"ego" do "socius". A vida social e individual e uma coisa so. A 

heteronomia inicia-se no memento em que a crianc;a, por imita<;ao ou 

pela verbalizac;ao, comec;a a querer jogar conforme as regras 

externas. Mesmo recebendo do exterior regras codificadas, os sujeitos 

que estao no presente estagio, jogam cada um para si, independe se 

estao em grupo. Diferentes dos sujeitos simbolicos do estagio de 

anomia, no inicio da heteronomia existe um interesse pelas causas 

dos fen6menos e pelas experimenta<;6es, entretanto sem criteria 

algum para realiza-las, agem intuitivamente, porem ja demonstram 

capacidades de organizac;6es simples de colec;6es e conjuntos. As 

crianc;as aparentam falar umas com as outras, mas as frases nao se 

coordenam entre si, ignoram as respostas dos outros e articula-se um 

monologo coletivo. Quando a crianc;a comec;a a desprender do 

egocentrismo, ela adapta a sua resposta a frase do outre, entretanto 
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nao se mantem urn Iongo dialogo, muitas vezes, ela muda de 

assunto, a partir de uma palavra que va de encontro com o seu 

interesse; 

no terceiro estagio desenvolve-se a rela9io de coopera~ao ou 

coopera9Jo nascente, tambem chamado de autonomia (come~a a 

aparecer por volta dos 7 e 8 anos): a crian~a considera a regra como 

uma lei, criada pelo consentimento mutuo, cujo respeito e obrigat6rio. 

As regras podem ser modificadas e alteradas, desde que haja o 

consenso geral. 0 sujeito supera a centra~ao de urn unico ponto de 

vista, sendo capaz de relativizar a totalidade, ve-la em diversos 

angulos. Nesse estagio, o sujeito organiza o mundo de forma 16gica, 

mais complexa do que na heteronomia. 0 sujeito inicia os processes 

cognitivos realizando opera~oes concretas, quando e capaz de 

organizar elementos tangiveis. Chega-se a maturidade cognitiva com 

a operacionaliza~ao abstrata. Ele consegue concep~oes de elementos 

nao apenas visiveis, mas tambem intangiveis, desenvolve o 

pensamento hipotetico-dedutivo, estipula transforma~oes sociais, 

voltadas para o futuro e estabelece rela~oes de coopera~ao. Na fase 

operat6ria concreta, o interesse nao esta em aprofundar nos 

pormenores das regras. Os parceiros observam as regras comuns. 0 

divertimento do jogo deixa de ser o egocentrismo para tornar-se 

social. Diferente, na abstrata alcan~a urn interesse pelas regras em 

sim mesmas, a regra pela regra. Quando a crian~a inicia-se no 

estagio de coopera~o, ela possui habilidades para manter urn 

dialogo mais prolongado, contudo ela nao e capaz, de infcio, de 

discutir pontes de vistas contradit6rios para chegar a uma conclusao 

comum. Quando alcan~a a maturidade da rela~ao de coopera~ao, o 

sujeito e capaz de discutir temas distintos a ponto de elaborar uma 

ideia comum. 
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Na anomia he\ um misticismo, com atitudes, cren~as e fantasias que o 

desenvolvimento intelectual eliminan3. Piaget observou que a consciencia e 

a pratica das regras evoluem com a idade, por meio das rela~6es de 

coopera~ao: 

"(. . .) primeiramente, um respeito mistico pela lei, tida como 
intocavel e de origem transcendente, depois uma cooperac;ao 
que liberta os individuos de seu egocentrismo pratico e introduz 
uma noc;ao novae imanente da regra". (Piaget, 1994, p.74) 

Entre o segundo e o terceiro estagios ha dois nfveis diferentes de 

conscientiza<;ao as regras. No segundo a regra e externa ao sujeito, o qual 

tende a imitar os mais experientes, ao mesmo tempo em que se preocupava 

apenas consigo. No terceiro surge a consciencia autonoma. 0 sujeito 

aprofunda-se nas regras dentro de uma 16gica social. 

A transi<;ao dos tres estagios, iniciando-se com o sens6rio-motor, passa pelo 

egocentrico ate o de coopera~ao, desperta a conscientiza~ao as regras e ao 

social por meio das matura~oes que surgem com as rela~oes entre os 

sujeitos. Durante esse processo temos o desenvolvimento do intelecto, que 

liberta, de certa maneira, das crendices e coa<;oes externas, e o sujeito 

come~a a perceber o seu potencial para transformar, alterar ou mudar as 

regras. 

Cabe aqui fazer a ressalva de que os sujeitos de nossa pesquisa sao adultos 

e, ao contrario das crian~as de Piaget, ja trazem em si todo o marco 

regulat6rio adquirido durante a vida. A consciencia e a personalidade estao 

formadas (Valente, 1987). Mesmo assim, como hip6tese te6rica, admitimos 

que e possfvel fazer um paralelo entre alguns elementos dos tres estagios 

apresentados por Piaget com as posturas adotadas entre os agentes de 

saude durante as atividades com o computador. E o que veremos mais 
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adiante, no item A~oes e Resultados: Anomia, Heteronomia e Coopera~ao 

Nascente. 

2.1.2. Os Dois Tipos de Respeito 

A questao pasta e se o respeito e gerado pela sociedade ou pelo indivfduo. 

Durkheim (apud Piaget, 1994) defende que o respeito e oriundo do grupo 

que se impoe sobre o indivfduo. Ao contn3rio, Bovet propoe que o respeito 

se dirige aos indivfduos e as suas rela~oes. 

Nao se pode negar a influencia de obriga~ao e regularidade do grupo sobre o 

sujeito, isso explicaria o respeito, facilmente visto, por exemplo, na religiao, 

a qual inspira medo e respeito, isto e, impoe certas condutas. Com 

referencial em suas pesquisas, Piaget constatou que diversas regras 

mantem-se imutaveis ao Iongo do tempo, mas durante o desenvolvimento 

do sujeito o seu respeito diante as regras vai sendo modificado. 

Piaget (1994) expoe que a teoria sociol6gica de Durkheim explicaria apenas 

parcialmente a questao. Seja visto que a crian~a quando alcan~a autonomia 

se agrupa com outros segmentos cada vez mais complexes, libertando-se 

das ideias impostas pela famflia. 

Ha uma rela~ao entre a tese de Durkheim, sobre os pequenos grupos 

conformistas, segmentarios e isolados, no sentido de que o indivfduo e o 

grupo sao urn s6, e o estagio egocentrico da crian~a, que nao diferencia o 

seu eu dos outros sujeitos. Ambos carecem de autonomia. 

0 principal fator do conformismo e o respeito unilateral, que esta presente 

na admira~ao. Em nossa sociedade a admira~ao desaparece aos treze ou 

quatorze anos, quando os adolescentes sentem-se cada vez mais como 



adultos. E o momenta em que seu vinculo familiar diminuiu entrando em 

cantata com outros circulos sociais. 

Piaget critica a teoria de Durkheim, par nao considerar as distintas idades 

dos sujeitos au a obrigatoriedade da convivencia de gera<;oes diferentes 

numa mesma sociedade. Uma sociedade em que todos os indivfduos 

tivessem a mesma idade, teria ela: 

"(. .. ) alguma vez conhecido o conformismo obrigat6rio? 
Conheceria a religiao ou, pe/o menos, as religioes de crenr;a na 
transcendencia? Observarfamos em tais grupos um respeito 
unilateral e suas repercussoes sobre a consciencia moral?" 
(Piaget, 1994, p.89) 

Esses questionamentos direcionaram Piaget (1994) ao pensamento de 

Bovet, que conhece apenas o indivfduo par principia e par metoda. Para 

Bovet (apud Piaget, 1994), o respeito a regra surge pelo respeito ao 

indivfduo que prescreve a regra. 0 que ele vern a discutir e, como a moral 

do dever permitira o aparecimento da moral do bern. 

Bovet (apud Piaget, 1994) sugere a hipotese de que os sentimentos marais 

estao ligados ao respeito interindividuais. A questao e deixada 

propositalmente em aberto por Bovet, enquanto Durkheim, embora 

reconhe<;a o dualismo entre o bern eo dever, esfor<;a-se para explica-la par 

meio da pressao do grupo sobre a consciencia individual. 

Piaget apropria-se da ideia iniciada par Bovet e divide o respeito em 

"unilateral e mutua", os quais referem respectivamente as realidades sociais 

e mora is de coa<;ao e coopera<;ao. 

"Na medida em que os indivfduos decidem com igualdade -
objetivamente ou subjetivamente, pouco importa -,as pressoes 
que exercem uns sobre os outros tornam-se colaterais. E as 
intervenr;oes da razao, que Bovet tao justamente observou, 
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para explicar a autonomia adquirida pela moral, dependem 
precisamente, dessa cooperar;ao progressiva. De fato, nossos 
estudos anteriores nos tem levado a admitir que as normas 
racionais e , em particular, essa norma tao importante que e a 
reciprocidade, origem da logica das relar;Bes, nao podem se 
desenvolver senao na e pela cooperar;ao. Que a cooperar;ao 
seja um resultado ou uma causa da razao, ou ambos ao mesmo 
tempo, a razao tem necessidade da cooperar;ao, na medida em 
que ser racional consiste em "se situar" para submeter o 
individual ao universal. 0 respeito mutuo aparece, portanto, 
como a condir;ao necessaria da autonomia, sob seu duplo 
aspecto intelectual e moral. Do ponto de vista intelectual, 
liberta as crianr;as das opinioes impostas, em proveito da 
coerencia intema e do controle reciproco. Do ponto de vista 
moral, substitui as normas da autoridade pela norma imanente 
a propria ar;ao e a propria consciencia, que e a reciprocidade na 
simpatia". (Piaget, 1994, p.91) 

0 respeito e definido por Piaget (1994) como uma valorac;ao destinada as 

pessoas e nao aos objetos ou servic;os, e o respeito s6 se concretiza com o 

reconhecimento da escala de valores do indivfduo respeitado. 

Reconhecimento nao significa, aqui, adoc;ao, mas atribuic;ao de valor. E ate 

possfvel que os servic;os de urn indivfduo sejam respeitados, sem que ele 

mesmo o seja. Respeitar o indivfduo nao e respeitar as regras que ele 

impoe. Esse e o respeito da visao de Kant e de Durkheim, nos quais nao ha 

respeito pelos indivfduos: eles vao sendo respeitados na medida que 

obedecem as regras. Para Bovet, "na sociedade adulta, o respeito pelo 

homem e o respeito pela regra sao, na pratica, nao dissociaveis, na crianr;a, 

podemos constatar que o primeiro precede o segundo" (Bovet apud Piaget, 

1994, p.279). 0 respeito e direcionado ao indivfduo, que correspondido, 

torna-se respeito mutuo. 

2.1.3. A Moral Coercitiva e Cooperativa 

Piaget diferencia duas morais: a de coac;ao e a de cooperac;ao, que podem 

coexistir, mas conforme o sujeito vai amadurecendo, uma sucede a outra. 
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No infcio existe a relac;ao heteronoma, na qual o sujeito respeita as regras 

exteriores que sao impostas per outros sujeitos, fundamentada na moral de 

coac;ao. Conforme ele constatou, a partir des 7-8 anos, inicia a relac;ao 

autonoma com o respeito as regras exteriores pautadas na moral de 

cooperac;ao. Piaget escreveu que: 

"A grande diferem;a entre a coa(;ao e a coopera(;ao, ou entre o 
respeito unilateral e o respeito mutuo, e que a primeira impoe 
cren(;as ou regras completamente feitas, para serem adotadas 
em bloco, e a segunda apenas propoe um metodo de controle 
reciproco e de verifica(;ao no campo intelectual, de discussao e 
de justifica(;ao no domfnio moral". (Pia get, 1994, p.83) 

Na cooperac;ao, o sujeito age ativamente no seu desenvolvimento intelectual 

e moral, guiado per uma intencionalidade que favorec;a a todos do grupo a 

ganhar. Ao contrario da coac;ao, que subjuga a intenc;ao. Destarte, a moral 

de cooperac;ao se constr6i aos poucos, superando a moral coercitiva. 

"A moral da coa(;ao e a moral do dever puro e da heteronomia: 
a crian(;a aceita do adulto um certo numero de ordens as quais 
deve submeter-se, quaisquer que sejam as circunstfmcias. 0 
bem e o que esta de acordo, o mal o que nao esta de acordo 
com estas ordens: a inten(;iio so desempenha pequeno papel 
nesta concep(;ao, e a responsabilidade e objetiva. Mas, a 
margem dessa moral, depois em oposi(;ao a ela, desenvolve-se, 
pouco a pouco, uma moral da coopera(;ao, que tem por 
princfpio a solidariedade, que acentua a autonomia da 
consC/encia, a intendonalidade e, por consequencia, a 
responsabilidade subjetiva". (Piaget, 1994, p.250) 

A moral de cooperac;ao tambem favorece o equilfbrio nas trocas sociais, 

segundo Piaget (1973, p.109) "o ser social de mais alto nivel e aquele que 

consegue relacionar-se com seus semelhantes de forma equilibrada". Este 

equilibria exige cooperac;ao autonoma, "fundamentada sobre a igua/dade e a 

reciprocidade dos parceiros, e liberando-se simultaneamente da anomia 

propria ao egocentrismo e da heteronomia propria a coa(;ao" (Piaget, 1973, 

p.110). 
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Se nao ha relac;6es de cooperac;ao e porque os sujeitos ainda a gem por forc;a 

de uma "autoridade" externa, falta-lhes autonomia ou self-governement 

(Piaget, 1973, p.254). Alguns adultos, nas palavras de La Taille: 

"( ... ) somente conseguem raciocinar mora/mente a partir de 
um conjunto de regras estabelecidas socialmente, preconizando 
a simples obedii~ncia e condenando qualquer forma de 
'desobediencia civil'". (La Taille, 1992, p.60) 

A relac;ao unilateral pressup6e ac;ao individualista, de heteronomia. Para 

Piaget a ac;ao individualista e quando a pessoa ainda esta submetida a uma 

relac;ao de coac;ao, "tudo e dever e obediencia ao dever" (La Taille, 1992, 

p.60). Encontra-se, nas relac;6es de coac;ao, o sentimento de 

obrigatoriedade, que esta ligado a coac;ao exercida pela sociedade sobre os 

individuos. 0 bern e urn produto da cooperac;ao. Somente a relac;ao de 

cooperac;ao possibilita a evoluc;ao moral, a conquista da autonomia e de 

valores democraticos. 

"Na heteronomia, o dever determina o bem (e bom o que e 
conforme as regras aprendidas), na autonomia, o bem 
determina o dever {deve-se agir de uma determinada forma 
porque e bom)". (La Taille, 1992, p.60) 

Ao final da sua obra, no capitulo "As Duas Morais da Crianc;a e os Tipos de 

Relac;6es Sociais", Piaget conclui, discutindo, a ligac;ao entre a consciencia 

moral e a cognic;ao. 

Conforme Piaget, a coac;ao inibe o desenvolvimento intelectual das pessoas. 

A coac;ao favorece a relac;ao unilateral e dificulta colocar-se no ponte de 

vista do outre, impedindo a reciprocidade e a cooperac;ao. Portanto, a 

coac;ao nao estimula as pessoas a construirem as estruturas mentais 

operat6rias necessarias para o desenvolvimento da cooperac;ao. Na coac;ao, 

o individuo esta submetido a "acreditar" no outre e nao o "conhecer", que 



pede reciprocidade e atuac;ao intelectual dos envolvidos, ja que e uma 

relac;ao assimetrica, unilateral, de imposic;ao, heteronomia, repetic;ao e 

crenc;a. As relac;oes de cooperac;ao, ao contra rio da coac;ao, 

"( ... ) sao simetricas, portanto regidas pela reciprocidade. Sao 
relar;oes constituintes, que pedem, pois, mutuos acordos entre 
os participantes, uma vez que as regras nao sao dadas de 
antemao. Somente com a cooperar;ao, o desenvolvimento 
intelectual e moral pode ocorrer, pois ele exige que os sujeitos 
se descentrem para poder compreender o ponto de vista alheio. 
No que tange a moral, da cooperar;ao derivam o respeito mutua 
e a autonomia". (La Taille, 1992, p.59) 

De acordo com Piaget (1994), o respeito mutuo substitui a admirac;ao, que 

por sua vez era regida pela relac;ao de coac;ao. No memento em que o 

indivfduo vai se relacionando, novas estruturas se constroem - a 16gica e a 

moral, que se desenvolvem recursivamente por meio da relac;ao de 

cooperac;ao. 

"Nos dois casas, trata-se da formar;ao de normas. A 16gica e 
uma moral do pensamento, e a moral, uma 16gica da ar;Bo. 
L6gica e moral formam-se progressivamente pela superar;ao do 
egocentrismo, sob o efeito da cooperar;ao". (Montangero & 
Maurice-Naville, 1998, p.33) 

Podemos, de fato, dizer que a relac;ao de cooperac;ao, que predispoe o 

desenvolvimento da 16gica e da moral, e exatamente a que caminha a 
inteligencia - a redproca e verdadeira. Referente a esse assunto, Piaget 

(1994, p.137) relatou que "a cooperar;ao supoe a inteligencia, mas nao ha 

nada mais natural num tal cfrculo: a inteligencia, que anima a cooperar;ao, 

necessita deste instrumento social para constituir-se ela propria". 

Piaget (1994, p.240) constatou que quanta maior e a idade entre os 

indivfduos, maior e a solidariedade moral. Os maiores profbem a mentira, a 

trapac;a e tudo que compromete a solidariedade. Os maiores tem uma 
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conscientiza~ao grupal mais desenvolvida e uma preocupa~ao em mantiHa. 

Os pequenos sao egocentricos e impessoais, submissos aos mais velhos, 

cedendo a todas as sugestoes e imita~oes. A grupalidade esta submetida a 
vontade do maier ou do mais velho. 

E pelo respeito mutuo, e pela coopera~ao entre crian~as, posteriormente 

entre crian~as e adultos, na propor~ao em que elas caminham para a 

adolescencia e vao se transformando em adultos, que elas lapidam, 

amadurecem suas rela~oes e constroem um conjunto organico, com leis e 

regulamentos. Um ambiente favoravel e necessaria para tal. Case contra rio, 

o adulto apresentara comportamentos de estagios mal resolvidos na 

infancia. 

"As dificuldades que acabamos de constatar no adulto com 
efeito decorrem, em ultima analise, da psicologia da crianr;a. 
Por que somos o que somos? E porque somos educados de 
uma certa maneira e porque a crianr;a reage sempre da mesma 
maneira a certas situar;oes sociais. E assim que a crianr;a 
explica, a meu ver, nossas dificuldades, nossas deficifmcias, 
mas ensinando-nos ao mesmo tempo como podemos melhorar, 
quais reservas de energia existem no homem e como uma 
educar;ao melhor permitira ultrapassar o nfvel atual". (Piaget, 
1998, p.104) 

Os indivfduos que cresceram em ambientes desfavoraveis, que nao 

conseguiram superar a coa~ao social, trazem consigo na adultidade, um 

sentimento de vftima e inseguran~a. 0 habito adquirido, quando crian~a, diz 

Piaget: 

"( ... ) de repetir e de obedecer, de dobrar-se sem refletir as 
opinii5es morais e intelectuais dos grandes, que faz com que 
tenhamos tanto trabalho, uma vez adultos, para nos livrarmos 
das coar;i5es que os grupos impi5em a nossa irreflexao". (Piaget, 
1998, p.l08) 
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A coac;ao dificulta a relac;ao de cooperac;ao e a formac;ao de uma comunidade 

centrada no bem estar coletivo. Pois, para que haja cooperac;ao sao 

necessarios respeito mutuo e confianc;a entre os envolvidos. 

Retomaremos a discussao de questoes sobre coac;ao/cooperac;ao e respeito 

unilateral/mutuo, nos capftulos posteriores, em que discutiremos os 

resultados referentes as praticas dos agentes. No proximo subcapftulo, 

trataremos especificamente do conceito de cooperac;ao. Ele sera 

apresentado em diversas vertentes, e permeado por outros diversos 

conceitos. 

2.2. CONCEITO DE COOPERA~AO 

"Nao ha fim sem meios". 
(Vieira apud Pecora, 2003, p.127) 

A relac;ao humana recebeu, atualmente, uma nova matriz de interac;ao. Isto 

pode ser evidenciado nas propostas te6ricas que norteiam os ambientes de 

Educac;ao a Distancia (EAD). Para que as relac;oes nestes ambientes sejam 

transformadoras, e necessaria transcender o conceito de interac;ao homem

maquina. E importante ressaltar a relac;ao homem-homem, sendo a 

maquina apenas um meio. Lippman afirma: "Em vez de trabalhar com a 

ideia de relacionamento entre homens e maquinas, considere pessoas com 

pessoas" (Lippman apud Casso! & Primo, 1999). Porem, um relacionamento 

nao envolve somente pessoas: 
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"Mais do que pessoas, o relacionamento envolve eventos, ac;oes 
e comportamentos na criac;ao, manutenc;ao ou termino de 
relac;oes. A/em disso, a relac;ao sempre ocorre em um contexto 
(nao se deve aqui supor apenas o contexto fisico, mas tambem 
o contexto temporal e principa/mente o contexto social). Logo, 
a relac;ao envo/ve tres elementos inter-relacionados: os 
participantes, a relac;ao e o contexto. E, como Fisher entende 
que interac;ao e a relac;ao entre eventos comunicativos, para e/e 
comunicac;ao interpessoa!, relacionamento humano e interac;ao 
humana sao sinonimos". (Fisher apud Cassol & Primo, 1999) 

E no relacionamento que surgem novas oportunidades para urn dialogo 

transformador. 0 dialogo e a troca de informac;oes entre duas ou mais 

pessoas. 0 que torna diffcil de distinguir do mon61ogo, pois este e sempre 

dirigido a alguem presente ou implfcito. 0 dialogo o qual referimos difere do 

mon61ogo no sentido de que este e de via (mica, e no dialogo existe uma 

relac;ao entre ideias, mesmo que sejam conflitantes. Gergen (1999, p.42) 

ressalta que o dialogo transformador propoe, essencialmente, facilitar a 

construc;ao conjunta de novas realidades. Ele pode ser vista como uma 

forma de interdlmbio que consiga transformar uma relac;ao antag6nica. No 

dialogo transformador deve haver trocas de significados, fomentando a 

busca de novas experiencias. Os usuarios tornam-se co-criadores de novas 

mundos, gerando momentos imaginaries. Gergen tambem destaca que sao 

estes momentos imaginaries que, alem de lanc;ar sementes para a 

construc;ao conjunta, modificam a posic;ao de participantes de defensiva para 

cooperativa. 

Quando aprendizagem em grupo e citada na literatura especializada, 

normalmente, refere-se a aprendizagem colaborativa ou cooperativa. Ambos 

os termos se cruzam constantemente. Nao e o nosso objetivo fazer uma 

dicotomia conceitual entre eles. Apenas, gostarlamos de ressaltar que ha 

tendencias fundamentadas principalmente nas teorias pedag6gicas de Pia get 

e de Vygotsky. 
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Alguns pesquisadores (Ma~;ada & Tijiboy, 1997; Fagundes et al, 1999), 

seguindo a concep~;ao de Piaget, preferem definir colabora~;ao (co-elabore, 

elaborar em conjunto) como uma junc;ao de contribuic;oes pelos 

componentes do grupo, sem que estes tenham a preocupac;ao em executar 

um trabalho em co mum; e coopera~;ao (co-operari, operar em conjunto) 

como a inter-relac;ao entre sujeitos que operam conjuntamente tarefas 

especfficas a fim de alcanc;ar um objetivo em comum. Outros pesquisadores 

(Dtllembourg et al, 1996; Larocque & Faucon, 1997) definem colaborac;ao e 

cooperac;ao de modo diferente dos pesquisadores citados acima, tendo em 

vista que eles sao subsidiados pela teoria de Vygotsky, a qual colaborar (co

labore, laborar em conjunto) refere-se ao trabalho em equipe. 

Para evitar confusoes, iremos adotar o termo cooperac;ao, fundamentado na 

pesquisa de Piaget sobre o desenvolvimento do juizo moral na crianc;a. E o 

proprio Vygotsky que aponta a relevancia de tal pesquisa para entendermos 

a relac;ao de cooperac;ao como um meio para produzir func;oes internas 

superiores. 

"Piaget demonstrou que a coopera~;ao fomece a base para o 
desenvolvimento do julgamento moral pela crian~;a. Pesquisas 
anteriores estabeleceram que, em primeiro Iugar, a crian~;a se 
torna capaz de subordinar seu comportamento as regras de 
uma brincadeira de grupo, e que somente mais tarde surge a 
auto-regulal;fio voluntaria do comportamento como uma fun~;ao 
intema". (Vigotski, 2000, p.117) 

Piaget considera que a cooperac;ao surge durante as relac;oes entre os 

sujeitos. Contudo, nem toda rela~;ao diz respeito a cooperac;ao. Para ser 

considerada como tal, e necessaria que a moral de cooperac;ao prevalec;a 

sobre a autoridade e a coac;ao. Assim, Piaget define cooperac;ao como: 

"(. .. ) toda rela~;ao entre dais ou n individuos iguais ou 
acreditando-se como tal, dito de outro modo, toda rela~;ao 

social na qual nao intervem qualquer elemento de autoridade 



ou de prestfgio" (Piaget apud Montangero & Maurice-Naville, 
1998, p.120). 

Piaget tambem afirma que a cooperac;ao e um processo criador de 

realidades novas, e nao simples troca entre individuos desenvolvidos. Piaget 

escreveu que: 

"( ... ) cooperar na ar;ao e operar em comum, isto e, ajustar por 
meio de novas operar;oes (qualitativas ou metricas) de 
correspondencia, reciprocidade ou complementaridade, as 
ar;oes executadas por cada um dos parceiros". (Piaget, 1973, 
p.105) 

A operac;ao e entendia como ac;oes interiorizadas (ou interiorizaveis), 

reversiveis (uma ac;ao inversa pode agir sobre o resultado da primeira) e 

que se coordenam em estruturas (sistemas de transformac;6es que 

comporta leis). Piaget sustenta a ideia de que a operac;ao nao e a 

representac;ao de uma ac;ao. Ela e, em si mesma, uma ac;ao interiorizada 

(operac;ao mental). 

"A operar;ao nao e a representar;fio de uma ar;ao: ela e, 
propria mente falando, ainda uma ac;ao, ja que ela e construtora 
de novidades, mas e uma at;ao 'significante' e nao mais ffsica, 
pois as ligac;oes que ela utiliza sao de natureza implicativa e 
nao mais casual". (Piaget apud Montangero & Maurice-Naville, 
1998, p.213) 

As operac;oes nao sao somente coordenac;oes internas ao sujeito, mas 

tambem entre sujeitos. Desse modo, a cooperac;ao envolve a perspectiva 

intelectual (individual) e as relac;6es sociais (interindividuais). Piaget ressalta 

a origem do termo cooperac;ao, ao escrever co-operat;ao. 

No plano das atitudes intelectuais, a cooperac;ao e um metodo que pode ser 

utilizado intencionalmente para descentrar o sujeito do seu proprio 

pensamento e sentimento, possibilitando-o acessar a 16gica e a psique. A 
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cooperac;;ao liberaria o sujeito do seu egocentrismo e permitiria construir, 

com os outros, realidades ainda nao assimiladas. 

Do ponte de vista social, a cooperac;;ao e compreendida como um tipo de 

relac;;ao estruturada pela reciprocidade entre os indivfduos, para que as 

operac;;oes sejam efetuadas em comum. Como envolve relac;;oes entre os 

sujeitos, a cooperac;;ao requer respeito mutua, postura altrufsta, 

responsabilidade, dialogos constantes, solidariedade, autonomia e uma 

atmosfera democratica. Neste caso, a cooperac;;ao opoe-se a relac;;ao de 

coac;;ao, ao autoritarismo, a heteronomia e as imposic;;oes do dever. 

A teoria da Epistemologia Genetica de Piaget (2002) nos mostra que os 

indivfduos se desenvolvem, intelectualmente, a partir de exerdcios e 

estfmulos oferecidos pelo meio que os cercam, e que o comportamento e 

construfdo numa relac;;ao entre meio e indivfduo. Numa relac;;ao sujeito

objeto, o conhecimento nao precede nem no sujeito consciente de si mesmo 

e nem no objeto ja constitufdo (do ponte de vista do sujeito), mas e 

resultante da interac;;ao entre eles, ou seja, o conhecimento e uma 

construc;;ao solidaria entre o sujeito e o objeto (Piaget, 2002, p.08). 

Destarte, entendemos que aprendizagem cooperativa esta relacionada com 

a qualidade dessa interac;;ao. A teoria de Piaget fomenta as trocas coletivas, 

o energetico e o simb61ico constitufdo pelos significantes convencionais as 

interac;;oes coletivas. 

No entanto, para que haja cooperac;;ao, as partes reacionais tern que estar 

em "equilibria move/" (Piaget, 1973). Para cooperar e imprescindfvel ter o 

conhecimento para tale autonomia para agir. E a autonomia se consegue na 

relac;;ao com o outre. Ou seja, cooperac;;ao e autonomia se constroem 

conjuntamente. Se nao houve relac;;oes de cooperac;;ao e porque os agentes 

ainda a gem por forc;;a de uma "autoridade" externa, falta-lhes autonomia ou 

self-govemement (Piaget, 1994, p.254). 
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A defini~ao de autonomia para Piaget diz respeito: 

"(. .. ) a capacidade de se autogovernar. Autonomia e a 
capacidade de pensar por si mesmo e decidir entre o certo e o 
errado na esfera moral, e entre o verdadeiro e o fa/so na area 
intelectual, /evando-se em considerac;ao todos os fatores 
relevantes, independentemente de recompensa ou punit;ao". 
(Kamii & Devries, 1985, p.92) 

Piaget relata ainda que nas rela~5es de coopera~ao encontramos na sua 

estrutura a existencia de regras, os valores que regem as trocas coletivas, 

como o energetico e o simb61ico constituido pelos significantes 

convencionais as intera~5es coletivas. Nessas intera~5es inter-individuais 

aparecem os conceitos que fortiftcam a rela~o de coopera~ao (Piaget, 

1973): 

Escala comum de valores: os sujeitos possuem valores em comum 

e os conceitos utilizados tem significados em comum. As percep~5es 

de cada sujeito sao diferentes, no entanto, nao sao obstaculos para 

trocas de significados, pois estes estao apoiados pelo respeito mutuo. 

Flexibilidade: os conceitos estao em constante processo de 

constru~ao, conforme os sujeitos vao adquirindo novos signiftcados 

por meio da intera~ao circundante entre eles. Essa dinamica auxilia na 

"forma~ao dos possiveis", na qual a cada nova ideia ou a~ao constitui, 

simultaneamente, uma constru~ao de outros saberes e uma abertura 

para outros possiveis. 

Condutas Altruistas: o desenvolvimento cognitivo de um sujeito 

repercute na comunidade, enquanto ser interativo, isto e, as a~5es do 

sujeito ampliam, para a coletividade, os instantes de rela~ao. 
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Rela!;oes Democraticas: as ai;6es dos sujeitos tem que estar 

fundamentadas na igualdade e liberdade de ai;ao, compactuando 

responsabilidades e respeito mutuo. 

Os conceitos citados demonstram uma relai;ao de troca equilibrada, sem a 

fori;a coercitiva de comportamentos ainda individualistas. Nessa perspectiva, 

Fagundes et al consideram que: 

"(. . .) as relac;oes de cooperac;ao ativam o processo de 
interac;ao, enquanto as relaqoes coercitivas bloqueiam o 
desenvolvimento cognitivo e moral, pois sao baseadas em 
imposic;oes, reproduc;ao ou repetic;ao de ideias, crenqas, etc. As 
relac;oes cooperativas pressupoem uma descentrac;ao do 
pensamento no sentido de haver uma coordenac;ao entre 
diferentes pontos de vista (diferentes ideias). Discussao, 
controle mutuo dos argumentos, etcH. (Fagundes et al, 1999, 
p.19) 

Segundo Argyle, a cooperai;ao tambem se fundamenta no trabalho conjunto 

e coordenado: 

"( ... ) agir em con junto, de um modo coordenado no trabalho ou 
em relac;oes sociais para atingir objetivos comuns; desfrutar de 
uma atitude conjunta ou simplesmente desenvo/ver uma 
relac;ao". (Argyle apud Gouveia, 2001, p.07) 

As relac;;6es sociais ou o trabalho conjunto e coordenado sao um postulado 

bclsico para germinar o espirito critico diante da realidade econ6mico-social. 

Conforme constatou Vygotsky (Vygotsky apud Oliveira, 1992, p.33), a 

aprendizagem desperta processes internes de desenvolvimento que s6 pode 

ocorrer quando o individuo interage com outras pessoas dentro de um 

contexte hist6rico-critico. Vygotsky, estudando a interai;ao entre 

aprendizado e desenvolvimento, elabora a hip6tese de que o processo de 

desenvolvimento e mais Iento e atras do processo de aprendizado. A 
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seqOenciat;;ao - aprendizagem gera desenvolvimento - resultou na criat;;ao 

da abordagem "zona de desenvolvimento proximal", definida por ele como: 

"(. . .) a distf!mcia entre o nfvel de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar atraves da solur;;ao independente de 
problemas, e o nfvel de desenvolvimento potencial, 
determinado atraves da solur;;ao de problemas sob a orientar;ao 
de um adulto ou em colaborar;ao com companheiros mais 
capazes". (Vigotski, 2000, p.112) 

Essa abordagem tem o objetivo de utilizar o aprendizado para despertar 

"(. .. ) varios processos internos de desenvolvimentos, que sao 
capazes de operar somente quando a crianr;a interage com 
pessoas em seu ambiente e quando em cooperar;;i!io com os 
seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processes 
tomam-se parte das aquisir;Bes do desenvolvimento 
independente da crianr;a". (Vigotski, 2000, p.118) 

Nesse sentido, a cooperat;;ao para Vygotsky e uma condit;;ao necessaria para 

desenvolver funt;;6es mentais superiores. Vygotsky retoma Piaget com o 

intuito de justificar a relat;;ao de cooperat;;ao para o desenvolvimento do 

raciodnio: 

"Piaget e outros demonstraram que, antes que o raciocfnio 
ocorra como uma atividade intema, ele e elaborado, num grupo 
de crianr;;as, como uma discussao que tem par objetivo provar o 
ponto de vista de cada uma. Essa discussao em grupo tem 
como aspecto caracterfstico o fato de cada crianr;;a comer;ar a 
perceber e a checar as bases de seus pensamentos. Tais 
observar;;i5es fizeram com que Piaget concluisse que a 
comunicar;;ao gera a necessidade de checar e confirmar 
pensamentos, um processo que e caracterfstico do pensamento 
adulto". (Vigotski, 2000, p.117) 

Vygotsky escreveu que "o aprendizado humano pressupi5e uma natureza 

social especifica e um processo atraves do qual as crianr;;as penetram na 

vida intelectual daquelas que as cercam" (Vigotski, 2000, p.115). 



Convem que seja dito, para Vygotsky a rela~;ao entre os sujeitos s6 poderia 

ser articulada dentro da constru~;ao de uma sociedade socialista. Uma das 

grandes metas de Vygotsky foi superar o modelo biol6gico de 

desenvolvimento humano, atribufdo a Piaget, "e construir uma psicologia 

fundada na concep!;ao marxista, portando hist6rico-social do homem" 

(Duarte apud Duarte, 2001, p.31). 

Nao cabe a n6s descrevermos as diferen~;as conceituais entre Vygotsky e 

Piaget. Com o intuito de refor~;ar o sentido hist6rico de Vygotsky, citaremos 

apenas Leontiev, que faz uma distin~;ao conceitual entre apropria~o 

(Vygotsky) e adapta~;ao (Piaget). 

"A diferen!;a fundamental entre os processos de adapta!;ao em 
sentido proprio e os de apropria!;ao reside no fato de o 
processo de adapta!;ao bio/6gica transformar as propriedades e 
faculdades especificas do organismo bem como o seu 
comportamento de especie. 0 processo de assimila~o ou de 
apropria!;ao e diferente: o seu resultado e a reprodu!;ao, pelo 
individuo, das aptidoes e fun!;Bes humanas, historicamente 
formadas". (Leontiev apud Duarte, 2001) 

Enquanto o conceito de adapta~;ao enfatiza aspectos biol6gicos, de 

transforma~;5es cognitivas; a apropria~;ao enfoca a reprodu~;ao das aptid5es 

e fun~;5es humanas. Essa ideia carrega em si o aspecto hist6rico/cultural -

conhecimentos acumulados pelo homem durante a hist6ria. Par isso, quando 

falamos em rela~;5es grupais em Vygotsky nao podemos esquecer de 

considerar: a socializa~;ao do conhecimento e o legado hist6rico/cultural. 

0 desenvolvimento das fun~;oes superiores, ao Iongo da forma~;ao cultural, 

reflete-se, de alguma maneira, na estrutura cognitiva dos membros da 

sociedade: um sujeito tem a capacidade de expressar e compartilhar com o 

seu grupo social o pensamento sabre alguma experiencia em comum. Novas 

estfmulos, informa~;oes, experiencias, sentimentos e vivencias sao 

incorporados, possibilitando ao sujeito um novo repensar sabre "o que 
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fazer", e "como fazer", com ele e com o outre, definindo, desta forma, a 

aprendizagem cooperativa. 

Slavin (apud Gouveia, 2001, p.07) aponta que a aprendizagem cooperativa 

aumenta o efeito positive do grupo e que os sujeitos que trabalham de 

forma cooperativa tornam-se mais cooperatives, pois aprendem 

comportamentos pro-sociais, tais como aproximar de outras pessoas e saber 

ouvir, entre outras competencias. Adicionalmente aos adjetivos de 

aprendizagem individual e competitiva, a aprendizagem cooperativa pode 

revelar-se importante para uma educac;ao completa (Argyle apud Gouveia, 

2001, p.07). 

Para Freire (1986), o homem e um ser da praxis, um ser que opera e 

transforma o mundo. Essa e a busca da sua vocac;ao ontologica, que quando 

impedida, torna o sujeito um homem-objeto. Mas aqueles que a impedem, 

tambem nao conseguem se fazer sujeitos autenticos, na mesma proporc;ao 

em que prolbem que os outros o sejam. E uma interprisao de que os 

sujeitos so se libertam em cooperac;ao constante. Comunhao entre os 

homens, e estes com o mundo. Os homens sao, entretanto, seres da busca 

permanente. Dessa forma, para Freire, cooperac;ao e o dialogo constante 

entre os sujeitos e estes com o mundo, em toda a sua amplitude socio

cultural, historica e polltica. 

Enfim, tendo em vista as concepc;oes citadas anteriormente, conceituamos 

cooperac;ao como um tipo de relac;ao socio-cultural complexa, que requer 

operac;oes, atividades ou ac;oes conjuntas e socio-organizadas para alcanc;ar 

propostas de interesse comum, beneffcios redprocos e desenvolvimentos de 

sujeitos mais criticos e lucidos perante a realidade. Ainda, a cooperac;ao e 

um metodo, entendido na sua maxima generalizac;ao, que envolve tarefas 

praticas ou reflexivas, realizadas por dois ou mais sujeitos, podendo estes 

ter ou nao func;oes distintas, a fim de conquistar objetivos semelhantes. 
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0 prop6sito da cooperac;:ao depende da co-intencionalidade entre os 

participantes. A cooperac;:ao, em essencia, s6 existe enquanto faculdade 

re/acional, fundamentada na moral do bern coletivo, no respeito mutuo, na 

consciencia autonoma, no equilfbrio dinamico e na responsabilidade 

intersubjetiva. Esse "bem-viver" nao pode ser confundido como uma forma 

inibidora da postura crftica, e condicionado ao pragmatismo alienante. Ao 

contrario, a rela<;ao de cooperac;:ao tern fundamento dentro de uma 16gica 

social, enquanto importante instrumento para o despertar da consciencia, 

incitar a ac;:ao, decisao, e o vislumbre de uma possivel supera<;ao da 

exclusao social, economica e do conhecimento. 

A rela<;ao de coopera<;ao e uma chave para o despertar critico sobre a 

realidade politico-social, na qual os agentes comunitarios de saude estao 

submetidos. 

2.2.1. Niveis de lnterdepend€mcia 

0 amadurecimento da moral, unido ao desenvolvimento das habilidades e 

competencias, estabelece o nfvel de interdependencia dentro de urn trabalho 

em equipe. A interdependencia nao e uma independencia individualista e 

nem uma dependencia doentia. Ela e o caminho da troca, do equilibrio 

dinamico, da aprendizagem cooperativa e da convivencia evolutiva. 0 

esquema elaborado por Perrenoud (2000, p.80) mostra os niveis de 

interdependencia no trabalho em equipe, dentro de urn sistema educacional: 

da partilha de recursos a co-responsabilidade de urn grupo. 
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Tabela 01. Equipes de trabalho: niveis de interdependencia (adaptado de Perrenoud, 2000, 
p.SO). 

Equipe I Partilha 

Material Ideias Praticas Pessoas 

Pseudo-equipe (material) 

Lata sensu (dialogo) 

Stricto sensu (praticas coordenadas) : 

Stricto sensu ( co-responsabilidade) 

A pseudo-equipe possui uma interdependencia limitada, centrada na 

distribui~ao de materiais. Ela nao aplica competencias mais avan~adas, 

como a coordenac;ao de praticas e a responsabilidade conjunta. 

Na equipe lato sensu, os sujeitos discutem ideias e prchicas com equidade, 

no entanto, nao ha decis5es tomadas. Os membros da equipe demonstram 

grande competencia de comunica~ao. 

0 verdadeiro coletivo e visto na equipe stricto sensu. Cada participante doa 

uma parte de sua liberdade, disponibilizando-a para o trabalho em equipe. A 

situac;ao e mais facil quando exige apenas coordenac;ao das praticas, em 

atividades de curto periodo. Complica-se quando a equipe se submete a 

trabalhar em um Iongo perfodo, pois e necessaria co-responsabilidades. 

2.2.2. As Tres Ordens de Coopera~ao 

Alem da classifica~ao mencionada, formulamos uma outra, que nos auxilia a 

delinear a cooperac;ao em tres modalidades ou ordens de atividades: 

tecnicas, praticas e intelectuais, para retomar respectivamente os termos da 

triparti~ao de Arist6teles (1992): poiesis, praxis e theoria. 

I 
' 

' 



1. Coopera~;ao Tecnica (poiesis): E a prodw;:ao, o fazer ou a 

fabrica(;ao de algum artefato material, externo ao sujeito, que seja 

util ou belo. Esta atividade esta ligada a habilidade e ao conhecimento 

tecnico (techne). A tecnica utilizada, pelos membros da equipe, 

definira a qualidade do produto. Faz parte dessa ordem, por exemplo, 

a instala(;ao de computadores, a constru(;ao de urn cartaz etc. 

2. Coopera~;ao Pratica (praxis): Refere-se as praticas comunicativas, 

as intera(;oes e aos dialogos realizados cooperativamente entre os 

sujeitos, visando as a(;oes eticas e politicas. As atividades referentes 

as condi(;oes da vida social envolvem conhecimentos de justi(;a, 

prud€mcia e discernimento (phor6nesis). Pela pratica, por exemplo, 

chega-se ao controle de gestao, ao c6digo de posturas. 

3. Coopera~;ao Intelectual (theoria): Diz respeito as atividades 

te6rica e reflexiva, que nos instigam a contemplar ou investigar em 

conjunto; a pensar ou pesquisar, cooperativamente, questoes 

universais ou ideias presentes no mundo, na sociedade, no homem, 

no individuo. A atividade intelectual esta relacionada ao conhecimento 

de carater cientifico (episteme). As reflexoes conjuntas geram 

confrontos de ideias, que possibilitam exercitar o pensamento, apurar 

conceitos, despertar a consciencia de si e compreender melhor a 

realidade externa. 

Existe uma diversidade de modalidades de coopera(;ao, seja qual for, elas 

estao mais ou menos integradas as atividades tecnicas, praticas ou 

intelectuais. E precise ratificar que as tres atividades se dispoem de 

racionalidades, habilidades e competencias distintas e por isso sao 

modalidades diferentes, entretanto elas atuam em constante dependencia 

recfproca. 
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A rela~ao de coopera~ao tambem pode ser classificada de acordo com a 

distancia e o tempo, seguindo a mesma configura~ao dos tipos de intera~ao, 

apresentados, posteriormente, no capitulo Tipos de Interar;ao. 

2.2.3. Categorias da Rela~io de Coopera~io 

Fagundes et al (1999, p.19) descreveu categorias que podem ser 

encontradas em uma rela~ao de coopera~ao. Algumas nos auxiliaram a 

definir as condutas e manifesta<;oes dos agentes de saude: 

colabora!;io: contribui~oes promovidas entre os membros do grupo; 

tomada de decisao em grupo: atividades coletivas decis6rias; os 

participantes do grupo decidindo sabre interesses coletivos; 

objetivos comuns: a~oes de diversas pessoas com o mesmo 

direcionamento; 

trocas s6cio-cognitivas: comunica~oes au transferencias de 

experiencias, que promovem reflexoes au novas atitudes; 

consciencia social: pensar no conjunto, no coletivo; sensa de 

responsabilidade social; 

constru!;iO de uma inteligencia coletiva: conhecimentos 

constitufdos com a participa~ao de varios indivfduos, a partir de um 

determinado ponto de partida e objetivo; 

tolerancia e convivencia com as diferen!;as: saber lidar com a 

diversidade cultural, respeitando as limites de cada indivfduo nos 

diversos aspectos: sociais, culturais, educacionais, economicos etc; 

a!;oes conjuntas e coordenadas: atitudes integradas, atitudes 

coletivas para atingir um mesmo objetivo; 
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responsabilidade do aprendiz pelo seu aprendizado e pelo do 

grupo: condutas que estejam relacionadas ao ganho coletivo de 

aprendizagem; 

rela!;oes heterarquicas: procedimentos de lfderes situacionais, 

atitudes que desconsideram uma hierarquia formal, mantendo-se o 

respeito e a possibilidade de participac;ao de todos; 

constante negocia!;ao: interac;oes recorrentes com o intuito de 

associar ideias para aceitac;ao do grupo. 

Essas categorias sed'io encontradas no discurso ou nas tomadas de 

decisoes, sempre na tentativa de superar algum desafio. A cooperac;ao em si 

ja e um caminho para novas descobertas, ou seja, criam-se caminhos ao 

cooperar. Fazem-se os caminhos enquanto se caminha. Nas palavras de 

Machado: "Caminante no hay camino, se hace camino a/ andar" (Machado 

apud Morin, 2002, p.36). 

No proximo topico, proporemos a conscientizac;ao como um caminho, e a 

relac;ao de cooperac;ao como o andar. Na medida em que se potencializa a 

relac;ao de cooperac;ao, novos caminhos vao sendo construfdos. Otimiza-se o 

despertar da consciencia. 

23. DESPERTAR DA CONSCIENCIA 

Outro caminho importante para que o sujeito nao fique apenas em beira

mar, e navegue em rotas para novas conquistas, e a tomada ou o despertar 

da consciencia, em relac;ao ao poder que o sujeito possui para melhorar a 

propria qualidade de vida. Um despertar que possibilita enxergar no visfvel, 



sinais invisfveis a consciencia adormecida. Uma visao nao apenas 

contemplativa de um flf!meur, mas uma visao que evoca a forc;a do sujeito, 

enquanto potencia de transformac;oes da realidade. 

Para que ocorra esse despertar, veremos no decorrer desta sessao, que e 

necessaria relacionar cooperativamente, construir novos saberes, e dialogar 

de maneira ativa e crftica com a sociedade. 

Primeiramente, falemos sobre o conceito de consciencia, que para Vygotsky 

esta fundamentado nos postulados marxistas. Ele coloca a consciencia em 

escala social recusando a teoria do reducionismo comportamentalista, que 

procurava explicar processes sensoriais e reflexives, eliminando a 

consciencia. Vygotsky tambem evita a psicologia idealista, que considera a 

consciencia como um "estado interior". 

"Vygotsky argumentava que era passive/ evitar esse di/ema 
concebendo a consciencia como organizar;ao objetivamente 
observavel do comportamento, que e imposta aos seres 
humanos atraves da participar;ao em praticas s6cio-culturais". 
(Wertsch apud Oliveira, 1992, p.78) 

Vygotsky propoe que a conscientizac;ao vai se formando pelo processo de 

"internalizac;ao", que compreende as relac;oes internas do indivfduo com o 

social. 

"A consciencia representaria, assim, um sa/to qualitative na 
filogenese, sendo o componente mais elevado na hierarquia 
das fum;oes psico/6gicas humanas. Seria a propria essencia da 
psique humana, constituida por uma inter-relar;ao dinamica, e 
em transformar;ao ao Iongo do desenvolvimento, entre intelecto 
e afeto, atividade no mundo e representar;ao simb61ica, 
controle dos pr6prios processos psicol6gicos, subjetividade e 
interar;ao social". (Oliveira, 1992, p. 79) 
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0 conceito de consciencia em Freire e entendido como uma capacidade do 

homem de transformar o mundo, uma consciencia critica que vai alem da 

realidade imediata. 

"A consciencia e essa misteriosa e contradit6ria capacidade que 
tem o homem de distanciar-se das coisas para faze-las 
presentes, imediatamente presentes... Absorvido pelo meio 
natural, responde a estimulos; e o exito de suas respostas 
mede-se por sua maior ou menor adaptac;ao: naturaliza-se. 
Despegado de seu meio vital, por virtude da consciencia, 
enfrenta as coisas objetivando-as, e enfrentando-se com etas, 
que deixam de ser simples estimulos, para se tornarem 
desafios. 0 meio ambiente nao o fecha, limita-o - o que supoe 
a consciencia do a/em-limite. Por isto, porque se projeta 
intencionalmente a consciencia, a/em do limite que tenta 
encerra-la, pode a consciencia desprender-se dele, liberar-se e 
objetivar, transubstanciando o meio fisico em mundo humano ... 
0 mundo e espet;kulo, mas sobretudo convocac;ao. E como a 
consciencia se constitui necessariamente como consciencia do 
mundo, eta e, pois, simultanea e implicadamente, apresentac;ao 
e elaborac;ao do mundo." (Fiori, 1987, p.14) 

A conscientizac;ao e a habilidade do sujeito de desenvolver o seu 

conhecimento diante de novas informac;oes, ao fazer novas conexoes e atuar 

em situac;oes inusitadas. Para Freire a conscientizac;ao acontece pela 

interac;ao social, com o mundo. A autoconscientizac;ao s6 se plenifica no 

momento em que nos conscientizamos do outro. 

"( ... ) ninguem se conscientiza separadamente dos demais. A 
consciencia se constitui como consciencia do mundo. Se cada 
consCJencia tivesse o seu mundo, as consCJencias se 
desencontrariam em mundos diferentes e separados - seriam 
monadas incomunicaveis ... " (Fiori, 1987, p.17) 

A tomada de consciencia nao e uma operac;ao simples. Ela esta ligada ao 

desenvolvimento da 16gica e da moral. 0 indivfduo - isoladamente - tern 

maior dificuldade em despertar a consciencia e constituir estruturas menta is 

para tal. Ele por si s6 permanece egocentrico. Assim, 
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"(. .. ) a vida social e necessaria para permitir ao indivfduo tamar 
consciencia do funcionamento do espfrito e para transformar, 
assim, em normas propriamente ditas, os simples equilfbrios 
funcionais imanentes a toda atividade mental ou mesmo vital". 
(Piaget, 1994, p.297) 

Piaget aponta que o pensamento verbal e urn constituinte da tomada de 

consciencia progressiva do pensamento concreto. E a passagem "da 

periferia ao centro". Piaget utiliza o termo "tomada de consciencia" como 

sinonimo de "reflexao" (Montangero & Maurice-Naville, 1998, p.96). A 

tomada de consciencia ainda e para Piaget "uma reconstrw:;ao, e, portanto, 

uma constrw:;ao original sobrepondo-se as constrw;oes devidas a ar:;ao" 

(Piaget, 1994, p.141). 

0 estudo de Piaget, referente a ar:;ao e o refletir sobre a ar:;ao, demonstra 

que esta ultima e uma forma de conhecimento autonomo, que pode se 

estruturar sem que o sujeito se conscientize sobre os meios empregados, 

pois exige mais atividade ffsica do que mental. Neste caso, a reflexao nao e 
priorizada, ou seja, o sujeito pode realizar uma tarefa corretamente e nao 

compreender o que esta fazendo. E uma ar:;ao semelhante a relar:;ao direta, 

sem mediar:;ao, que Vygotsky pesquisou. Para este autor, a mediar:;ao 

favorece refletir sobre as ar:;5es. 

0 processo de conscientizar:;ao e mais demorado, retarda a ar:;ao, exige uma 

relar:;ao mediadora, pois demanda reconstrur:;ao complexa e laboriosa, 

reflex5es sobre o que foi realizado na dimensao pratica. 

"A tomada de consciencia nao consiste, portanto, em iluminar o 
que escapava a consciencia, mas antes em uma reconstrur:;ao 
cujos resultados acabam por ser superiores ao conhecimento 
em ar:;ao". (Montangero & Maurice-Naville, 1998, p.73) 
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Qualquer modele de educa<;ao deve oferecer condi<;oes ao sujeito para a 

tomada de consciencia, a fim de que fique ciente da sua capacidade de se 

transformar. Deve, ainda, oferecer condi<;oes para que o sujeito se liberte de 

estigmas e idealismos condicionantes e deixe de ser o "bonzinho" oprimido, 

anunciado per Freire (Freire & Papert, 1995). Os modelos de educa<;ao que 

nao contemplarem prioritariamente a tomada de consciencia, estao 

educando para a superficie, para algum produto, mercadoria ou ideologia. E 

uma educa<;ao elitista, que segrega a popula<;ao do direito de ser livre, de 

escolher. Parafraseando Freud: alguns modelos educacionais aparentemente 

libertarios vern a ser justa mente o inverse quando nos dames ao trabalho de 

analisa-los. Sao, se e que posse assim expressar-me, lobes na pele do 

cordeiro. 

Se a aprendizagem promove o despertar da consciencia e, s6 assim, o 

sujeito passa a olhar criticamente a sua realidade, conscientizar-se do seu 

poder (empowerment) e o primeiro passo do sujeito para come<;ar a 

construir e reconstruir a sua realidade. 0 termo empowerment alude que o 

sujeito "recupere" reflexivamente seu proprio poder, favorecendo a 

(re)estrutura<;ao mental para iniciar a<;oes novas, ser agente ao enfrentar e 

resolver conflitos e dilemas em sua vida. 

Entao, a primeira meta para se formar uma comunidade, que busque a 

aprendizagem continuada, e trabalhar com o despertar da consciencia des 

sujeitos. Mas, para acontecer esse despertar, e precise construir novos 

saberes, que vao sendo estruturados com a rela<;ao que o sujeito tern 

consigo mesmo, com a comunidade onde vive e com o mundo. 

Enquanto o sujeito estiver centrado em si mesmo, a expansao da 

consciencia estara limitada. 0 sujeito otimiza o "ser mais", 

descentralizando-se, interagindo com os outros e com o mundo. Na rela<;ao 

de coopera<;ao, o "ser mais" se potencializa para o "sermos mais". No 
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instante em que o sujeito se socializa, age no grupo e constr6i novas 

conhecimentos, interagindo com o outro, descentraliza-se para urn passive! 

despertar da consciencia. Descentralizar e acessar a consciencia de si sao 

pressupostos para fluir, no sentido da coletividade, da reciprocidade 16gica e 

afetiva. Temos, entao, uma espiralidade formada por duas fon;as 

pertencentes ao plano do pensamento e do sentimento, que se desenvolve e 

dinamiza em movimentos complexos por meio da relac;ao de cooperac;ao. 

De outro modo, ao se relacionar cooperativamente, criam-se situac;6es 

possiveis para que os sujeitos descentralizem-se e otimizem a construc;ao de 

ideias novas, contribuindo para a conscientizac;ao coletiva. Acontecem 

transformac;oes tanto no nivel individual, quanta no social. Poderfamos 

chamar esse movimento dinamico de trocas reciprocas de processo 

simbi6tico, tendo em vista que o sujeito e o coletivo sao beneficiados, sem 

que urn se reduz ao outro. Ambos sao interdependentes e se constroem 

simultaneamente. 

A relac;ao de cooperac;ao e, assim, urn metoda que permite construir 

realidades novas, dentro de urn processo simbi6tico, no qual se desenvolve 

simultaneamente a conscientizac;ao do sujeito e a conscientizac;ao do 

coletivo. 

0 sujeito s6 percebe a sua realidade enquanto afirmar o outro, no sentido 

de que se possa encontrar dentro da expressao e do saber do outro a co

constituic;ao hist6rica e social. 

E nas interac;oes que o homem cria a sua realidade, mas a busca pelo 

despertar da consciencia e interna. Levy e Labrosse (1999, p.OS): "Quanto 

mais um ser estiver interconectado em seu interior, mais vasto sera o seu 

campo de interar;;ao, mais rica sera sua experiencia, melhor sera sua 

capacidade de aprender". Construimos o nosso conhecimento mediante a 
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intera~;ao com outros sujeitos e com o mundo, mas a vontade e subjetiva e 

intransferfvel. 

Uma das maneiras de despertar o empowerment e criar situa~;oes nas quais 

o sujeito produza algo, que parecia ser impossfvel de ser resolvido. 

Construir e compreender o que foi realizado incentiva a querer fazer mais e 

se superar a cada desafio. Como escreveu Valente (1999a, p.106), "o 

aprendiz sabe que poder;(J alcanc;ar um nivel de compreensao conceitual 

grac;as ao seu raCiocmto e consciencia da sua capacidade e nao por 

adivinhac;ao ou descoberta". 0 sentimento de empowerment predispoe o 

sujeito a refletir cada vez mais, a analisar a situa~;ao em que esta inserido, a 

buscar alternativas. Projeta-o para o futuro. 

Valorizar as rela~;oes entre as pessoas e outro elemento que deve ser 

priorizado, para gerar a aprendizagem e a tomada de consciencia. A 

aprendizagem pressupoe rela~;ao, no sentido recursive de Morin (2002). A 

rela~;ao favorece a aprendizagem que por sua vez favorece novas rela~;oes. 

Essa dialogicidade une o que esta disjunto, organiza novas rela~;oes 

produtivas e criadoras. Quem fala e Levy: 

"Cada vez que um ser humano organiza ou reorganiza sua 
relac;fiio consigo mesmo, com seus semelhantes, com as coisas, 
com os signos, com o cosmo, ele se envolve em uma atividade 
de conhecimento, de aprendizado". (Levy, 2000a, p.121) 

Para que deslumbremos novos aprendizados e (re)signifiquemos o espa~;o 

onde vivemos e necessaria revitalizarmos o nosso mapa mental. Agora e 

Morin (2002, p.35): "reorganizar nosso sistema mental para reaprender a 

aprender". Aprender para se fazer presente no mundo, para estimular 

formas de criar, manter, negociar e transfonmar as suas realidades sociais, 

da mesma forma que escrever novas e melhores hist6rias. 



Trabalhamos com conceitos que promovam sujeitos mais criticos, inventivos 

e que consigam perceber na coletividade urn potencial de crescimento. 

Vemos na rela<;ao de coopera<;ao uma maneira de promover o 

descentramento de uma ideia fixa (monoideismo). A rela<;ao de coer<;ao 

inibe o desenvolvimento intelectual e moral, ja que impoem a repeti<;ao de 

cren<;as, ideias. A coopera<;ao intercala diferentes pontes de vista, reflexoes 

coletivas, ou seja, liberta o sujeito para que argumente e trabalhe sua 

propria ideia. 

Estamos falando de cenarios que perm item o desenvolvimento da autonomia 

moral e intelectual. Nao ha moralidade quando a decisao e unilateral, 

apenas para o ego. Pressupoe-se que a autonomia moral vai sendo 

conquistada pelo respeito reciproco e decisoes que favore<;am a coletividade. 

Na rela<;ao cooperativa o sujeito tern a chance de expor o seu pensamento, 

opinar sobre as ideias dos outros e liberta-se das ideologias impositivas. 

Assim, caminha o sujeito para a autonomia intelectual. 

"Esses novas cenanos exigem novas ambientes de 
aprendizagem e metodologias que reconher;am o aprendiz em 
sua multidimensionalidade, em sua inteireza, em seu constante 
dialogo com o mundo e com a vida, ao mesmo tempo em que 
facilitem a busca de informar;oes contextualizadas, o 
desenvolvimento da autonomia, a expressf!io da criatividade a 
partir do balanceamento adequado das dimensoes construtivas, 
informativa, reflexiva e criadora que essas ferramentas 
tambem potencializam". (Moraes, 2002, p.OB) 

Um ambiente holistico de aprendizagem nao so e propicio para co

constru<;ao, como tambem modifica a posi<;ao de competi<;ao e 

distanciamento do outro para cooperativa, na busca de otimiza<;6es de 

escopos comuns e redefini<;ao da concep<;ao de "nos". 

Porem, o ambiente por si so nao sustenta transforma<;oes tao significativas, 

principalmente em quem esta com a conscientiza<;ao ainda adormecida. 
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Como o sujeito pode por si s6 criar novas estruturas mentais, se nao tem 

despertado dentro de si o sujeito heuristico? Neste caso, e relevante a 

participac;:ao de outros sujeitos que atuem como mediadores de reflex6es. 

Para isto, o mediador tem que estar ao lado do aprendiz. Alem do fator 

humane, item que sera tratado no subcapitulo Estar Junto Virtual, tambem 

poderao ser considerados elementos mediadores: os instrumentos tecnicos e 

metodol6gicos e as func;:oes simb61icas. A seguir, trataremos do conceito de 

mediac;:ao e dos tres principais elementos mediadores que adotamos durante 

as atividades com os agentes comunitarios: a telematica, a palavra e a 

imagem fotogrcifica. 

2.4. MEDIA~O TRANSFORMATIVA 

Estamos utilizando o termo mediac;:ao transformativa para designar a 

mediac;:ao que utiliza, como fonte primaria, as experiencias, as ideias e as 

significac;:oes mentais que ja fazem parte da vida do sujeito, a fim de 

promover a reflexao, a construc;:ao do conhecimento e a transformac;:ao do 

modo de ver o mundo. 

A mediac;:ao amplia a potencializac;:ao de um ambiente de aprendizagem, 

tanto no aspecto operacional, quanto no cognitive. Ela equilibra, 

contrabalanc;:a a ac;:ao pedag6gica e a interac;:ao dial6gica do aprendiz com o 

elemento de aprendizagem. A abordagem, zona de desenvolvimento 

proximal (Vigotski, 2000, p.109), utiliza a mediac;:ao para definir func;:oes que 

ainda nao estao amadurecidas, mas que estao em processo de maturac;:ao. 

Vygotsky definiu mediac;:ao como o "processo de intervem;ao de um 

elemento intermediiirio numa relaf;tio; a relai;ao deixa entao de ser direta e 
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passa a ser mediada por esse elemento" (Vygotsky apud Oliveira, 1993, 

p.34). 

Entende-se rela\;ao direta quando o sujeito age com o objeto e fornece 

experiencia, aprendizagem ffsica. A rela\;ao mediada gera aprendizagem 

simb61ica referente ao objeto. Uma situa\;ao mediadora nao e direta, utiliza 

recursos entre o sujeito e o objeto. A rela\;ao direta e ffsica, enquanto que a 

rela\;ao mediada e mais cognitiva. 

A media\;ao e uma especie de filtro, no qual o sujeito sera capaz de ver o 

mundo e operar sobre ele (Vygotsky apud Oliveira, 1993, p.36). Para Wallon 

"o homem atinge a etapa cognitiva, racional, somente pela mediat;ao 

cultural" (Wallon apud Matui, 1998, p.70). Hegel deu um significado 

filos6fico para a atividade mediadora: "e aquela que faz com que os objetos 

ajam e reajam uns sabre os outros, respeitando a sua propria natureza" 

(Hegel apud Matui, 1998, p.71). 

Matui (1998, p.68) classifica a media\;ao em duas classes principais: 

Instrumentais: instrumentos, ferramentas, tecnicas e recursos de 

trabalho, que servem como extensao e amplificadores do 

conhecimento. 

Signos e palavras: lembran\;aS ou mem6rias, palavras e valores 

simb61icos, que atuam na consciencia, na auto-regula\;ao. 

Em nosso trabalho, ah§m da media\;ao humana que e tratada no subcapftulo 

Estar Junto Virtual, especificamente foram utilizados tres importantes 

elementos mediadores: o Ambiente Virtual, a palavra e o gesto, e as 

imagens fotogriificas. Eles contribuem tanto na reflexao quanto na 

apropria\;ao das novas tecnologias. Abaixo, discursaremos sobre cada um 

deles. 
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a. Ambiente Virtual 

0 Ambiente Virtual e um instrumento que proporciona aos usuaries 

entrarem em contato com informa<;oes novas e hist6ricas, pesquisas e 

resultados cientificos de toda parte do mundo e em areas diversas; a 

interac;ao entre pessoas que estao em locais distantes e dialogos em tempos 

diferentes. 0 Ambiente Virtual suporta a troca de significados entre os 

interlocutores, contribuindo como instrumento mediador para novos 

encontros e plataforma para atuac;oes cooperativas. 

Essa nova tecnologia converge com outros elementos mediadores e se 

potencializa como um poderoso instrumento para contribuir como 

aprendizagem. 0 Ambiente Virtual pode explorar o uso de som, imagens, 

leones e permitir uma diversidade de tipos de interac;ao. Trataremos deste 

assunto, posteriormente, no subcapitulo Ambiente Virtual Cooperativo. 

b. A Palavra e o Gesto 

A palavra esta presente nas intera<;oes de forma escrita e oral. A primeira 

predomina-se quando as rela<;oes sao a distancia ou quando os agentes 

interagem no ambiente virtual. A oralidade aparece em encontros 

presenciais, mediando a reflexao na interac;ao um para um, nas discussoes 

todos para todos. 

As palavras nao carregam em si apenas os significados semanticos. Nelas 

estao explicitas a hist6ria cultural do sujeito, e o modo com que ele se 

revela ao mundo. 

"Quase sempre a ac;ao e o discurso (a palavra) se referem a 
essa mediac;ao, que varia de grupo para grupo, de sorte que a 
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maior parte das palavras e atos, a/em de revelar o agente que 
fa/a e age, refere-se a a/guma realidade mundana e objetiva". 
(Arendt apud Matui, 1998, p.69) 

Na concepr;ao de Vygotsky, a palavra e o elemento cultural e humane mais 

relevante em todas as civilizar;5es. Com ela se consegue as relar;5es sociais, 

que sao a fonte privilegiada de informar;5es e estruturar;ao cognitiva. E por 

meio da palavra que a reflexao e a elaborar;ao da experiencia ocorrem. E um 

processo extremamente pessoal, no mesmo instante que e profundamente 

social. Ela tambem e uma linguagem que permite expressar a realidade eo 

modo com que o sujeito nela atua. "A linguagem que usamos para fer o 

mundo determina, na maior parte, a forma como pensamos e agimos no 

mundo e sobre ele" (Volosinov apud Mclaren, 2000, p.32). 

Para Matui (1998, p.69), a palavra tern duas funr;5es importantes: 

Func;ao indexical: indica ou mostra algum objeto. 

Func;ao simbolica: representa o objeto na ausencia deste, "por isso 

pronunciar a palavra e pronunciar 0 mundo". 

A palavra e um forte elemento mediador para a relar;ao de cooperar;ao. Mas, 

essa relar;ao nao pede ficar fechada em seu ciclo vicioso, que delimita onde 

e o inicio e o fim, para reiniciar recursivamente no mesmo patamar. A 

palavra, enquanto operar;ao do dominic humane, na condir;ao de discurso, 

dialogo, explicar;ao, argumento, induz a 16gica do raciocinar e cria novos 

significados, concomitantemente, desafios mais apurados para serem 

resolvidos em cooperar;ao. Pelo que foi dito, a palavra facilita o raciocinar 

em grupo, que por sua vez, qualifica as relar;6es de cooperar;ao. Raciocinar e 

visto aqui, conforme a definir;ao de Maturana, que e: 

"( .. .) a proposir;ao de argumentos que construfmos ao 
concatenar as palavras e nor;oes que os compoem segundo os 
seus significados, como n6s operacionais do domfnio particular 
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de coordena~oes consensuais de conduta a que pertencem". 
(Maturana, 2001, p.169) 

0 raciocinar e uma operac;;ao produzida e articulada pelas linguagens. Em 

outras palavras, o mecanisme, que fundamenta as interac;;oes na operac;;ao 

dos sistemas sociais humanos e nas coerencias operacionais do viver, e a 

linguagem. 

Matui (1998, p.65) afirma que as escolas novas calram em uma emboscada 

ao tentar escapar do verbalismo excessive. Afastaram-se da palavra. A 

mediac;;ao poderc§ salvar a ac;;ao pedag6gica que esta no beco sem salda do 

"concreto" e das "atividades". 

A fala promove reflexoes no instante em que o sujeito elucida oralmente 

suas ac;;oes praticas. Ela, convergida com a pratica, passa a ser tambem um 

importante elemento mediador para o desenvolvimento intelectual. 

"( ... ) o momenta de maior significado no curso do 
desenvolvimento intelectual, que da origem as formas 
puramente humanas de inteligencia pratica e abstrata, 
acontece quando a fa/a e a atividade pratica, entao duas linhas 
comp/ementares independentes de desenvo/vimento, 
convergem". (Vigotski, 2000, p.33) 

Falar (explicar, argumentar, justificar etc) sabre a atividade pratica leva ao 

desenvolvimento intelectual. Porem, mais do que a fala, a escrita possibilita 

de maneira mais precisa, que o sujeito se movimente intelectualmente pela 

"espiral da aprendizagem" possibilitada pelo ciclo de ac;;oes "descri~ao -

execu~ao - reflexao - depura~ao", elucidado por Valente & Prado (2002). A 

escrita tambem insinua, que o mediador explicite sua pratica pedag6gica, e 

o aprendiz as sua articulac;;oes de ideias, principalmente quando se trata de 

atuac;;oes em ambientes virtuais, onde a escrita e o principal elemento de 

comunicac;;ao. 
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Olson (1998, p.108), em relai;ao aos estudos da escrita em Vygotsky, 

concluiu que, 

"( ... ) introjetamos nossa linguagem por linhas estabelecidas 
por nossas escritas. E a introspeo;ao do discurso que contribui 
para uma nova compreensao da mente". (Olson, 1998, p.108) 

Pela escrita, recorremos novamente a Freire. Para ele a escrita e o meio 

libertador. Quando escrevemos nossas ideias, estamos nos inserindo no 

mundo e deixando de ser sombra dos outros. 

A linguagem verdadeira e a praxis transformadora. Sacrificada a dimensao 

da ai;ao, sacrifica-se a reflexao, a palavra transforma-se em verbalismo, 

verborragia. Por outro !ado, a ai;ao desconectada da reflexao transforma-se 

em ativismo, que e tambem o anti-dialogo, incapaz de gerar um sujeito 

critico. 0 anti-dialogo causa medo, intimida e aliena. Ele e coercitivo, ao 

inves de comunicar o anti-dialogo faz comunicados. 

Bateson (apud Winkin, 1998) propoe uma nova ordem no processo de 

comunicai;ao. Falar nao quer dizer necessariamente comunicar. Existem 

outros elementos dial6gicos que nao estao no enunciado, mas na linguagem 

do corpo. Para Bateson (apud Filho, 2002) o corpo e comunicante. E 

impossfvel comunicar. A preseni;a do sujeito e em si forma expressiva. 0 

corpo fala por n6s. 

A comunicai;ao, segundo Bateson (apud Winkin, 1998), se daria numa 

armadilha paradoxa! de relacionamentos denominado de double bind. Ao 

estudar as origens da esquizofrenia, Bateson e sua equipe formularam a 

teoria da dupla cilada, que de uma forma ou de outra, nos lembra a relai;ao 

de coai;ao. Numa pequena aldeia das montanhas de Bali, Bateson, a partir 

das anotai;5es de Margaret Mead, vai desenvolver tecnicas de descrii;ao e 
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analise do comportamento nao-verbal. Sabre a conhecida sequencia mae

filho: 

"Numa familia em que o pai e fraco ou ausente e a mae e hostil 
e assustadora, a crianr;a vivencia um comportamento 
contradit6rio: se se aproxima da mae, esta se afasta; se se 
retrai, a mae simuta uma aproximar;ao que contradiz seu 
afastamento original. A aproximar;i!io simutada seria um 
'comentario' retativo ao seu proprio gesto anterior de 
distanciamento, uma mensagem falando sabre a outra 
mensagem, que caracterizaria, conforme Bateson, dais 
diferentes tipos 16gicos. 

A sequencia mae-filho e um processo que se repete 
outras vezes. Se a crianr;a percebe os dais tipos de mensagem, 
eta e punida, pais compreende que sua mae age 
contraditoriamente: rejeita-a mas, tenta persuadi-la do 
contri!irio. Para nao sofrer, eta atua como se nao percebesse os 
dais nfveis, mas acaba, assim, fazendo o jogo de sua mae, se 
aproximando de/a quando eta se achega. Ora, mas a mae se 
retira e a pune assim mesmo, ao se distanciar outra vez. Desta 
forma, a crianr;a se encontra prensada sem possibilidades de 
sa fda. Punida por interpretar corretamente a mae e punida por 
nao o fazer". (Filho, 2002, p.73) 

Mead ira escrever: 

"A mae incita continuamente o filho a mostrar sua emor;i!io -
amor ou desejo, ciume ou raiva - mas isso apenas para se 
afastar, romper o lar;o, no momenta em que o filho, preso 
numa espiral efetiva, pede a mae alguma resposta emocional 
( ... )". (Mead apud Winkin, 1998, p.39) 

A solu<;ao do conflito vicioso estaria na denuncia, feita pela crian<;a, ao 

comportamento contradit6rio da mae. Isso se a mae permitisse falar de sua 

propria comunica<;ao (metacomunicar), mas ela nao a faz e impossibilita a 

intera<;ao. 

A ambiguidade do sujeito e explicitada per manifesta<;6es nao-verbais, 

gestos, olhares, rufdos etc. Diz Bateson: "importa o que as pessoas fazem, 

nao o que dizem" (Bateson apud Filho, 2002, p. 82). 
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Na linha do pensador de Palo Alto, Birdwhistell, que procurou compreender 

como e construfdo o c6digo da intera~;ao social (dentro de urn enfoque 

antropol6gico), nao separa gesto e linguagem. Ambos estao integrados 

dentro de urn sistema constitufdo por uma diversidade de modos de 

comunica~;ao, como o tato, olfato, o espa~;o eo tempo. 

"Para Birdwhistell, nao existe a significar;;ao de urn gesto; o 
gesto integra-se num sistema interacional em multip/os canais, 
que se confirmam ou se infirmam mutua mente" (Winkin, 1998, 
p.78). 

Neste caso, o dialogo transcende o discurso apenas verbal. E preciso 

incentivar o dialogo, dentro de uma concep~;ao holfstica da linguagem, que 

gera crftica e problematiza~;ao. 

c. lmagem Fotografica 

0 terceiro elemento e a fotografia digital, que auxilia os agentes a se 

apropriarem do Ambiente Virtual. A principal fun~;ao da fotografia nesse 

projeto e tornar o computador ou o Ambiente Virtual mais familiar para os 

agentes. Para isso, utilizamos, principalmente, os retratos deles, fotografias 

dos agentes em atividades e de encontros entre os participantes do 

programa Comunidade Saudavel. 

Urn Ambiente Virtual transforma-se em urn espa~;o de aprendizagem quando 

as pessoas se aproximam dele, apropriam-se e ambientalizam-no, com seus 

tra~;os s6cioculturais. Porem, algumas pessoas apresentam dificuldades em 

apropriarem-se desses ambientes. Sentem medo em translocarem-se para 

urn territ6rio desconhecido. Os sujeitos ficam coagidos e as rela~;oes 

interindividuais, a aprendizagem, o convfvio ficam comprometidos. Da 

mesma maneira, urn ambiente estranho, com elementos signicos que nao 
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fazem parte da vida dos sujeitos, causa uma assimpatia fenomenol6gica e 

cognitiva. 

0 gelo ou a barreira do efeito de estranhamento pode ser amenizada com o 

uso de imagens significativas para os sujeitos. Assim, utilizamos a fotografia 

digitalizada como mediadora para facilitar a insen;ao do sujeito no novo 

espa~;o de aprendizagem. A fotografia capta o universe circundante e seus 

aspectos fenomenol6gicos, comunicando com o sujeito cognocente. A 

fotografia e urn elemento midiatico que pode harmonizar a percep~;ao 

espacial com o ambiente. 

A fotografia e esmaltada de complexidades, carregada de valores e signos, 

principalmente porque ela nao delimita 0 universe de interpreta~;oes, pois e 
uma linguagem polissemica e aberta no sentido apresentado por Eco (2001) 

- multiples significados em urn s6 significante. 0 autor estabelece que a 

obra nao e urn produto acabado, mas uma continua produ~;ao, na qual o 

processo de constru~;ao, e as probabilidades instauram o discurso aberto, 

exigindo uma constante cooperac;ao do observador, para que ele recrie a 

obra, do mesmo modo que exige urn esfor~;o do observado na delimitac;ao 

da area interpretativa, e consiga percorrer entre a realidade concreta e o 

subjetivo, entre o studium eo punctum, na concepc;ao de Barthes (1984). 

0 olhar percorre toda a superficie estriada e lisa da fotografia. No mesmo 

instante em que ele mira a imagem, ela o mira. Fica intrigado e abrac;ado 

pelo punctum, para o alem do "6bvio", ao "obtuso". Ver, rever e sola par o 

porao e OS devires, e a busca pelo retorno, e peiOS possfveiS. 0 sujeito e 
teletransportado para outros instantes. 

As impressoes captadas pela fotografia podem causar uma nova 

sensibilizac;ao operacional para a construc;ao e reconstruc;ao do espac;o 

visitado. 0 conjunto indicia! da fotografia, tanto sensorial, quanto espacial 
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ou temporal, instiga o sujeito a inserir-se no territorio desconhecido do 

Ambiente Virtual. Em rela~ao ao tempo, a fotografia captura os instantes 

vividos no passado e o traz ao nosso tempo. A fotografia incita a memoria 

(Sontag, 1981). 0 passado e reencontrado e resignificado, registrado como 

uma marca do tempo - cicatriz temporal (Samain, 1998). A fotografia e a 

imagem da memoria, imagem-lembran~a, como Bergson a concebeu -

Materia e Memoria. Para Dubois a propria memoria e formada por 

fotografias. A nossa memoria apela para a imagem mental para se fazer 

lembran~a. Dubois escreveu que: 

"A memoria e composta de fotografias, e o equivalente exato 
da lembram;a. Desde a antigUidade grega, as artes da memoria 
foram concebidas como um procedimento artificial da 
mnemotecnica, baseado no jogo de duas no<;i5es: os fuga res e 
as imagens". (Dubois, 1994, p.314) 

Conforme Samain (1998), ela vai alem da materialidade e da memoria, 

transita entre o "obvio" e o "obtuse", o intelecto e o afeto, o pensamento e o 

imagim!rio, que estao todos entrela~ados, pela cogni~ao e pela afei~ao. A 

imagem fotogrc\fica nao representa o sujeito, no entanto apresenta-o, indica 

ele proprio. De acordo com Barthes (1984), as fotografias foram associadas, 

desde o inicio do seculo, ao registro do cidadao. A presen~a da identidade do 

sujeito na sociedade se contemplava pela fotografia, afixada em documentos 

que atestam a cidadania. Caso o sujeito nao coincida com a foto do 

documento, ele e um falsario. Pode-se afirmar que a fotografia indica ser o 

sujeito, ele mesmo. 

Quando a fotografia do sujeito, este na condi~ao de participe das situa~oes 

retratadas, e disponibilizada no ambiente virtual, qualifica a intera~ao dele 

com o ambiente. Ao ver sua foto no computador- e com ela a luz, oar, as 

cores, os cheiros e todas as sensa~5es do instante fotografado, uma nova 

postura pode surgir diante do computador, de planetario, de navegador, de 

conquistador. 0 sujeito come~a a visualizar o ambiente como um espa~o 

mais familiar, para nao dizer mais humane. Os seus retratos fazem-se 
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presentes na consciencia atual dos sujeitos. Assim, as fotos auxiliam na 

aproxima<;ao entre eles e dar-se a conhecer e conhecer o outro. Os seus 

olhares sao encaminhados a ambienta<;ao, acompanhados por todos os seus 

gestos de intera<;ao e busca de novos saberes. A fotografia eo indicative da 

presen<;a, indica que o outre esta virtual mente junto a ele. 

Para que esses elementos mediadores ganhem for<;as, tambem e relevante 

a presen<;a de urn sujeito para mediar as a<;oes dos aprendizes. 0 proximo 

t6pico trata-se da abordagem do estar junto virtual (Valente, 1999b), que 

visa acompanhar, de maneira estreita, a forma<;ao de novos saberes de cada 

aprendiz. 

2.5. ESTAR JUNTO VIRTUAL: MEDIA9\0 REFLEXlY A 

A nossa sociedade esta muito apegada a estrutura arquitetonica de uma sala 

de aula tradicional, com quadros, cadeiras. As pessoas nao conseguem se 

desprender das concep<;oes pedag6gicas tradicionais, anacronicas com a 

realidade atual, seja por questoes pessoais ou institucionais, que envolvam 

problemas administrativos e politicos. 

Como explicar, em varias partes do pais, salas de aula com poucos metros 

quadrados, carteiras justapostas e sobrepostas umas as outras, tendo em 

vista que esta mesma escola possui uma ampla area propicia a uma sala de 

aula livre, sem paredes. Num pais tropical, onde o sol e intenso, as pessoas 

nao necessitam ficar tumultuadas em cubiculos abafados. E urn ambiente 

desprazeroso e angustiante. Sob a sombra de uma arvore pode-se, muitas 

vezes, aprender mais do que em urn ambiente claustrof6bico. 
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0 apego as concep~6es tradicionais foi levado tambem para o sistema de 

alguns cursos virtuais, com intera~6es limitadas e simulacros de salas de 

aula na tela do computador. A exaustiva c6pia do quadro foi trocada pelo 

excesso de textos na tela do computador. Do giz para o pixel. 

Preocupados em nao sermos multiplicadores desses modelos tradicionais, a 

postura que procuramos adotar e de mediadores da reflexao e nao somente 

de elucidadores ou transmissores da informa~ao, agindo dessa maneira 

quando necessaria. Subvertemos a 16gica da escola tradicional, onde o aluno 

e considerado vazio de conhecimento e cabe ao professor preencher esse 

vazio, depositando informa~6es. Tivemos que aprender a ouvir os agentes, a 

respeitar os seus conhecimentos e o estilo que cada urn utiliza para 

construir novos significados. Trocamos o ensinar (do latim: insignare; 

colocar signo) da concep~ao bancaria de Educa~ao denunciada por Paulo 

Freire (1987) pela aprendizagem (do latim: apprehendere; apreender). A 

nossa tentativa foi de construir urn ambiente de ensino-aprendizagem, 

dentro de praticas cooperativas. 

Durante as atividades presenciais ou a distancia, a proposta nao e somente 

ouvir e ver as a~6es dos sujeitos. E atuar como mediadores refletindo-na

a~ao e refletindo-sobre-a~ao (Schon, 1992), com o intuito de trabalharmos 

o espectro cognitive centrado na constru~ao do conhecimento, na 

coopera(;ao e na autonomia, seja, por exemplo, durante as atividades 

presenciais, como no cadastre de senhas e logins ou na disponibiliza(;ao de 

materiais no Portfolio. 

Estamos deixando de atuar como na abordagem tradicional de Educa(;ao a 

Distancia, broadcast, ou da representa(;ao da sala de aula tradicional no 

computador, e muitas vezes com simula(;6es de quadro, carteiras e giz. A 

abordagem broadcast encaixa-se na concep~ao bancaria e na concep(;ao de 

transmissao, em massa, de informa(;oes. Ela e empregada visando a 
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quantidade de "aprendizes", com nenhum ou poucos mediadores. Os 

estudantes vao executando as tarefas step by step, e no final, o aprendiz e 

submetido a uma avalia<;ao automatizada do sistema, ou algum responsavel 

avalia o resultado, sem se dar conta do processo. 

Porem, pelo o que esta sendo constatado em algumas pesquisas, as pessoas 

tem buscado uma nova concep<;ao em EAD, de acordo com Oliveira (2002, 

p.94), as pesquisas revelam que o perfil de curses procurado contempla os 

conceitos de: 

flexibilidade, de modo a atender as necessidades do aprendiz, sem 

impor-lhe tematica ou conceitos que nem sempre faz sentido ou sao 

insignificativos a ele; 

modularidade, de maneira a estruturar o curse de acordo com as 

demandas espedficas da comunidade virtual. 

Dessa forma, adotamos uma postura de estar ao lade dos agentes, 

discutindo e refletindo sobre seus projetos. Procuramos gerar curiosidade e 

facilitar a<;oes interdisciplinares pautadas nas realidades e necessidades 

deles. Para isso, utilizamos a abordagem do estar junto virtual (Valente, 

1999b), que permite acompanhar e auxiliar o aprendiz em suas tarefas e 

desafios, bem como assessora-lo para construir significados a partir destes. 

E uma abordagem mais enxuta, molecular, flexfvel e significativa. Para 

Valente e Prado, 

"Esta compreensao e fundamental para o professor propor 
desafios e auxiliar o a/uno na atribuir;f!io de sentido aquilo que 
esta realizando. Assim, o 'estar junto virtual' propicia ao 
professor criar condir;;oes de aprendizagem significativa para o 
a/uno, para que o mesmo possa construir novos 
conhecimentos". (Valente & Prado, 2002, p.29) 
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Estamos propondo, por meio do estar junto virtual, descobrir novas 

contextos e construir novas significados. Trocar relatos, experiencias, 

compartilhar duvidas, propor alternativas e reflex6es conjuntamente entre 

os mediadores com os aprendizes e entre eles mesmos. 

A abordagem do estar junto virtual nos permite acompanhar e transitar 

entre a vivencia de tres instantes: o contextualizado, descontextualizado e o 

recontextualizado: 

a. Contextualiza~ao 

Entendemos o contexto como urn conjunto que contempla conhecimentos e 

experiencias adquiridas pelo sujeito, suas atividades praticas e a ecologia 

onde ele atua. E uma bolha, que engloba as interac;6es entre os sujeitos, as 

suas realidades e os signos que foram sendo construfdos durante a vida. Em 

uma palavra, o contexto e urn conceito "relacional" (Bateson apud Cole, 

1998, p.176), que envolve a condi<;ao social, cultural, hist6rica, economica, 

psicol6gica, educacional. Ainda, e o local onde o sujeito vive, o ar que 

respira, o chao que pisa, o dialogo com o outro, enfim, o seu modo de 

relacionar-se com o mundo. 

Nao e mais possfvel contemplar o sujeito e seus atos fora de seu contexto, 

colocando-os as margens do outro. Cada indivfduo nasce, vive e cria 

significados em urn determinado contexto. Birdwhistell (Winkin, 1998, p.73) 

constatou que "a significar;;ao flutua e s6 se cristaliza num contexto 

definido". 

Ora, o contexto tambem e relativo. As experiencias do mediador sao 

diferentes das vividas pelo aprendiz. 0 mediador pode ter nascido em outra 

regiao com uma cultura bern distinta da do aprendiz. Essa distinc;ao de 

contextos entre o mediador e o aprendiz pode ser harmonizada pelo estar 
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junto virtual, tanto no contexte pratico, operacional, quanto no teorico, 

cognitive. Ambos os contextos, teorico e pratico, devem ser trabalhados 

conjuntamente. Pela intera<;:ao, o mediador contextualiza a estrutura, os 

conceitos e o proprio conteudo dos curses conforme a realidade do aprendiz. 

Por outro lado, a EAD propicia que o proprio aprendiz acesse informa<;:6es no 

seu local de trabalho, sem necessitar de se separar das particularidades 

definidas pelo seu proprio contexte. Ele nao precisa sair do seu local de 

trabalho, para participar de curses presenciais, em outra realidade, e voltar 

para a sua regiao e tentar aplicar o que aprendeu. Muitas vezes, os 

conteudos e as concep<;:6es pedagogicas sao totalmente fora do contexte dos 

aprendizes. Por causa disso, eles nao conseguem dar aplicabilidade nas 

informa<;:6es adquiridas. Ao contra rio do que possa aparentar, o curso foi urn 

fracasso. 

Com o estar junto virtual pode-se ter uma compreensao do nfvel de 

conceitos, que os aprendizes tern sobre urn determinado assunto, e sobre 

suas praticas durante as atividades pessoais e no trabalho. 0 mediador pode 

utilizar esses contextos como gancho para construir junto com os aprendizes 

novos significados. A intera<;:ao permite que os agentes relatem ou deem 

dicas, por meio de a<;:6es, sobre os conteudos que devam ser trabalhados 

durante as atividades. A sele<;:ao do conteudo e participativa e 

contextualizada de acordo com o universe eo interesse de cada urn. 

Nessa abordagem contextualizada, todos tern o direito de opinar e proper 

temas. A busca tematica gera discuss6es entre os sujeitos. Cada urn exp6e 

o seu argumento. Eles tern que entrar em urn acordo para que o tema seja 

pertinente a realidade em que vivem. A procura do tema e mais do que a 

busca de conteudo. E urn esfor<;:o relacional entre a conscientiza<;:ao de si e 

da realidade, dentro de urn cenario cultural legitimo e contextualizado. 
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A tematica escolhida em comum acordo tambem os faz sentirem-se mais 

estimulados a buscar e a selecionar informac;;6es na Internet, 

disponibilizando-as no ambiente virtual, para que todos tenham acesso, 

debatam problemas, duvidas e alternativas de soluc;;6es. 0 colega aprendiz, 

em uma relac;;ao cooperativa, encoraja-o para as novas buscas e reflex6es, 

conduzindo-o para a descontextualizac;;ao. 

b. Descontextualiza~ao 

Outro fator importante, que o estar junto virtual favorece, e a valorizac;;ao da 

opiniao do outro e o respeito pelas suas experiencias sociais. No momenta 

em que o conhecimento comec;;a a ser construfdo na ac;;ao, e se integra com 

outros conhecimentos, a partir da interac;;ao, que temos o processo de 

descontextualizac;;ao (Valente & Prado, 2002, p.30). Descontextualizar e 

articular novas ideias com base no contexte - descontextualizac;ao 

contextualizada. Podemos dizer que a descontextualizac;;ao e um equilibria 

da assimilac;;ao e acomodac;;ao no sentindo piagetiano. Na 

descontextualizac;;ao tem-se a oportunidade de descentrar-se. Nas palavras 

de Piaget " ... A experiencia nao e ( ... ) jamais recept;;ao simplesmente 

passiva: eta e acomodat;;ao ativa, correlativa a assimilat;;ao" (Montangero & 

Maurice-Naville, 1998, p.97). Nesse sentido, novos conhecimentos sao 

gerados pela assimilac;;ao com inferencia. Eo infcio da formac;;ao complexa de 

uma rede de aprendizagem. 

"Assimilar um objeto a um esquema torna ( ... ) a conferir a esse 
objeto uma ou mais significat;;i5es e e essa atribuit;;ao de 
significat;;i5es que comporta, entao, um sistema mais ou menos 
complexo de inferencias, mesmo quando eta tem Iugar por 
constatat;;ao. Em resumo, poder-se-ia dizer entao que uma 
assimilat;;ao e uma associat;;ao acompanhada de inferencia". 
(Piaget apud Montangero & Maurice-Naville, 1998, p.115) 
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E nessas relar;5es que a estrutura interna do indivfduo ten:\, ao se 

estabelecer, um processo de equilfbrio (assimilar;ao e acomodar;ao 

piagetiana), maior condir;ao de suportar e construir novos saberes. Nas 

palavras de Pia get, "uma equilibrar;ao e necessaria para conciliar os aportes 

da maturar;;ao, da experiencia dos objetos e da experiencia social" (Piaget 

apud Montangero & Maurice-Naville, 1998, p.l61). 

0 confronto de ideias entre as partes e um modo de forr;ar reflex5es, que 

com auxflio de um mediador, pode gerar um salto qualitative no processo 

operat6rio concreto e abstrato. 

c. Recontextualiza~:ao 

Se a mediar;ao levou em considerar;ao os aspectos contextuais, entao, pode

se dizer que a aplicar;ao das novas ideias, trabalhadas no instante da 

descontextualizar;ao, e bastante viavel. A descontextualizar;ao fara sentido 

se o aprendiz conseguir esse feito - implantar os novos significados em sua 

vida ou em seu local de trabalho. E o instante da recontextualizar;ao, que 

implica integrar a teoria e a pratica no seu contexte. 

A recontextualizar;ao pressup5e a aquisir;ao de novos significados, 

construfdos durante o processo da descontextualizar;ao. Primeiramente, a 

partir da interar;ao, o sujeito reve e repensa o conhecimento que ja possufa, 

e ap6s, abre-se caminho para visualizar novas possibilidades, 

recontextualizar o seu meio, exportar as ar;5es trabalhadas nos instantes 

anteriores para a sua realidade. Descontextualiza-se para recontextualizar. 

Nesta perspectiva os "cursos" passam a ser significativos, tornam-se 

"recursos" para a construr;ao de uma vida melhor. 

Se cada sujeito transportar as ar;5es trabalhadas nos cursos, para a propria 

realidade e relacionar-se cooperativamente com os outros colegas, mediante 



trocas de informat;;5es significativas, elaborat;;ao de projetos e estrategias de 

at;;ao, comet;;a a formar-se uma rede de atuat;;5es em escala coletiva e lant;;ar 

novas perspectivas (ver alem) de vida para a comunidade. Para que isto 

ocorra, um novo paradigma deve ser adotado pela comunidade. Um 

paradigma pautado na relat;;ao de cooperat;;ao para gerar a conscientizat;;ao e 

a aprendizagem cooperativa. 

Nos pr6ximos subcapftulos, apresentaremos conceitos referentes aos 

Ambientes Virtuais Cooper.ativos, e logo em seguida sobre o TeiEduc e suas 

ferramentas. Sao instrumentos que confiamos serem importantes para que 

os agentes possam trabalhar na comunidade, recontextualiz<Ha. 

2.6. AMBIENTES VIRTUAIS 

Novos sistemas tecnol6gicos tern surgido no mesmo instante em que 

pesquisadores tentam romper com o paradigma tradicional de educat;;ao, 

elaborando concept;;5es pedag6gicas alternativas para o ensino

aprendizagem. Os Ambientes Virtuais Cooperatives se descortinam como um 

recurso midiatico capaz de apoiar os processes de aprendizagem e aumentar 

as oportunidades para a aprendizagem ao Iongo da vida, potencializando as 

interat;;5es entre os participantes, sem as limitat;;5es de barreiras geograficas 

e de tempo. Deve ficar claro que os Ambientes Virtuais Cooperatives, por si 

s6, nao garantem a cooperat;;ao. Eles apenas possuem ferramentas capazes 

de sustentar atividades ou relat;;5es de cooperat;;ao. 
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Nesta se(;ao iremos apresentar um panorama geral de conceitos 

relacionados ao Ambiente Virtual Cooperative, as suas formas alternativas 

de intera(;ao, enfatizando, posteriormente, o Ambiente Virtual TeiEduc. 

A comunidade profissional, interessada nos Ambientes Virtuais, introduziu, 

em 1984 no seminario organizado por Paul Cashman e Irene Greif, o 

conceito de Trabalho Cooperative Suportado por Computador (Computer 

Supported Cooperative Work- CSCW). Aqui no Brasil, Borges, Cavalcanti e 

Campos (1995) irao definir CSCW como um ambiente computacional que 

implementa os processes de apoio a coopera(;ao, e assim, permite o 

trabalho, a produ(;ao em conjunto, e a troca de informa(;oes. 

0 perfil promissor do CSCW leva-o tambem a ser utilizado como apoio a 
aprendizagem cooperativa. Por nao ter sido construfdo com esse prop6sito, 

o CSCW sofre adapta(;oes, agregando em sua estrutura, novas ferramentas 

para auxiliar na tutoria e na aprendizagem, originando o Sistema de 

Aprendizado Cooperative Apoiado por Computador (Computer Supported 

Cooperative Learning- CSCL). 

Contudo, utilizaremos o termo Ambiente Virtual Cooperative como um 

"ponto de encontro no Ciberespac;o" (Benford & Greenhalgh, 1997, s/n), 

uma plataforma ou um suporte que permite intera(;oes para auxiliar tanto a 

aprendizagem quanta a produc;:ao cooperativa. 

Estas defini(;oes tern em comum a necessidade de cada usuario estar 

consciente dos outros usuaries. De fato, Benford e Greenhalgh (1997) 

afirmam que a essencia do Ambiente Virtual Cooperative e a representa(;ao 

explicita do usuario, dentro do espa(;o partilhado. 

Para Rodden (1993), um Ambiente Virtual Cooperative pode ser definido 

como um espa(;O partilhado existente dentro de um computador, habitado 
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per usua rios, que tern a sua representac;ao no espac;o e que se en contra ja 

implementado per urn conjunto de tecnologias (MUDs e MOOs para 2D e 

ambientes de Realidade Virtual distribuidos para 3D). 

Agostini, De Michelis e Grasso (1997) ressaltam o carater interdisciplinar do 

Ambiente Virtual Cooperative e prop5em requisites gerais que esses 

sistemas devem possuir: serem sistemas abertos, possuirem continuidade 

multimidia, contextualizac;;ao e integrac;ao da comunidade e da ac;ao, alem 

de interfaces personalizadas e seletivas para os espac;os de trabalho. 

Tambem Wexelblat (1993) defende dais prindpios para o Ambiente Virtual 

Cooperative. A cooperac;ao nao pede ser tratada como uma atividade 

separada, o que significa que o suporte dado pelo computador deve 

enquadrar-se com o padrao de trabalho do usuario. 0 segundo prindpio 

indica, que as aplicac;5es devem possibilitar a cooperac;ao entre pessoas pela 

ultrapassagem de obstaculos do tempo e do espac;o. 

Uma das vantagens des ambientes computacionais cooperatives, segundo 

Levy (2000a) e a disposic;ao constante em trabalhar para toda a 

comunidade. Para ele os groupwares possibilitam que o debate seja dirigido 

para a construc;ao progressiva de uma rede de argumentac;ao e 

documentac;ao, que esta sempre presente aos olhos da comunidade, 

podendo ser manipulada a qualquer memento. 

Esses ambientes computacionais contem recursos que favorecem a sua 

utilizac;ao como urn sistema de Educac;ao a Distancia. Ha diversos ambientes 

de EAD desenvolvidos em todo o mundo. Dentre eles, podemos destacar o 

WebCT (Goldberg & Salari, 1997), o AulaNet™ (Aulanet, 2000), o Lotus 

LearningSpace (Bowling, 2003) e o TeiEduc (Rocha, 2002). Atualmente, 

diversos setores da sociedade - empresas, instituic;5es de ensino, 6rgaos 

publicos - utilizam os ambientes virtuais presencialmente ou a distancia, 
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como plataforma para desenvolver trabalhos ou a aprendizagem 

cooperativa. 

2.7. TELEDUC 

TeiEduc e um Ambiente Virtual para a cria<;ao, participa<;ao e administra<;ao 

de curses na web desenvolvido pelo Nucleo de Informatica Aplicada a 
Educa<;ao (NIED) e pelo Institute de Computa<;ao (IC) da UNICAMP, tendo 

como subsldio a concep<;ao interacionista e auxiliar a aprendizagem. 

A escolha desse ambiente para suportar as atividades on-line, se deu pelo 

motive de que, os recursos do TeiEduc foram idealizados, projetados e 

depurados, para facilitar a intera<;ao e a constru<;ao do conhecimento, de 

acordo com as necessidades relatadas pelos usuaries, ou seja, de forma 

participativa, tendo como base o perfil dos participantes: aprendizes e 

mediadores. Com isso, o usuario desse ambiente nao precisa ser um 

especialista em informatica. Ele apresenta interface acesslvel e ferramentas 

de facil manuseio, tanto para o mediador, quanto para os aprendizes. 

De acordo com a literatura especializada, os recursos contem o affordance 

para que os usuaries interajam entre si, favorecendo a identidade grupal e a 

aprendizagem coletiva. 

Esta nova concep<;ao de interfaces e um resultado do conceito de design que 

surgiu he\ algumas decadas, 

"( .. .) ele era entendido como o hardware e o software atraves 
do qual o homem e o computador podem se comunicar. Esse 
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conceito evo/uiu e foram incluidos aspectos cognitivos e 
emocionais das experiencias do usuario". (Laurel apud Rocha, 
Santos & Silva, 2002, p.03) 

Esse novo conceito contribui para desenvolver diversas ferramentas que 

compoem a interface do TeiEduc, para facilitar a intera~;ao e as atividades 

tanto do formador, quanto do aprendiz. As ferramentas do TeiEduc foram 

criadas para possibilitar uma diversidade de tipos de intera~;ao, de acordo 

com a proposta ou ideologia de cada curso. Elas permitem que os usuaries 

adaptem o horario de suas atividades conforme suas disponibilidades. As 

ferramentas possuem flexibilidades tanto na questao temporal, geogriifica, 

quantidade de pessoas se comunicando, quanto na qualidade da media~;ao, 

ou seja, a alta intera~;ao do estar junto virtual (aprendiz-mediador). 

Por isso confiamos que o TeiEduc e urn importante meio para a 

aprendizagem dos agentes. Enquanto usuaries, eles tern a oportunidade de 

intelectualizar elementos slgnicos que nao estao presentes nas suas retinas, 

vivenciar situa~;oes que o espa~;o flsico da regiao nao permite, processar 

reflexoes sobre temas relevantes para os seus contextos, enfim, para 

disseminar novos saberes a comunidade. 

Integrar as dimensoes presenciais e virtuais favorece a aproxima~;ao entre 

as pessoas e a oportunidade para urn processo continuo de aprendizagem. 

Conforme vai sendo procedido as rela~;oes no ambiente virtual, os usuaries 

tornam-se "formandos e formadores co-autores de sistema hipermediaticos" 

(Almeida, 2002, p.88). 

Ferramentas do TeiEduc 

A pagina principal do TeiEduc e dividida em duas partes. Na parte esquerda 

sobre urn fundo azul escuro encontram-se os recursos que poderao ser 
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utilizados durante o curso. A direita, e apresentado o conteudo do recurso 

selecionado. 

0 conjunto total de ferramentas oferecidas pelo TeiEduc divide-se em tres 

grandes grupos ferramentais: coordena~ao, comunica~ao e administra~ao. 

Sao consideradas ferramentas de coordenar;;ao todas as ferramentas que 

organizam ou subsidiam as a~6es do curso. Neste grupo, podemos encontrar 

a Agenda que oferece informa~6es, dicas e sugest6es dos formadores para 

os alunos, situando-os sobre os procedimentos do curso; a ferramenta 

Dinamica que mostra informa~6es referentes ao andamento do curso, 

dura~ao, objetivos, o que se espera dos alunos, como sera a avalia~ao etc. 

0 TeiEduc tambem oferece, como ferramenta de coordenar;;ao, ferramentas 

que armazenam material didatico para auxiliar as atividades dos aprendizes, 

tais como: Leituras, Material de Apoio, Atividades, Parada Obrigat6ria, 

Perguntas Freqilentes e Grupos. Em Leituras podem-se disponibilizar textos 

e referenciais bibliograficos do curso. 0 Material de Apoio e usado para 

disponibilizar todo o material referente a uma atividade, enquanto que a 

ferramenta AtiVidades apresenta os trabalhos a serem desenvolvidos. A 

Parada Obrigat6ria e usada quando o formador necessita fazer algumas 

considera~6es sobre o conteudo trabalhado ate urn certo momento. Em 

Perguntas Freqilentes, o formador, organiza as duvidas gerais que aparecem 

durante o curso. A ferramenta Grupos possibilita aos aprendizes formarem 

subgrupos, quando necessaria. 

As ferramentas de comunica~ao sao Correia, Bate-Papo, Grupos de 

Discussao, Mural, PortfOlio, Diario de Bordo e Perfil, sendo que as tres 

primeiras foram implementadas no mesmo formato das ferramentas, 

encontradas na Internet. Porem, todas sao internas ao ambiente. Para 

acessa-las e necessaria estar conectado ao TeiEduc. Os formadores tern 
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liberdade de criar e eliminar grupos de discussoes referentes aos temas do 

curse. Todas as sessoes de bate-papa sao registradas e podem ser 

acessadas posteriormente. Os aprendizes e formadores possuem o Mural 

como ferramenta para disponibilizar recados sabre eventos ou acrescentar 

links que podem ser de interesse geral. 

Na ferramenta Portfolio, os a lunas, pod em ir disponibilizando seus trabalhos, 

URLs, textos etc. No Portfolio, o formador pode acompanhar toda a evolw;;ao 

e transforma<;ao que ocorre nas atividades do aluno. Mas, para que isto 

ocorra, o aluno deve escolher a op<;ao Totalmente Compartilhado ou 

Compartilhado com Formadores. A primeira op<;ao deixa livre o acesso a 

todos (formadores e alunos) para que possam visualizar e comentar os 

trabalhos. Na segunda, somente os formadores tem acesso a ela. Na op<;ao 

Nao Compartilhado, somente o aprendiz pede acess<Ha e e utilizada como 

deposit6rio do trabalho ainda em andamento. 

Ainda temos como ferramentas de comunica<;ao o Diario de Bordo e o Perfil. 

A primeira e um espa<;o onde o aluno faz anota<;5es sabre o seu processo de 

aprendizagem. A ferramenta Perfil apresenta todos os integrantes do grupo, 

ha local para foto e espa<;o para dizer quem a pessoa e, no que trabalha, 

seus hobbies, onde mora etc. 

0 terceiro grupo sao as ferramentas de administrar;ao. E onde se encontram 

as ferramentas de apoio ao formador referente ao gerenciamento 

administrative do curse, ao gerenciamento de alunos e formadores, de 

inscri<;oes, datas de infcio e termino etc. Sao nas ferramentas de 

administrar;ao que se situam as ferramentas de autoria como Leituras, 

Material de Apoio e Atividades, e atualizar a Agenda, a Dinamica do Curso. 

Tambem estao neste espa<;o os recursos para efetuar a sele<;ao de 

ferramentas que sera a utilizadas no decorrer do curso e as ferramentas que 
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auxiliam o formador a verificar os acessos diaries dos alunos nas diferentes 

ferramentas disponiveis (Acessos) e as intera<;oes destes (InterMap). 

No proximo subcapitulo, descreveremos essas caracteristicas, a partir dos 

tipos de intera<;ao, quanto a temporalidade, a distancia, ao numero de 

interlocutores e a qualidade das rela<;oes. 

2.8. TIPOS DE INTERAt;AO 

As intera<;oes nos Ambientes Virtuais, ou em rede, desenvolveram para alem 

de questoes tecnicas. Elas abarcam urn emaranhado de configura<;oes que 

envolvem os recursos ferramentais e as concep<;oes do modo de usa-los. 

As configura<;oes mais conhecidas tern como vertentes a distancia e o 

tempo. Pois, os ambientes virtuais trouxeram a possibilidade de intera<;oes 

em locais e tempos distintos. Pode-se ocorrer intera<;oes face-a-face, ou 

seja, as pessoas estao reunidas no mesmo espa<;o fisico e no mesmo 

instante. Ao enviar uma mensagem eletronica, via e-mail, a intera<;ao se da 

em tempos e localidades diferentes. 

Atualmente, a aten<;ao esta voltada para o numero de interlocutores que 

interagem entre si, motive pelo qual estamos convencidos de que outro 

fator configurante de relevancia diz respeito a qualidade dessas intera<;5es. 

A seguir apresentaremos algumas configura<;oes de intera<;ao, com intuito 

de refletir sobre algumas caracteristicas e limites que nos auxiliam para a 

estrutura<;ao das rela<;oes desenvolvidas no TeiEduc, durante a realiza<;ao do 

projeto junto com OS agentes de saude. 
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2.8.1. lntera~ao Quanto a Temporalidade 

A limita~ao do tempo sempre foi urn empecilho para que as pessoas 

pudessem exercer alguma atividade voltada para a constru~ao de 

conhecimentos. Motives como o excesso de fadiga, ap6s o horario de servi~o 

ou os horarios des curses, que coincidem com o de trabalho tern levado 

muitas pessoas a desistirem de se capacitar. A inadaptabilidade do horario 

nos curses tradicionais e superada pelos ambientes virtuais, que possuem 

uma grande maleabilidade, no sentido de que os participantes des curses a 

distancia conseguem interagir e acessar os conteudos de acordo com suas 

disponibilidades. Essas maleabilidades relativas ao tempo sao viaveis pelos 

tipos de intera~5es que a plataforma de EAD permite. Etas sao 

convencionalmente chamadas de intera~5es sfncronas e assfncronas. Muitos 

curses oferecem esses dois tipos de intera~ao, contudo as assincronas 

predominam nos formatos de curses on-line. 

a. lntera~ao Sincrona 

Essa intera~ao acontece em tempo real. Os usuaries estao ao mesmo tempo 

conectados no ambiente, interagindo simultaneamente pelo sistema on-line. 

Exige que os participantes tenham disponibilidades de horario, para interagir 

virtualmente, no mesmo instante. A intera~ao sfncrona dinamiza as trocas 

de informa~5es e permite tomar decisao em tempo real. A ferramenta Bate

Papa e urn exemplo de recurso para comunica~ao sincrona. 

b. lntera~ao Assincrona 

Na intera~ao assincrona, os usuaries nao se relacionam no mesmo instante. 

Eles nao necessitam estar conectados ao mesmo tempo. Ela permite maier 
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flexibilidade de hon3rio. 0 usuario pode interagir de acordo com a sua 

disponibilidade de tempo, sem ficar condicionado aos outros usuarios. 0 

usuario pode acessar informac;oes no perfodo da noite, que foram postadas 

pelo formador ou pelo colega durante o dia. Como exemplo, citamos os 

recursos e-mail e F6runs de Discussao que possibilitam a interac;ao 

assfncrona. 

2.8.2. lnterat;:ao Quanto a Distancia 

Nem todos podem deslocar-se de seu bairro, para participar de algum curso 

espedfico, que nao ha na sua regiao. Os ambientes virtuais transpassam os 

obstaculos geograficos e fisicos, aproximando o usuario de informac;oes e de 

contatos interpessoais. Nao oportunizam uma simples interac;ao. A 

diversidade de groupware enriquece as interac;oes, auxiliando os cursos a 
distancia e presenciais. Quando dizemos a distancia, estamos tomando 

como referencial a "sede" ou o local onde o curso esta sendo promovido. A 

nomenclatura e conhecida como interac;ao presencia! ou a distancia. 

a. lntera~ao Presencia! 

Nesse tipo de interac;ao, os usuarios utilizam o mesmo local para se 

comunicarem, podendo os encontros ser sfncronos ou assfncronos, ou seja, 

os usuarios podem estar reunidos no mesmo espac;o e instante (face-a-face) 

ou se encontrarem no mesmo espac;o, porem em tempos distintos. 

Uma caracterfstica importante da interac;ao presencia! e que ela nao fica 

limitada somente a linguagem escrita, possibilitando a comunicac;ao oral eo 

dialogo intercalado, nao simultaneo. Cada indivfduo espera a sua vez de se 

expressar oralmente. Os encontros presenciais tambem exp6em o indivfduo 
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a sua forma externa, seja mediante seu modo de vestir, de falar ou por 

meio da sua gestualidade, ou seja, o indivfduo tambem se comunica pela 

sua expressao corporal. Por esse motive, nos encontros presenciais 

sobressaem os indivfduos mais extrovertidos. Assim, o risco que se corre e 

de se estabelecer uma relac;ao de coac;ao entre os que dominam o discurso 

oral e a gestualidade, sobre aqueies que mantem uma postura mais 

introvertida. 

b. lnteral;iO a Distancia 

A interac;ao a distancia e realizada em local diferente, independentemente se 

e em tempo sfncrono ou assfncrono. Ela subverte os condicionamentos 

geograficos presentes nos curses tradicionais, possibilitando que o usuario 

nao necessite sair de casa ou local de trabalho para realizar curses em 

regioes, com realidades bastante diferentes. Isso s6 e possfvel se o usuario 

possuir computador em casa ou proximo a ele, dentro de seu contexte. 

0 uso de recursos com dispositivos de som e imagem ou de groupwares 

mais sofisticados e com alto valor financeiro ainda e inviavel para a maioria 

da populac;ao brasileira. Dessa forma, a comunicac;ao na interac;ao a 

distancia e feita, principalmente, pela linguagem escrita. 

Nos ambientes que utilizam somente a escrita, os participantes nao 

visualizam a manifestac;ao espontanea da gestualidade dos colegas. 0 

sujeito e fisicamente menos exposto. Esse motive e uma das hip6teses 

apresentada por pesquisadores da EAD (Harasim et al, 1996; Palloff & Pratt, 

2002), em relac;ao ao fato de que os introvertidos se manifestam mais a 

distancia do que se estivessem reunidos presencialmente. 
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Tabela 02. Classiftcac;;ao espac;;o-temporal no Ambiente Virtual. 

ESPA<;O/TEMPO Mesmo Tempo Tempo Diferente 

Presencia I Interac;;ao slncrona Interac;;ao asslncrona 

(face a face) 
i 

I 

A distancia Interac;;ao slncrona Interac;;ao asslncrona 

2.8.3. lntera~ao Quanto ao Numero de lnterlocutores 

Refere-se ao numero de usuaries que interagem entre si, a partir dos 

recursos oferecidos pelas plataformas de curses EAD. As terminologias 

adotadas a baixo sao uma fusao das teorias de Levy (2000b; 2003) e Silveira 

(2001). 

a. lntera~ao "Um para Um" 

Nesse case a interac;;ao ocorre apenas entre dois usuaries, 

independentemente do tempo e da distancia. Pede ocorrer uma 

comunicac;;ao simetrica ou assimetrica, unilateral. E muito comum ver esse 

tipo de interac;;ao utilizando a ferramenta e-mail. 

b.lntera~ao "Um para Todos" 

E quando um usuario comunica-se com varies outros, podendo ou nao haver 

feedback. Ocorre a centralizac;;ao dos usuaries em um unico ponte, ou seja, 

o fluxo de interac;;ao converge para um unico usuario. E chamada de 

interac;;ao "centralizada". Esse tipo de interac;;ao e mais usado em sistema 
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broadcast. Por exemplo, na ferramenta Mural, urn usw3rio coloca a 

mensagem para todos, ou mesmo o recurso F6runs de Discussao, quando o 

debate e centralizado somente para quem postou a questao. 

c.lntera~o "Todos para Todos" 

Esse tipo de interac;:ao envolve urn numero maier de interlocutores. Sua 

organizac;:ao delibera maier democracia e respeito pelas particularidades 

locais, poise descentralizada e distribufda. 

Descentralizada: Interac;:ao entre multiples usuaries, mas nao 

apenas com urn ponte centralizador, mas com varies pontes 

concentricos pelo ambiente virtual ou pela rede. Para exemplificar, 

urn forum com diversos temas centra is de discussao. As questoes sao 

pastas pelos pr6prios usuaries, nao somente pelo formador. Os 

usuaries nao estariam centralizados debatendo apenas com o 

formador ou com as quest6es pastas pelo mesmo. 

Distribuida: Todos se comunicam entre si. Nesse caso, a interac;:ao e 

distribufda sem formar pontes centralizadores. Ha urn maier equilfbrio 

de interac;:oes. A ferramenta F6runs de Discussao consegue tambem 

esse tipo de interac;:ao, quando os participantes, alem de participarem 

dos outros f6runs, postam quest6es. 0 desenho desse tipo de 

interac;:ao lembra uma rede de pescaria. 

d. lntera~ao Complexa 

E clare que as interac;:6es se justa poem durante o processo de relac;:oes em 

urn ambiente, ou em uma rede dinamica. Em determinado memento, envia

se uma mensagem particular via e-mail para algum colega. Em outre 
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instante, disponibilizam-se propostas de projetos no Portfolio aberto para 

que todos possam comentar, promovendo trocas de ideias feitas pelo 

mediador e pelos colegas, ou seja, em escala coletiva. A todo instante estao 

ocorrendo processes sucessivos, envolvendo as interac;oes do tipo "um para 

um", "um para todos", "todos para todos" simultaneamente. A organizac;ao e 

complexa, com distintas possibilidades de interac;ao. Talvez seja essa a 

grande revoluc;ao dos ambientes virtuais de aprendizagem. 0 desenho desse 

tipo de rede e um aramado tridimensional. Cada ponte emerge novas 

conexoes e trocas de fluxes de informac;oes, num movimento complexo e 

recursive (Morin, 1996), auto-organizador (Prigogine, 1996) e autopoetico 

(Maturana & Varela, 2002). 

Interac;ao 

"Um para Um" 

11 1 

Interac;ao 

"Um para Todos" 



Descentralizada 

Intera\;ao 

"Todos para Todos" 

Interat;ao Complexa 

Distribufda 

Figura 01. Intera~ao quanto ao numero de interlocutores. Desenvolvida a partir do modele de 
Mance (2002, p.44). 



2.8.4. lnteras;ao Quanto a Qualidade das Relas;oes 

As rela~oes podem se configurar quanto ao acompanhamento no processo 

de aprendizagem do usuario ou de quem esta ao lado mediando as 

intera~oes. 

a. Broadcast 

Abrange um numero maior de estudantes e um numero menor de 

formadores. E um tipo de sistema horizontal ou de abrangencia em massa. 

Considera-se que o software deve ser capaz de subsidiar as necessidades de 

aprendizagem do sujeito. Ha uma supervaloriza~ao na ferramenta 

tecnol6gica e uma confian~a de que o conteudo seja didatico, o suficiente, 

para gerar conhecimentos. Em alguns casos, ocorrem trocas de e-mails 

entre os participantes com o formador (intera~ao um para todos) e uso de 

forum, com quest6es postadas pelo formador. A enfase esta na 

interatividade homem-computador. A avalia~ao e feita a partir do resultado 

final. 

b. Estar Junto Virtual 

A abordagem estar junto virtual e uma concep~ao aprofundada de 

aprendizagem. Alcan~a um numero menor de estudantes. A propor~ao entre 

formadores e estudantes e mais equiparavel (Valente, Prado & Almeida, 

2003). No entanto, os pr6prios aprendizes se transformam em formadores 

no decorrer do curso. Estar junto virtual permite elaborar o conteudo 

participativamente, construir o currfculo na a~ao, pois o formador esta ao 

lado do aprendiz e percebe por meio de dialogos e praticas os anseios deste. 
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A ferramenta e considerada apenas urn recurso. A enfase esta na 

aprendizagem cooperativa, na execU<;;ao de projetos e debates coletivos. 

Broadcast x Estar junto Virtual 

Os Ambientes Virtuais de aprendizagem cooperativa, para serem 

contemplados como tais, deverao oferecer alem dos recursos ferramentais 

que possibilitem uma diversidade de configurac;ao de interac;oes, tanto em 

questoes de tempo/espac;o, numero de interlocutores interagindo, como 

devem propiciar a estrutura para suportar propostas pedag6gicas. Essas 

oferecerao aos usuaries condic;oes de se transformarem em protagonistas de 

seus pr6prios processes de aprendizagem. Mas para isso, e necessario 

observar as particularidades culturais e anseios do aprendente. 

E evidente que o numero de pessoas que precisam ser capacitadas e 

treinadas nos direcionam imediatamente, para o sistema de produc;ao em 

massa do "conhecimento", broadcast. Esse sistema, sem duvida, abrange 

urn grande numero de pessoas e parece ser mais pertinente em mementos 

quando se precisa relembrar, ou realizar, uma consulta rapida, sobre algum 

conteudo, no mesmo esquema que dicionario, enciclopedia, hipertexto. 

No entanto, quando se trata de qualificar, aprofundar, construir o 

conhecimento, esse sistema nao tern se mostrado eficiente. Normalmente, 

ele oferece comunicac;ao via e-mail apenas entre usuario e formador. Nao hi3 

promoc;ao de debates e nem troca de ideias entre os outros usuaries. 

Construir conhecimento envolve conceitos e vertentes que nao sao 

oferecidos pelo sistema broadcast, pela sua propria caracterizac;ao. A 

construc;ao exige ir alem de leitura de textos, exercicios. Isso nada vale se 

nao estiver de acordo com o universe do indivfduo, com sua realidade. Para 
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compreendermos essas peculiaridades moleculares, detalhadas, que 

envolvem quest6es s6cioculturais (tipo de linguagem, profissao, condi;;;ao de 

moradia a que esta submetido, grau de escolaridade) temos que ter uma 

rela;;;ao mais qualitativa, estar junto com os sujeitos durante o processo de 

aprendizagem, promovendo dialogos, debates, desafios cabfveis ao seu 

contexte. Nao podemos subjugar a identidade e a subjetividade em 

detrimento da totalidade reducionista. 

Os diversos estudos de caso que tem aparecido, para citar alguns, Simonson 

et al (2000), Gouveia (2001), Valente (2002), Oliveira (2002), Almeida e 

Prado (2003), Pallof e Pratt (2002), Moraes (2001; 2004) - convenceu-nos 

de que para estabelecer um ambiente de aprendizagem, seja presencia! ou a 

distancia, que vise contribuir com a profissao do sujeito e para que ele erie 

novas vis6es de mundo e de si mesmo, e necessaria promover rela;;;oes 

heterarquicas, nas quais cada um pode expor a sua realidade e o seu 

conhecimento, potencializando-os muito mais do que a simples soma. 

Tambem e necessaria criar situa;;;oes que permitam a tomada de consciencia 

eo desenvolvimento da autonomia. 

Os cursos de EAD exigem uma postura mais ativa, tfpica da sociedade 

"enxuta", na qual o estudante toma iniciativa para realizar as atividades 

"puxa" o conteudo, debate com os colegas, sugere novas propostas etc. 

Caso contrario, os recursos dos Ambientes Virtuais, a flexibilidade do horario 

e rompimento com a barreira da distancia nada adiantara. 

Por isso, propomos nesse projeto trabalhar com um sistema pedag6gico que 

contemple o ser humano na sua complexidade socio-cultural, 

acompanhando-o em situa;;;oes presenciais e a distancia, dando liberdade 

para que ele exercite a sua autonomia. 
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0 desafio e construir esse ambiente de aprendizagem numa regiao exclufda, 

na qual as pessoas estao espalhadas e nao tem acesso ao computador. 

Confiamos que a rela(;ao de coopera(;ao, auxiliada pela informatica, seja 

uma importante alternativa para essa conquista. 
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DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Neste capitulo, trataremos primeiramente dos objetivos geral e especificos. 

Ap6s, serao expostas as quest6es metodol6gicas. 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo Geral 

Mostrar que o processo de construc;ao da relac;ao de cooperac;ao no 

Ambiente Virtual TeiEduc, seja durante as atividades presenciais, 

semipresenciais ou a distancia, pode ser associado aos tres estagios de 

desenvolvimento piagetiano- anomia, heteronomia e cooperac;ao. Busca-se, 

tambem, evidenciar que esse processo esta vinculado com a capacidade dos 

sujeitos em superar os mon61ogos e articular dialogos, a fim de gerar ideias, 

distribuir tarefas ou tomar decis6es que se estendam para alem do virtual, a 
comunidade. 

3.1.2. Objetivos Especfficos 

1. Descrever o conceito de cooperac;ao, tendo como base a literatura 

academica, debates com pesquisadores e reflex6es com os 

participantes subsidiados pela pratica, enquanto agentes de saude. 
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2. Implementar situar;5es de relacionamentos presenciais, 

semipresenciais e a distancia no TeiEduc, com o intuito de construir 

conhecimentos e, como parte do processo, gerar atitudes de 

cooperar;ao, centradas no contexto dos agentes de saude. 

3. Analisar o processo de anomia, heteronomia e cooperar;ao nascente, 

ocorrido a partir das relar;5es sociais e trocas de significados, 

sustentadas pelo TeiEduc. 

4. Propor, a partir dos resultados do estudo, alterar;5es no TeiEduc para 

incorporar facilidades na interface e otimizar a cooperar;ao. 

3.2. QUESTOES METODOLOGJCAS 

Para estudar a relar;ao de cooperar;ao no Ambiente Virtual TeiEduc, entre 

pessoas consideradas digitalmente excluidas, optamos par uma observar;ao 

qualitativa, que considera a subjetividade e o aspecto sociocultural de cada 

participante. Utilizamos como referencial metodol6gico o Substratum: 

Temas fundamentais em psicologia e educar;;ao. 0 desenvolvimento da 

interar;;ao. (1997). A. Teberosky & L Tolchinsky. (Orgs.). Porto Alegre. RS: 

Artes Medicas. Vol. 01. NO 02. 

A pesquisa e longitudinal, com uma margem de um ana e meio, envolvendo 

durante esse perfodo atividades presenciais, semipresenciais e a distancia. 

Assim, as procedimentos para alcanr;ar as objetivos trar;ados foram divididos 

em tres fases principais, com durar;ao de um semestre cad a uma: presencia! 
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(LIPACS, UNICAMP), semipresencial (Espac;o Esperanc;a) e a distancia 

(centres de saude Sao Marcos e Santa Monica). 

Nesse subcapftulo apresentaremos as principals ac;oes realizadas, os 

instrumentos de analise que utilizamos, o local onde foram desenvolvidas as 

atividades, os sujeitos participantes e os principals procedimentos. 

3.2.1. A~OeS 

Descreveremos a seguir as principals ac;oes executadas durante as tres 

fases. 

Presencia!- LIPACS/UNICAMP 

Auxilio aos agentes na criac;ao de e-mails, a fim de trabalharem com 

as suas identidades no espac;o ciberm§tico; 

Cadastramento dos agentes no TeiEduc; 

Apresentac;ao conceitual e funcional do TeiEduc, a fim de sensibilizar 

os agentes para o uso do TeiEduc como um meio de interac;ao, trocas 

de significado e construc;ao de trabalhos em conjunto; 

Registro fotogrcifico de cada agente e do grupo, para disponibilizar na 

ferramenta Perfil e no Material de Apoio, para tornar o Te!Educ mais 

familiar; 

Propostas de atividades que envolvem as ferramentas do Te!Educ, 

tais como: preenchimento do perfil de cada agente; interac;ao por 

meio do Bate-Papo e Correia Eletronico; uso do Mural para anunciar 

atividades da comunidade; debate na ferramenta F6runs de 
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Discussao; busca de informa<;:6es na Internet e disponibiliza<;:ao no 

Portfolio, seguida de comentarios dos colegas; 

Discuss6es com os agentes sobre os elementos signos constituintes 

do TeiEduc, mediante uses de suas ferramentas, refletindo durante a 

a~;;ao e apos a a<;:ao dos mesmos; 

Analise socio-cultural dos participantes, a partir das fichas cadastrais 

e da ferramenta Perfil; 

Observa<;:ao e analise da rela<;:ao entre os agentes. 

Semipresencial - Espa~;o Esperan~;a/Sii.o Marcos 

Cria<;:ao de situa<;:6es, nas quais os agentes que participaram da fase 

anterior pudessem auxiliar os novos participantes na cria<;:ao de e

mails, nos cadastros e no uso das ferramentas do TeiEduc; 

Auxflio no preenchimento da ferramenta Perfil; 

Realiza~;;ao de um Bate-Papo, estando os agentes em Campinas e os 

mediadores em outras regi6es; 

Registro fotografico dos agentes e disponibiliza<;:ao no TeiEduc; 

Uso dos recursos do TeiEduc, principalmente da ferramenta F6runs de 

Discussao para debater e refletir sobre o conceito de coopera<;:ao e 

autonomia, e organizar atividades de interesse do grupo, como 

encontro do Comunidade Saudavel e participa~;;ao em Forum Social. 

Analise socio-cultural dos participantes, a partir das fichas cadastrais 

e da ferramenta Perfil; 

Observa<;:ao da rela<;:ao de coopera<;:ao entre os participantes do curse. 

A Distancia - Centros de Saude Sao Marcos e Santa Monica 

Elabora~;;ao de atividades, utilizando o TeiEduc, como recurso para 

contribuir com o trabalho dos agentes; 
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Analise socio-cultural dos agentes de saude, mediante fichas 

cadastrais e ferramenta Perfil; 

Discussao com os agentes de saude sobre a contribuii;aO das 

atividades realizadas no TeiEduc, para os trabalhos na comunidade; 

Observai;ao da relai;aO de cooperai;ao entre os participantes do 

projeto e os elementos implicantes para a construi;ao de uma 

Comunidade Aprendente. 

3.2.2. lnstrumentos de Amilise 

Para subsidiar a analise foram usados os sistemas de categorias: troca de 

significados, Indices de regulai;ao, ajuda mutua, o tom afetivo e a relai;ao 

entre o mon61ogo e o dialogo nas relai;5es dos agentes. Em referencia ao 

nfvel de regulai;ao sofrida pelos agentes, sera investigado se eles adotam 

uma postura equilibrada/cooperativa ou de coai;ao. Nesse ultimo caso, a 

ai;ao sera unilateral. Um sujeito regularia o outro, sem haver relai;ao de 

cooperai;ao. Utilizamos, para coletar os dados, a plataforma TeiEduc e 

anotai;5es in loco, por meio de observai;5es. 

Subsidiaremos nas teorias dos estagios de desenvolvimento de Piaget 

(1994), na concepi;ao hist6rico-crftica de Vigotski (2000), no despertar da 

consciencia de Freire (1996; 1987), nas equipes de trabalho de Perrenoud 

(2000), no processo de descontextualizai;ao de Valente e Prado (2002), e 

nas categorias de Fagundes (1999). 
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3.2.3. Local da Pesquisa 

Precisamos adentrar na esfera, onde vivem os agentes. Do plano geral ao 

detalhe. Primeiro, falaremos do Complexo dos Amarais, regiao antagonica, 

com bairros de alto e baixo lndice de qualidade de vida. Ap6s, 

descreveremos os tres locais onde foram desenvolvidas as atividades. 

3.2.3.1. Complexo dos Amarais 

Campinas, importante cidade do Estado de Sao Paulo, foi a capital nacional 

do cafe no seculo XIX e, no mesmo perfodo, um dos principais centros 

escravagistas do Brasil, considerada esta uma das causas mais relevantes 

da exclusao social do municipio. 

Os recursos da alta produc;ao de cafe patrocinaram uma grande quantidade 

de obras urbanas, que posteriormente favoreceu a implantac;ao de 

industrias. No entanto, houve um crescimento urbano sem planejamento, 

ocasionando o desenvolvimento da malha urbana desordenada e condic;oes 

sanitarias insalubres, com diversos ciclos de epidemias (variola, c61era, 

febre amarela). A populac;ao de baixa renda habitou em locais perifericos da 

cidade, o que gerou a formac;ao de favelas. 

E no Complexo dos Amara is que se constata uma das rendas per capita por 

familia mais baixa de Campinas, com progressives neg6cios vinculados ao 

narcotrafico e um alto lndice de violencia. 0 Complexo dos Amarais esta 

localizada, paradoxalmente, ao lado de uma outra Campinas, bern mais 

moderna e rica economicamente. Encontram-se nas suas proximidades os 

campi da UNICAMP, PUC-Campinas e da Universidade de Sao Francisco; 
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parques industriais, tecnol6gicos e de pesquisa; e condomfnios de luxo 

fechados protegidos com muros, grades, seguran<;as e circuitos internos. 

Pela 16gica de Santos (2002, p.308), o Complexo dos Amarais seria 

geograficamente urn "espa<;o opaco", ao contrario da Nova Campinas -

"area luminosa". Entende-se por "area opaca" a regiao que nao usufrui de 

tecnologias e de polfticas publicas, e "area luminosa" e o local com infra

estrutura urbana, vetores da modernidade, servida pelas redes de 

telecomunica<;i5es, sistemas de informa<;i5es etc. A ironia e que a fibra 6ptica 

transpassa o Sao Marcos, sem que a popula<;ao a acesse. Existe urn outro 

circuito informacional, construfdo pelo crime organizado. 0 mapa e a tabela 

abaixo, nos favorecem visualizar a localiza<;ao das regii5es Sao Marcos e 

Santa Monica (areas opacas) com os seus vizinhos (areas luminosas): 

1A 

• 
A 43 

21 

33 

40 
26 

21128g 

47 39 17 

3 

Figura 02. Regi5es da Cidade de Campinas. Destaque para as areas do Sao Marcos (36) e 
Santa Monica (6 ). 



Tabela 03. Regioes de Campinas. Fonte: Secretaria Municipal de Saude, Coordenadoria de 
I' S 'd b I C Vigi ancia e au eArn ienta11 ampinas. 

Norte Sui leste lsudoeste Noroeste 
t 

lo -Santa Monica 2- Vila Rica 1 - Conceit;ao ~ - Uni6o dos Bairros 5- Perseu 

14 - Boa Vista 3- Orosimbo Maia ~ - Costa e Silva 10 - Santa LUcia 7 - Integrat;8o 

25- Eu!ina 9 - Esmeraldina 12 - sao Quirino 13 - Aeroporto 19- Valem;a 

27- Aurelia 11 - Figueira 1- 31 de marco 15- Campos Elfseos 22- Florence 

30 - Bar6o Geraldo 16- sao Jose 29- Taquara! 18 - Vista Alegre 34 - Pedro Aquino 

31 - Anchieta 17 - 58o Vicente 32- Sousas 20- Capivari 35- Ipaussurama 
136 - Sio Marcos 26 - Faria Uma 33 - Joaquim Egfdio 23- Die I 42 - Floresta 
44- Sta. B<iirbara 28 - Santa Odila 38 -Centro 24- Die III 48 - ltajal 

39- Ipe 37 - sao Crist6v6o 

0- Paranapanema ~1 - Itatinga 
43 - S8o Domingos 

7- Carvalho de Moura 

Os indicadores da qualidade de vida, divulgados pela Secretaria Municipal de 

Saude, permitem termos uma ideia da concentra~ao de problemas 

existentes na regiao. Foi utilizado o indice de Condi~ao de Vida (ICV) como 

um metodo para obter a avalia~ao comparativa de indicadores dos niveis de 

qualidade de vida e saude das areas que os centres de saude abrangem. 0 

ICV e composto por 08 indicadores: 

1- propor~ao de popula~ao moradora em sub-habita~ao; 

2- propor~o de chefes de familia sem ou com menos de 1 ano de 

instru~ao; 

3- taxa de crescimento anual; 

4- propor~ao media de maes com menos de 20 anos de idade; 

5- coeficiente medio de mortalidade infantil; 

6- coeficiente medio de mortalidade por homicidios; 

7- incidencia media de desnutri~ao entre os menores de 5 anos; 

8- incidencia media de tuberculose. 
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Na avalia(;ao, atribuiu-se valores de 1 a 3, quanta maior o valor, melhor e a 

qualidade de vida. 0 resultado final proporcionou classificar os centres de 

saude em tres grupos, conforme a tabela eo mapa a seguir: 

Tabela 04. Classifica~ao em grupos, distribuidos segundo a, qual/dade do ICV. Fonte: 
Secretaria Municipal de Satlde Coordenadoria de Vigilancia e Saude Ambiental Campinas. 

jGRUPO I 
IPtor ICV 

Florence 1,1 
s Domingos 1,3 

I s Marcos 1,3 
V Alegre 1,3 
S Jose 1,4 
S Quirino 1,4 
Ipaussurama 1,5 
DICI!I 1,6 
Roresta 1,6 
S Cristovao 1,6 
DIC I 1,8 
S Monica 1,8 
0 Maia 1,9 
S Lucia 1,9 
S Vicente 1,9 
Valenca 1,9 

'"RUPO II 

Itatinga 2,0 
S Barbara 2,0 

i Aeroporto 2,1 
Anchieta 2,1 
Ipe 2,1 
P Aquino 2,1 
Capivari 2,3 
Esmeraldina 2,3 
B Vista 2,5 
Conceicao 2,5 
Figueira 2,5 

I Integracao 2,5 I 
Perseu 2,5 

GRUPOIII 
MelhoriCV 

31 de Marco 

J Egideo 
Sousas 
T Neves 

V Rica 
8 Geraldo 

CSilva 
Eulina 
Paranapanema 

5 Odila 
Centro 

F Lima 
Aurelia 
Taquaral 

Grupos 

I (16) 

II (13) 

0 m (14) 

Figura 03. Mapa da cidade de Camp in as. Grupos de indice de Condi~ao de Vida (ICV). Fonte: 
Secretaria Municipal de Satlde, Coordenadoria de Vigilancia e Saude Ambiental, Campinas. 

Dutra pesquisa (Carvasan et at, 2000), tambem revela que existe, no grupo 

01, uma baixa renda economica, alta taxa de analfabetismo, saneamento 
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2,6 
2,6 
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2,6 
3,0 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
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3,4 



basico precario, domidlios densos, altos indices de mortalidade (infantile de 

homiddio), incidencias de doenc;as, desnutric;ao e porcentagem exagerada 

de adolescentes gravidas. 0 grupo 03 destaca pelas melhores condic;oes de 

vida (menor taxa de analfabetismo, maior renda media, domicilios menos 

densos etc). 0 grupo 02 se mostrou intermediario, apenas com o maior 

fndice em mortalidade causada por acidentes de transite. Tanto o centro de 

saude Sao Marcos, quanto o Santa Monica estao classificadas, quase em 

todas as categorias, como as piores areas de rev. 

Tem ocorrido manifestos de esperanc;a no Complexo dos Amarais, 

representados por ac;oes de membros da propria regiao, pesquisadores e 

professores da UNICAMP e outras instituic;oes, normalmente ligados a ONGs, 

como a IPES, em busca de implantar, junto a populac;ao local, conceitos e 

prindpios ligados ao Programa Comunidade Saudavel, propagado pela OPAS 

(Organizac;ao Panamericana da Saude) e OMS (Organizac;ao Mundial da 

saude). 

Nosso trabalho de pesquisa e uma pequena parte desse manifesto. Para a 

sua realizac;ao, baseamo-nos no trabalho realizados pelos agentes 

comunitarios de saude do Programa Paideia - Saude da Familia, que atuam 

nas regioes do Sao Marcos e do Santa Monica, duas areas extremamente 

pobres de Campinas. 

3.2.3.2. LIPACS/UNICAMP 

Durante a primeira fase, as atividades desenvolveram-se no LIPACS 

(Laborat6rio Interdisciplinar de Pesquisa-Ac;ao Comunidade Saudavel) da 

UNICAMP. Diante do espac;o arquitetonico limitado, cada agente ficou em 

um local separado, porem pr6ximos, a ponto de um ouvir o outro. Uma 

parede separava o contato visual entre dois agentes, os quais conseguiam 



visualizar o terceiro sentado, diante do computador, de costas para os 

outros dois. 0 espac;o era restrito, mas o clima presente era fraterno e de 

otimismo. 

0 acesso, dos agentes, ao LIPACS era feito via conduc;ao da universidade 

que os pegava nos seus locais de trabalho e os levava de volta. Chegavam 

as 14h e se retiravam as 18h, todas as sextas-feiras. A participac;ao dos 

agentes, neste hon3rio, tinha o consentimento dos responsaveis pelos 

centros. 

3.2.3.3. Espa~o Esperan~a/Sao Marcos 

Na segunda fase safmos da esfera da UNICAMP e adentramos a do Sao 

Marcos, no contexto dos agentes. As atividades passaram a ser 

desenvolvidas no centro comunitario Espac;o Esperanc;a, com atividades 

presenciais e a distancia. 0 Espac;o Esperanc;a era um local mantido pelo 

governo municipal, onde desenvolvia diversos projetos multidisciplinares de 

inclusao social, educac;ao popular e formac;ao de educadores, com apoio de 

diversas ONGs e parcerias privadas. 

A area arquitetonica era pequena para a quantidade de pessoas. Entre as 

duas salas havia uma area, na qual realizavam-se sess5es de fisioterapias. 

Ao transitar de uma sala a outra, passava-se pela fisioterapeuta e pelo 

paciente. 

Algumas atividades eram datadas para encontros presenciais, normalmente, 

as sextas-feiras, as 14h. Outras, os agentes poderiam trabalhar de maneira 

assfncrona, no dia e no horario da semana que mais lhes conviessem. 

Nesta fase, ja nao havia o conforto "assistencialista" de pegar o agente e 

leva-lo ao local das atividades. Pelo motivo de terem sido instalados na 
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propria regiao, perto dos centres de saude, nao era necessaria uma 

condu!;ao para transporta-los. Os agentes deveriam tomar iniciativa de ir ao 

Espa!;O Esperan\;a para participar das atividades, e ate mesmo, 

conscientizarem-se de que os laboratories eram patrim6nio da comunidade 

e precisavam receber cuidados dos pr6prios usuaries, sem ficar dependendo 

totalmente de for!;as paternalistas de terceiros. 

3.2.3.4. Centros de Saude Sao Marcos e Santa Monica 

As atividades, que estavam sendo executados no Espa!;O Esperan!;a, foram 

transferidas para os centres de saude dos bairros Sao Marcos e Santa 

Monica, no final do 2° semestre de 2002, em conseqiiencia do risco de 

desabamento do edificio. 

Os laboratories de informatica montados nos centres de saude dividiam o 

espa!;o com outras sess5es, tal como a distribui!;ao de bolsa familia a 
popula!;ao. Por isso, os agentes eram constantemente requisitados e as 

atividades sofriam interferencias. A tensao era maior que na primeira e 

segunda fases. Agora, o local de trabalho era o mesmo do curso. Nao era 

necessario que os agentes se deslocassem. 

Em reuniao, ficou definido pelos responsaveis dos centres de saude, que os 

agentes teriam urn tempo de tres horas semanais para participarem do 

curso. Esse tempo acabou sendo "ficticio", tendo em vista que eles nao 

eram liberados (como nas fases anteriores), e tinham que adaptar as tres 

horas ao horario de trabalho nos centres, o que desencadeou urn acumulo 

de tarefas. Exigia-se dos agentes maior autonomia para administrar o 

tempo, participar das atividades do oficio e do curso a distancia, e cuidar 

dos equipamentos. 
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3.2.4. Os Sujeitos 

Os sujeitos analisados por Piaget eram crian~as. Isso quer dizer que ainda 

estavam em fase de desenvolvimento. Em nosso estudo, analisamos 

sujeitos na fase adulta. As consciencias e as personalidades dos agentes ja 

estavam formadas e atuavam como modeladoras e reguladoras das pr6prias 

ac;oes. Para a crian~a, o computador e tao novo quanto a matematica, a 

lingua portuguesa e o videogame. Os agentes, nas suas fases de 

desenvolvimento, eram contemporaneos de outras tecnologias e saberes. 

Porem, alguns elementos dos estagios piagetianos apareceram nos 

relacionamentos entre eles. A seguir, descreveremos o agente comunitario 

de saude, abordando o seu perfil, as suas fun~6es e a sua relac;ao com o 

grupo de trabalho. Em seguida, descreveremos os sujeitos que participaram 

das tres fases da pesquisa. 

3.2.4.1. Agentes Comunitarios de Saude 

Em agosto de 2001, a Secretaria Municipal de Saude de Campinas criou o 

Programa Paideia - Saude da Famflia (PSF), cuja meta e ampliar a 

assistencia a saude, humanizar o atendimento, cuidar dos pacientes mais de 

perto, prevenir contra doen~as, orientar e acompanhar situa~6es especificas 

da vida da familia, como gravidez, recem-nascidos, idosos, hipertensos, 

diabeticos, portadores de necessidades especiais etc. 

Para subsidiar essas metas foram criadas equipes, compostas por medicos, 

dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, auxiliares 

de consult6rio e agentes comunitarios de saude. Algumas, ainda contam 

com ginecologista-obstetra e pediatra. Cada equipe e responsavel por uma 

parte do bairro, que abrange cerca de 1.500 familias. 
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Quadro 01. Area de Abrangencia das equipes de agentes de saude de Sao Marcos e Santa 
Monica. Fonte: Secretaria Municipal de Saude, Coordenadoria de Vigilancia e Saude 
Ambiental Camoinas: www.camoinas.s .oov.br/saude. 
Centros de Equipes de Area de Abrangencia 

saude Aoentes de Saude 

Jardim Campineiro, Favela Jardim Campineiro 
- Amarela I, Favela Jardim Campineiro II, Ciatec, Parque. 

Sao Marcos - Verde Cidade de Campinas, Ocupa<;ao Parque Cidade I 
- Azul de Campinas (I, II, III), Ocupa<;ao Vila 
- Vermelha Esperan<;a, Favela Recanto Fortuna, Ocupa<;ao 

Recanto da Fortuna CDHU, Polo Tecnico de 
Campinas, Favela Recanto Fortuna, Favela 
Recanto Fortuna (CTI), Vila San Martin, Jardim 
Santa Monica, Chilcara Sao Joao, Favela Sao 
Marcos, Jardim Sao Marcos, Loteamento Tecno 
Parke Tic. 

Nucleo Agreste I, Nucleo Agreste II, Chacara 
Santa Monica - I Aguia Campos dos Amarais, Favela Jardim Santa 

- II Estrela Monica e Jardim Santa Monica. 

No centro de saude do Sao Marcos, por exemplo, assim que o paciente 

chega a recepc;ao, ele recebe urn cartao numerado, que fica dentro de uma 

caixa posta sobre a mesa do recepcionista. 0 cartao e entregue, 

respeitando-se a ordem de chegada, e a cor espedfica de sua area. A 

seguir, o paciente fica aguardando ser chamado para entrar em uma fila, 

dentro do posto - para ser atendido pela equipe responsavel pela regiao 

dele. Vemos os pacientes da regiao amarela, verde, azul e vermelha serem 

atendidos e direcionados para os profissionais da saude que ja possuem a 

sua ficha. Por ela, os profissionais da saude podem ficar sabendo sobre a 

sua condic;ao de vida, o hist6rico de sua saude, entre outras informac;oes. 

Isto porque os agentes comunitarios de saude visitaram a residencia do 

paciente, conversaram com ele e com a familia, identificaram problemas, 

orienta ram-no e anotaram as informac;6es em fichas. 

Conforme os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saude, as 

equipes realizaram, nos seis primeiros meses de atividades de 2002, uma 

media mensa! de 2.890 visitas domiciliares. As gestantes passaram a ser 

acompanhadas logo nos primeiros meses (1°, 2° ou 3°) de gravidez. Antes 
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de 2001, mais de 50% delas s6 conseguiam ter acompanhamento pre-natal 

depois do 40 mes. 

Grande parte desse sucesso deve-se aos agentes de saude. Cada equipe e 

formada por 4 agentes, sendo que 16 sao do Sao Marcos e 8 do Santa 

Monica. E quem sao eles? Sao sujeitos da propria comunidade, capacitados 

para identificar problemas, orientar, encaminhar, e acompanhar a realizai;ao 

de procedimentOS necessarieS a promO!;aO da saude. 

Para exercer a profissao de agente de saude e necessaria conhecer a 

comunidade em que vive, ter espfrito de solidariedade, saber trabalhar em 

cooperai;ao, alem de preencher os seguintes requisites: 

ser morador da comunidade onde ele trabalha, pelo menos, ha 02 

a nos; 

idade minima de 18 anos; 

haver concluido o ensino fundamental; 

ter disponibilidade de 8h para exercer suas atividades; 

concluir com aproveitamento o curse de qualificai;ao basica para a 

formai;aO de agentes de saude. 

As principais atribUii;6es do agente de saude sao: 

cadastrar e diagnosticar as condii;6es de saude, situai;6es de moradia 

de cada membra da familia; 

realizar ai;6es basicas de saude, conforme o nivel de competencia, 

mediante visitas domiciliares, reunioes de grupos ou outras 

modalidades; 

identificar areas de risco para a comunidade; 

desenvolver atividades de educai;ao em saude individual e coletiva; 

estimular a organizai;aO da comunidade; 
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desenvolver atividades intersetorial, na educar;;ao - identificando 

crianr;;as fora da escola; e nos direitos humanos/cidadania - ar;;oes 

alternativas que favorer;;am a formar;;ao de empregos, com bate a fome 

etc. 

Os agentes sao o principal elo do esquema de um sistema de comunicar;;ao 

entre a popular;;ao e os centres de saude. Compreende-se comunicat;ao nao 

no sentido de transmissao, mas de educa<;ao, de fenomeno social, "modele 

orquestral" (comunhfio) em oposir;;ao ao "modele telegrafico" (Winkin, 1998, 

p.34). 

A pe, eles se infiltram na realidade local, e interagem constantemente com a 

popular;;ao, nas pr6prias casas. Os moradores mantem um relacionamento, 

com os agentes, espontaneo e de confiabilidade. Sao confiadas a eles, 

situar;;oes constrangedoras, problemas de vfcios, brigas familiares, doenr;;as 

sexuais, gravidez precoce etc. 

Os agentes contribuem para que os outros profissionais dos centros de 

saude acertem mais nas polfticas de saude preventiva. A interar;;ao dos 

agentes evita tambem gastos desnecessarios e agiliza o atendimento aos 

pacientes. 

3.2.4.2. Trabalho em Coopera~ao 

A propria nomenclatura "agente comunitario de saude" ilustra a comunhao 

que deve existir nessa profissao. Ela e por natureza relacional. Os agentes 

do centro de saude Sao Marcos e Santa Monica trabalham em grupo, 

dividindo tarefas; um ou outro realiza uma determinada funr;;ao para ajudar 

o grupo; e quando ha excesso ou urgencia no trabalho, fazem rodfzios de 

atividades. 
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Todavia, nem todos tern a mesma predisposic;ao para trabalhos em grupo. 

Alguns agentes tern a moral de cooperac;ao mais desenvolvida, enquanto 

outros preferem envolver-se menos com o grupo, com ac;oes mais 

individualistas. Ha tambem aqueles que agem por forc;a da profissao -

cooperam pelo dever e nao pelo bem. Falta-lhes interiorizar a sua condic;ao 

de ser social, e deixar o estado de passividade para o de autonomia. Nas 

palavras de uma agente: 

" ... nem todos os agentes ajudam um ao outro (mas na nossa equipe nos 
entendemos muito bem), respeitamos a afinidade de cada um, nem todos 
gostam muito de se envolver com a comunidade, mas fazem aquila que 
acham que deveria ser feito. Exemplo, levar convoca~Oes, desmarcar 
consultas etc". (Agente 12, e-mail, 22/10/03) 

Todavia, e de praxe a cooperac;ao entre e nas equipes. Existe ajuda mutua, 

independentemente da sua area de cobertura, principalmente quando se 

fazem arrastoes em combates a surtos de epidemias. Outros exemplos 

poderiam ser citados: preparac;ao de prontuarios, execuc;ao de fichas, 

levantamento de problemas de saude, orientac;ao familiar, catalogac;ao de 

origens dos problemas etc. 

Identificamos relac;oes de cooperac;ao entre os agentes, em diversas 

atividades realizadas nos postos e nos bairros. 0 que cabe analisarmos e se 

eles sao capazes de utilizar o Ambiente Virtual para potencializar a relac;ao 

de cooperac;ao. Abaixo, descreveremos os sujeitos envolvidos em cada fase 

da pesquisa. 

3.2.4.3. Sujeitos- LIPACS/UNICAMP 

Aturaram tres agentes de saude, do bairro Sao Marcos: duas mulheres e um 

homem. Dentre eles, apenas este possuia computador em casa, conectado a 
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Internet, a partir das 24h, utilizando servi<;;os gratuitos de empresas 

particulares. As outras duas tinham poucas experiencias com informatica. 

Os agentes viviam dentro do mesmo contexto (cultural, social, educacional, 

econ6mico etc) e trabalhavam no mesmo centro de saude. Viver, nas 

mesmas condi~oes precarias despertou, nos agentes, objetivos semelhantes, 

ou seja, superar a realidade a qual estavam submetidos. 0 superar engloba 

a melhoria pessoal e social. Os valores tambem 

observamos, mantinham uma 

apresentavam serem 

rela~ao saudavel de comuns. Pelo que 

coleguismo. Desde o primeiro momento em que o grupo adentrou no 

estabelecimento do LIPACS, ficaram demonstrados, pelas vozes entoadas, 

gestos e brincadeiras - 0 born-humor e a afetividade mutua. 

Durante as atividades pedag6gicas, atuei como mediador ao !ado de dois 

outros colegas pesquisadores, Flaminio Rangel e Carla Rodriguez. 

3.2.4.4. Sujeitos - Espa~o Esperan~a/Sao Marcos 

Contamos com a participa<;;ao de dezesseis agentes da area de saude e de 

outras atividades sociais. Eram tres homens e treze mulheres, procedentes 

dos bairros Santa Monica e Sao Marcos. Nem todos se conheciam. 

Desta vez, alem de nos tres, atuou como mediador urn professor de 

Medicina. Dentre os dezesseis agentes, dois ja tinham participado da 

primeira fase realizada na UNICAMP. Agora, ambos tambem agiam como 

mediadores, auxiliando constantemente os colegas. Salvo os dois, ninguem 

possuia experiencia em conectar-se a Internet. Havia uma mulher que 

nunca tinha visto urn computador tao de perto. 
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3.2.4.5. Sujeitos- Centros de Saude/Sao Marcos e Santa Monica 

Participaram, desta fase, dez agentes de saude do bairro Sao Marcos, todos 

do sexo feminine, e seis agentes do Santa Monica, entre os quais apenas 

dois eram do sexo masculine. Continuamos a atuar como mediadores junto 

ao professor de Medicina e de uma Soci61oga, especialista em crianc;as e 

adolescentes. Tambem contamos com a atuac;ao de alguns agentes, que 

participaram na fase anterior, para auxiliarem os novatos. 

No final do 2° semestre de 2002, os dois agentes que atuavam ativamente 

desde a primeira fase do projeto foram vftimas da violencia. No mesmo 

mes, o Agente 01 teve o filho assassinado e a Agente 02, o irmao. 

Resultantes dessas tragedias, ambos fica ram extrema mente abalados e com 

baixa auto-estima. Em consequencia o Agente 01 desistiu de participar do 

programa Comunidade Saudavel e a Agente 02 continuou, mas nao com o 

mesmo desempenho de antes. 

As equipes de trabalho passavam porum memento tense. Observamos nos 

centres de saude, que os agentes passavam por uma suposta "crise de 

identidade". Exigiam-se, destes, atividades que nao eram de suas 

competencias. 0 problema financeiro dos munidpios do Brasil, incapacitava 

a contratac;ao de outros profissionais, os agentes, muitas vezes, eram 

"quebra-galhos". Por meio da pressao hierarquica, faziam de tudo e para 

todos. 0 que pode ser constatado, quando o recepcionista de um dos 

centres saiu de ferias, uma agente teve que ocupar o Iugar dele. A 

substituic;ao nao causaria problemas se nao atrasassem e acumulassem 

func;oes para a equipe de trabalho. A profissao de agente de saude, consta 

em decreto federal, porem diante de problemas do dia-a-dia, acabava por 

ficar indefinida. Nao se sabia ao certo qual era o seu papel, e mesmo com a 

quantidade de tarefas e relevancia da profissao, a seguranc;a empregatfcia 

era insegura. Algumas vezes presenciamos, misteriosamente, agentes de 
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saude chorando, nas sa las ao fundo do centro Sao Marcos. Mais de uma vez, 

eles nos relataram seus estados psicol6gicos, como nesse depoimento oral: 

"Nossa saude mental nao esta boa. Nao set o que esta acontecendo. Estamos 
todos assim, cansados e esquecendo de tudo". (Agente 12, depoimento oral, 
26/09/03) 

A ironia era que os agentes de saude estavam com a propria saude 

debilitada. A violencia, os problemas de saude e os excessos de trabalho nos 

centros somaram-se e formaram uma "onda" que interferiram no 

desempenho dos agentes. Esses fatores criaram uma onda de mal-estar que 

interferiu na predisposi<;ao para sentar-se frente ao computador, acessar o 

TeiEduc e realizar atividades. Sao fatores externos que interferiram nas 

atividades a distancia. Nesse caso, a rela<;ao de coopera<;ao nao era 

opcional, era uma necessidade, e devia ir muito alem do que realizar uma 

simples atividade do cotidiano. 

3.2.3. Procedimentos 

Em cada fase tambem se desenvolveram procedimentos especificos, 

conforme os contextos. Citaremos a seguir os principais procedimentos 

adotados. 

3.2.3.1. LIPACS/UNICAMP 

Participamos de varias reuni6es realizadas entre os coordenadores do 

Programa Comunidade Saudavel, agentes de saude, professores e 

estudantes de P6s-Gradua<;ao da UNICAMP, com o objetivo de melhor definir 



o projeto, conhecer o perfil e a quantidade de agentes interessados em 

participar. N6s tambem atuamos nas tres fases como mediadores. 

Paralelamente as reunioes, montamos a infra-estrutura do local, onde iriam 

ser realizadas as atividades. Tivemos que conseguir os equipamentos 

mfnimos necessarios para instalar o laborat6rio de informatica. Para as 

atividades com o TeiEduc foram instalados tres computadores, com acesso a 

Internet, dais 486 e urn Pentium 4. Testamos e identificamos problemas em 

alguns monitores, teclados, mouse, CPU etc. Ap6s deixa-los em melhores 

condii;6es de uso, os computadores foram colocados em rede2
, e instalaram

se os softwares que seriam utilizados durante as atividades, tais como, 

editor de texto e browser. 

3.2.3.2. Espa~o Esperan~a/Sao Marcos 

Como na primeira fase, tambem ocorreram reunioes entre os coordenadores 

do Programa Comunidade Saudavel, agentes de saude e social, professores 

e estudantes de P6s-Graduai;ao da UNICAMP. 

No Espai;O Esperani;a nao havia iaborat6rio de informatica disponfvel para 

desenvolvermos as atividades com os agentes. Os doze computadores que 

estavam no LIPACS foram transferidos e distribufdos em duas salas, 

instalando-se seis em cada, no segundo andar do predio. Os estudantes 

secundaristas do bairro Sao Marcos auxiliaram na montagem dos 

laborat6rios, ao mesmo tempo em que aprendiam a coloca-los em rede. 

2 Os computadores foram instalados em rede pelos estudantes secundaristas, moradores do 
bairro Sao Marcos, sob a coordena~ao de um dos lideres comunitarios. Os estudantes, ao 
mesmo tempo em que cooperavam na instala~ao dos laboratories, aprendiam conectar os 
computadores em rede. 
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3.2.3.3. Centros de Saude/Sao Marcos e Santa Monica 

Depois que os laboratories foram instalados, realizamos diversas visitas aos 

centres, para cadastramento dos agentes no TeiEduc e orienta<;6es na 

resolu<;ao de problemas que apareciam durante o percurso. 

Ocorreram debates, a distancia, entre professores e estudantes de P6s

Gradua<;ao para estabelecer estrategias de a<;ao. Promovemos encontros 

presenciais com os agentes de saude para definirem os conteudos a serem 

trabalhados no TeiEduc. 0 tema foi decidido, em reuniao, pelos pr6prios 

agentes: preven<;ao de doen<;as sexualmente transmissfveis (DST) e 

gravidez precoce. Relataram que os pacientes procuravam os centres de 

saude na condi<;ao de drogaditos, adoentados ou, principalmente, quando ja 

estavam gravidas. Daf a necessidade de se trabalhar a preven<;ao com as 

crian<;as e os adolescentes. 
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RESULTADOS E DISCUSSAO 

Como ja foi dito, os agentes cooperavam entre si, no dia-a-dia. Cabe, no 

presente instante, analisarmos se eles iriam potencializar essa rela<;ao de 

coopera<;ao, utilizando a plataforma TeiEduc. Para tanto, dividimos a 

pesquisa em tres fases, conforme o local onde os laboratories de informatica 

eram instalados: IPES (UNICAMP), Espa<;o Esperan<;a (Sao Marcos), Centres 

de Saude (Sao Marcos e Santa Monica). Nestes locais, respectivamente, 

propusemos intera<;oes presenciais, semipresenciais e a distancia. 

Mostraremos que a constru<;ao da rela<;ao de coopera<;ao, potencializada por 

um Ambiente Virtual, pode ser associada aos tres estagios piagetianos -

anomia, heteronomia e coopera<;ao. Evidenciaremos que os poucos agentes 

que conseguiram relacionar cooperativamente dominaram o computador, 

superaram as manifesta<;5es em formatos de mon61ogos e passaram a 

desenvolver die\ logos com os colegas. 

4.1. FASE PRESENCIAL: ENCONTROS NO LIPACS (UNICAMP) 

Pretendemos, nessa fase, investigar, por meio de a<;oes realizadas 

presencialmente, as primeiras rela<;oes de coopera<;ao entre os agentes. 

Quando ressaltamos a questao presencia!, estamos enfatizando que as 

rela<;oes foram desenvolvidas no mesmo espa<;o arquitetonico e no mesmo 

horario. 
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Nos encontros presenciais, a linguagem escrita divide importancia com 

outras manifesta\;6es comunicacionais. Isso significa que a oralidade, as 

expressoes faciais e corporais foram relevantes meios de comunica\;ao, as 

quais integraram-se principalmente a escrita e a fotografia no ambiente 

TeiEduc. Apareceram variaveis de inter-relacionamento, que nao poderiam 

ser vistas analisando apenas a escrita no TeiEduc. A oralidade e a expressao 

corporal tiveram bastante for\;a no presencia!. 0 silencio e a rouquidao, o 

toque e a fala, a hesita\;ao e a exalta\;ao, o olhar e a gestualidade, tambem 

foram levados em considera\;ao. 

As atividades foram realizadas no LIPACS/UNICAMP, com a participa\;ao de 

tres agentes de saude. As ferramentas Perfil, Bate-Papo, Portfolio e Mural 

foram as mais utilizadas nesta fase. Por esse motivo, nossa analise 

evidenciara essas quatro ferramentas. 

4.1.1. As;oes e Resultados: Anomia, Heteronomia e Cooperas;ao 

Todos os agentes conseguiram manipular as entidades computacionais 

basicas. 0 que iremos analisar e se eles desenvolveram uma rela\;ao de 

coopera\;ao trabalhando com as entidades do TeiEduc. 

No domfnio do computador, pudemos identificar tres mementos ascendentes 

de relacionamento dos agentes, que correspondem aos estagios de Piaget: 

anomia, heteronomia e autonomia. Eles nao se manifestaram em estado 

puro. Ao contrario, estao interligados. Porem, a cada atividade, um estagio 

era mais evidente. 0 primeiro, anomia, e uma busca em apropriar-se da 

maquina, vencendo a barreira da autolimita\;ao fantasiosa e sens6rio

motora. Os agentes trabalharam com as entidades fisicas (hardware), 

estabelecendo conceitos concretes. Segundo, heteronomia, os agentes 

passam a inserir informa\;6es pessoais no computador, interagindo com as 
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entidades intangfveis (objetos virtuais da ordem de software). Terceiro, 

cooperac;ao nascente, o computador e visto como um potencial, capaz de 

aproximar pessoas pelo dialogo, rompendo com a barreira do tempo e 

espac;o; e fonte de desenvolvimento, recepc;ao e troca de informac;6es, 

tendo possibilidade de estendiHa a comunidade. Neste caso, percebemos 

um maier dominic de conceitos de entidades intangfveis. A relac;ao insinua 

intenc;6es mais nobres. Esboc;am-se lac;os de cooperac;ao. 

4.1.1.1. Anomia: 0 lmagimirio eo Sensorio-Motor 

Os tres agentes, no final das atividades, irao apresentar dominic geral sobre 

o hardware (entidades palpaveis: mouse, teclado, monitor etc) e 

conhecimento basico de software (entidades virtuais: ligar e desligar o 

browser, navegar na Internet etc). A conquista desses conhecimentos 

revelou comportamentos dos agentes, que coincidiram com alguns 

elementos do estagio de anomia anunciado por Piaget. Dissemos que os 

agentes estavam nesse estagio par dois motives: o imaginario eo sensoria

motor. Motives estes demonstrados no primeiro dia de atividades com o 

TeiEduc. Descreveremos sucintamente esta experiencia, comec;ando pelos 

conceitos que surgiram durante o dialogo ocorrido, quando os agentes se 

sentaram diante do computador. 

Os agentes se reuniram frente ao Pentium 4, enquanto os outros dois 

computadores ( 486) eram configurados a Internet. Sentaram-se a uma 

distancia de 2m e apenas observavam a tela, sem tocar em qualquer parte 

do computador. A primeira vista, a interface lhes parecia estranha. Nao 

conseguiam interpretar o que viam. Uma analise metaf6rica foi necessaria. 

Comparamos o TeiEduc com um ambiente arquitetonico, facilitando-lhes a 

relacionarem com as pr6prias casas e o local de trabalho (centro de saude), 

salientando as repartic;6es utilizadas de acordo com as func;6es e 
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necessidades de cada um. Discutimos que o TeiEduc nao estava tao distante 

do mundo deles. Havia uma correla\;ao de estrutura organizacional de 

reparti\;5es que lembravam o contexte dos agentes. 

A propria terminologia "TeiEduc" aparentava-se esquisita. Assim, fizemos 

um debate sobre esse vocabulo. Eles pr6prios relacionaram o tel (distancia, 

Ionge) com os meios de comunica\;ao te/evisao (visao) e telefone (audi\;ao) 

e deduziram que "Te/Educ" teria aver com educa\;ao a distancia. 

Essa rapida experiencia permitiu-nos identificar a questao imaginaria dos 

agentes, no primeiro dia de atividades com o computador. Eles nao se 

atreviam ao toque, pois, segundo os relates espontaneos, a falta de 

conhecimento sobre informatica poderia leva-los a "estragar" o computador 

(objeto de valor, fetiche em rela\;aO a maquina). Notamos tambem que 

havia um sentimento de medo de cometer erros "inocentes" e, assim, 

demonstrar falta de conhecimentos basicos. A expressao corporal 

denunciava uma barreira imaginaria que dificultava a aproxima\;ao. Os 

agentes estavam nesse memento para o computador (exceto para aquele 

que o possufa em casa), como os visitantes de museus estao para a obra de 

arte - o computador no estado de sagrado. Permite-nos uma outra 

metafora, um fiel diante de uma imagem sacra, almejando a cura de males. 

Domina-lo conduziria ao estado de ilumina\;ao, a uma transcendencia 

mfstica, no sentido de que poderia tornar possfveis as suas necessidades. 

Nao deixava de ser uma visao fantasiosa e uma rela\;ao de coa\;ao. Embora 

Piaget tenha afirmado que nao existe coa\;ao no estagio de anomia, notamos 

que os agentes estavam intimidados diante da tecnologia. Cabe, portanto 

apoiarmo-nos na teoria "s6cio-hist6rica" de Vygotsky. A postura coagida dos 

agentes apresentava-se como expressao cultural do desequilfbrio social. 

Para fazer sentido, basta recordarmos o breve hist6rico que apresentamos 

na introdu\;ao. Foram citadas a heran\;a escravagista (nao por acaso os tres 
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agentes sao pardos) e a crise social e econ6mica, que repercute na 

forma~ao de favelas e, entre elas, a regiao dos Amara is. 

0 segundo motivo, o qual nos levou a considerar os agentes em fase de 

anomia, foi a constata~ao de que ainda era necessario desenvolver uma 

rela~ao "sens6rio-motor" destes, com o computador e, para isso, seria 

tambem importante a aquisi~ao de saberes essenciais para o manuseio dele 

(pegar no mouse, ligar/desligar o computador etc). 

Quando apresentamos uma sequencia de a~oes - ligar o estabilizador, o 

processador, o monitor, a provedora, acessar a Internet, fechar o 

navegador, desligar o Windows e o micro, inclusive da tomada - e 

solicitamos que os mesmos a repetissem, evidenciou-se um problema 

sens6rio-motor e de conhecimento basico sobre informatica, principalmente 

nas mulheres. 0 desconhecimento ocasionou dificuldades de interpreta~ao 

tanto do hardware quanto do software. As agentes apresentaram poucas 

habilidades com o mouse. Mostravam dificuldades em acertar o cursor no 

local desejado. Houve uma confusao na concep~ao das entidades fisicas. As 

duas agentes quando foram desativar o computador, simplesmente 

desligaram o que estava mais visfvel sobre a mesa: o monitor e o 

estabilizador, pensando que estariam desligando a CPU. Dutro equfvoco 

ocorreu por motivo da ambiguidade existente na interface do Windows. 

Quando foram desativa-lo, nao encontravam o botao Desligar. Custaram a 

descobrir que para desativar o computador, elas deveriam "clicar" no botao 

Iniciar do Windows. Mais tarde, a ferramenta Agenda tambem seria mal 

interpretada. Eles relacionaram a utilidade dessa ferramenta com a mesma 

fun~ao das agendas que se vendem em papelaria, ou seja, para anota~oes 

pessoais. Na Agenda do TeiEduc todos podem visualiza-la, porem somente 

os formadores podem acrescentar informa~oes, como os prazos das 

atividades. Esses exemplos demonstraram que os agentes estavam com 

maiores dificuldades na concep~ao das entidades intangfveis. Pois, como 

143 



afirmou Valente (1987) o adulto principiante, no universe da informatica, ira 

inicialmente operacionalizar objetos concretes, para depois come~ar a 

assimilar aspectos intangiveis, de estrutura abstrata. 

Ao executarem a sequencia, pudemos observar que a postura dos agentes 

modificou-se, principalmente nas mulheres, que estavam mais acuadas. A 

rela~ao das inexperientes com aquele, que possufa o computador em casa e 

demonstra maiores habilidades no manuseio do micro, fe-las permitir 

auxilia-las a partir de comentarios, nao se configurou em coopera~ao. 

Apesar de haver doa~ao por parte dele, estabeleceu-se uma rela~ao de 

desequilibrio, unilateral. A falta de conhecimento sabre informatica, das 

mulheres, dificultou uma rela~ao de coopera~ao para se apropriarem do 

TeiEduc, restando somente os incentives. Elas nao puderam trocar o que 

nao possuiam. 

0 desconhecimento, proporcionando o pensamento ilus6rio, pre-concebido, 

e a dificuldade de manuseio inibiram o usa do computador como um meio 

de produ~ao, mais ainda, um meio de produ~ao cooperativa. Por esse 

motive, identificamos a fase de anomia com a pseudo-equipe, em que se 

entende a partilha, apenas, de materiais, faltando dialogos, praticas e 

responsabilidades conjuntas, mediadas no TeiEduc. 

4.1.1.2. Heteronomia: Procura-se um Rosto 

A fase de tentar construir uma identidade, no ciberespa~o, identifica-se com 

o estagio de heteronomia, pelo fato de que os agentes buscaram se mostrar 

no virtual (egocentrismo), dentro dos procedimentos basicos, mantendo-se 

limitados as regras, executando atitudes 6bvias e pre-concebidas, sem 

tamar decisoes autonomas transgressoras. A preocupa~ao era, nesse 

momenta, individualista. 
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Para demonstrar o que afirmamos, analisemos duas atividades: o cadastre 

dos agentes no TeiEduc e o preenchimento, na ferramenta Perfil, dos seus 

dados pessoais. 

Os tres computadores ja estavam conectados a Internet e cada agente, 

acompanhado por um mediador, acomodou-se em um computador. Agora 

era precise se cadastrar no TeiEduc. Para isso, era imprescindfvel que o 

sujeito tivesse um endere~o eletronico, pelo qual, ele receberia a senha e o 

login, a fim de acessar o ambiente. Como os agentes nao os tinham, o 

desafio primeiro foi cria-los. Optaram por uma empresa particular que 

disponibiliza servi~os "gratuitos" de e-mails ao publico. Assim que 

solicitassem o pedido de participa~ao, o coordenador das atividades do 

TeiEduc iria autorizar o solicitante, e o sistema enviaria, automaticamente, 

uma senha e o login para os e-mails, entao criados. Os agentes tiveram que 

realizar dois cadastros: o da empresa particular de e-mails e do TeiEduc. 

Para ambos cadastros, foi necessaria preencher os formularies e escolher as 

senhas e os logins. 

0 problema maior ocorreu nas opera~oes que exigiam assimila~ao de 

concep~oes de objetos intangfveis, principalmente com as senhas e os logins 

(digita~ao errada e esquecimento dos caracteres destes). 0 sistema do site 

e do TeiEduc acusava, em diversos mementos, que eles nao conferiam, 

exigindo executar novamente os cadastros. Os mesmos problemas se 

repetiram no cadastramento no TeiEduc. Seria desanimador se nao fosse o 

interesse e o bom-humor do grupo. Nessas situa~oes mediavamos reflexoes 

sabre as possfveis solu~oes: manter a tecla Caps Lock desativada, criar 

senhas e logins de facil memoriza~ao. 

Apesar das dificuldades, eles conseguiram criar os e-mails e cadastrar-se no 

TeiEduc. Para quem possuia pouca experiencia com informatica foi um 
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grande desafio: ligar o computador, acessar sites, preencher formularies, 

criar e-mails, interpretar lingua gens da web etc. 

Por tentativas e erros conseguiram superar os problemas dos cadastros. Nao 

constitufram uma equipe na qual debateram ou enfrentaram os problemas 

juntos. Agiram individualizados, contando apenas com a nossa ajuda. 

Nenhum deles chegou a formular qualquer questao sobre o cadastre para o 

colega. Estavam encapsulados nas suas tarefas pessoais. Notamos que a 

preocupac;ao era pessoal, individualista. Cada um visava completar o proprio 

cadastre. Como nao possufam conhecimento sobre o assunto, estavam 

centrados em si mesmos, tentando resolver os problemas que apareciam, e 

em completar a missao. 

Entao, por que os tres agentes apresentaram os mesmos erros ao 

cadastrarem-se, sendo que estavam isolados? Podemos justificar dizendo 

que o contexte semelhante imp6s, de certa forma, conhecimentos comuns. 

Mesmo aquele agente com computador em casa, apresentava dificuldades. 

Na sua concepc;ao, o computador, dentro de casa, era para uso fruto do 

filho. Os problemas basicos - sensoria-motor, de digitac;ao, habilidade 

manual e conhecimento dos teclados- estavam ainda sendo construfdos nos 

agentes. 

Uma vez cadastrados, comec;aram a trabalhar com a ferramenta Perfil, 

acrescentando caracterfsticas pessoais: formac;ao escolar, local de trabalho, 

hobbies etc. Falar sobre si, proporcionou pensar a propria condic;ao atual, o 

local onde vive, o trabalho, o lazer, a familia, enfim, aferir o seu contexte. 

Tambem foi colocada a fotografia de cada um, tirada enquanto os agentes 

preenchiam o Perfil. 
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Quadro 02. Uso da ferramenta Perfil por um agente de saude. Alguns dados pessoais, tal 
como o retrato foram a/terados ara reservar a identidade deste. 

Agente 01 

Email: XXX@XXX.com.br 

Fun!,:aO: a/uno Retrato 
do 

AI uno 

1
o1a! Sou casado,ja estou na meia-idade, resido em Campinas a mais de tres decadas, desde 

I 
que cheguei sempre morei no Jd.Sao Marcos. Vim do interior de Sao Paulo. Tive uma infancia 

multo sofrida nao tive oportunidade de estudar quando crian~;a, minhas oportunidades s6 . 

/vie ram depois de casado, quando comp/etei o 1° e 2° grau , fiz um curso tecnico de I 

l
transar;ao imobilickia (corretor de im6veis) cheguei a cursar o 3° ano complete de direito 

(tive que abondonar por motivo a/heio a minha vontade ). 

Tenho 05 filhos com idade de 18-17-10-09 e 07 anos, dos quais 04 ainda sao estudantes. 

Sou agente de saude no c.s Sao Marcos onde trabalho com mais 15 companheiros juntos a 

comunidade local desenvolvendo um trabalho na area de saude, educa~;ao e cidadania. Gosto 

de ler tudo que me traga boas infoma~;oes, aprendizagem e cultura . 

Lugar interessante para mim ainda continua sendo Campinas onde tenho muitos amigos com 

I os quais troco informa~;oes e jogo muita conversa fora , por hoje e s6 no decorrer do curso 

vamos nos conhecer melhor ate ......... . 

Um fato foi acrescentar dados, ao sistema, o que envolveu raciodnio e 

esfon;o; outre foi ver o resultado - olhar para o TeiEduc e ver as 

informa(;oes pessoais e o proprio retrato. Nesse segundo fato, 

desencadearam-se satisfa(;ao e frui(;ao emotiva. Quando os agentes viram 

suas fotos no computador, tiveram rea(;oes euf6ricas. Empolgados, 

chamaram outras pessoas ali presentes, para mostrcHos na tela do 

computador - agora tambem estao do mundo cibernetico. Com a presen(;a 

do outro, o efeito da fotografia sobre os agentes foi maior do que 

espen3vamos. Naquele memento, o riso foi a linguagem universal. 0 efeito 

foi cativante. Podemos dizer que foi o ponto de muta(;ao, em que eles 

perceberam que poderiam dominar as maquinas, humaniza-las, pois 

relembrando Bergson, "s6 o homem e risfve/. Se rimos de um objeto ou 
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animal, n6s o tomamos por homem e o humanizamos" (Bergson apud 

Vigotski, 2001, p.295). 

Os agentes, ao inserirem informac;5es pessoais no "ambiente estranho", 

avanc;aram na desmistificac;ao, aproximando-se cada vez mais do 

computador. Iniciou-se, assim, a criac;ao de urn espac;o ludico de 

experimentac;5es. 

0 TeiEduc foi usado como suporte de recepc;ao do simulacra dos agentes. 

Projetaram-se e tornaram se visiveis. Nao mais navegar para o vazio, mas 

para se achar e achar o outro. E a fase do Ego. A euforia apresentada, ao 

ver as fotos, evidenciou o quanta estavam necessitando de serem 

reconhecidos. A presenc;a e o olhar do outro foi significativa. Se os agentes 

tivessem vista as imagens isoladamente, sem o entusiasmo dos colegas, 

nao teriam ficado tao mobilizados. 0 Ego foi exaltado com os comentarios 

empolgantes do outro. 

Por esses motivos, enquadramo-las no estagio de heteronomia: 

conseguiram inserir suas "identidades" no computador, passaram a ter e

mails, perfis disponiveis e ja dominavam o jargao basico da Internet. A 

ferramenta Perfil permitiu inserir dados pessoais, favorecendo os agentes 

sairem da fase de "apatia" em relac;ao ao outro, para enxerga-lo, mostrar-se 

no virtual e ser reconhecido. Mas ainda era uma comunicac;ao de via unica, 

sem dialogo. Por isso, consideramos que eles estavam no estagio de 

heteronomia. 0 que existia eram informac;5es na tela, que os outros sujeitos 

poderiam acessar, sem poder comentar, ate mesmo porque o Perfil nao 

permite o dialogo. Porem, nesse estagio as entidades virtuais foram mais 

assimiladas e manipuladas. 
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4.1.1.3. Relal;iiO de Coopera~o: do Dialogo a Al;iiO 

Veremos, nesse t6pico, o dialogo e a capta<;ao de informa<;oes significativas, 

na Internet, anunciarem a semente da rela<;ao de coopera<;ao. 

Sustentaremos esta assertiva mediante as intera<;5es realizadas em tres 

ferramentas: Bate-Papo, Portfolio e Mural. 

Fortificada a propria imagem na tela, ve-se o outre e parte-se para o 

dialogo. Pela primeira vez, os agentes, participaram de um Bate-Papo on

line. Os tres, no mesmo local ffsico, separados por uma pequena distancia, 

em torno de quatro metros, teclavam-se e trocavam informa<;5es 

livremente. 0 dialogo informal predominou no Bate-Papo. As expressoes 

faciais nao eram as mesmas quando digitaram, burocraticamente, os 

formularies de cadastre. Viam-se sorrisos e olhares atentados a tela. 0 

clima de "boa rela<;ao" existente na condi<;ao presencia! fora estendido para 

o TeiEduc. 

Podemos ver no exemplo a baixo, durante uma sessao de bate-papo, um dos 

agentes conversando, de maneira bem humorada, com a colega. 0 assunto 

e a condu<;ao (van) que chegou no LIPACS, local do curse, para leva-los 

em bora. 

(17:48:47) Agente 02 fa/a para Todos: A combi chegou 

(17:49 :28) Agente 01 fa/a para Todos: eu ja sei! apirua ne minina 

(17:49:47} Agente 02 fa/a para Todos: e uma pena que estamos indo 
em bora 

(17:50:05) Agente 01 fa/a para Todos: e memo ne 
(17:50:07) Agente 02 fa/a para Todos: seu caipira 
(17:50:27) Agente 01 fa/a para Todos: ta bao so 

0 Agente 01 "transforma" suas palavras em uma linguagem comica de 

caipira. 0 bam-humor, contrariando as normas de autoridade e de opinioes 

impostas, proporcionou uma reciprocidade na simpatia. Observamos esse 

tipo de brincadeira varias vezes no presencia!. Estavam tendo, no Bate-
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Papa, a mesma desenvoltura natural, diferente da postura intimidada e 

coagida no infcio das atividades. 

0 dialogo descontrafdo, sem a carga da autoridade e da coa~ao, facilitou a 

rela~ao entre os agentes, minimizou as manifesta~6es individualistas e 

otimizou a descentra~ao. Do estagio de heteronomia para o dialogo com o 

outre - e a genese da rela~ao de coopera~ao. 

Quest6es de trabalho tambem foram temas no Bate-Papa. Abaixo, uma 

agente informa seu colega sobre uma reuniao; e a sua possfvel presen~a. 

(17:41 :11) Agente 02 responde para Todos: Voce esta sabendo da reuniao 

nao? 
(17:41:26)Agente 01 fa/a paraAgente 02: eu ainda nao 
(17:42:05) Agente 02 surpreende-se com Todos: a Ana Carolina nao 

comentou com voce, ela fa/ou comigo 

(17:42:42) Agente 01 fa/a para Agente 02: eu navi a maria hoje! 

(17:43:21) Agente 02 surpreende-se com Agente 01: Entao, eu aho que 
sera a semana que vem 
(17:44:03) Agente 01 fa/a para Agente 02: tomara que seja porque assim 
posso participar 

Ternes aqui urn processo de negocia~ao: se a reuniao fosse adiada para 

outra semana, o agente poderia participar, manifestando sense de 

responsabilidade grupal. No proximo exemplo, existe uma preocupa~ao da 

mesma agente sobre a organiza~ao do local de trabalho. 

(17:45:04) Agente 02 pergunta para Agente 01: Precisamos arrumar 
aque/es armarios das pastas cadastradas, por que estamos com pouco espa(;o 

segunda ou ter(;a temos que arruma 

A agente, autonomamente, sugere urn possfvel trabalho conjunto, visando 

resolver a questao de falta de espa~o nos armarios, que contem os arquivos 

da popula~ao atendida no posto de saude. Solicita a participa~ao do outre, 

tanto na reuniao, quanto para organizar os armarios. 

Nos dois exemplos o dialogo diz respeito aos assuntos do trabalho formal. 

Nao ha urn dialogo de constru~ao de ideias que o transcende e que busque 
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projetos sociais. Por isso, os agentes enquadram na equipe Jato sensu, na 

qual a a~ao predominante e a comunica~ao. Os a gentes apresentaram ideias 

(como agendamento de reunioes e organiza~ao dos armarios), mas nao 

houve decisoes tomadas. 

Conforme os agentes foram interagindo com as ferramentas do TeiEduc, 

novas possibilidades de relacionamento cooperative come~aram a aparecer. 

Vejamos o caso a seguir. 

Propusemos aos agentes o desafio de buscar, na Internet, informa~oes de 

interesse pessoal e disponibiliza-las na ferramenta Portfolio. Depois 

deveriam acessar o Portfolio do colega e comentar. Nesta tarefa, 

mantivemo-nos afastados, atendendo apenas quando solicitados. Os 

agentes entraram na Internet, foram ao site de busca e escolheram o 

assunto livremente. 

Os temas e os links anexados nos Portfolios foram: doen~as contagiosas, 

ginastica chinesa e trabalho infantil. Os temas foram pertinentes a realidade 

social da regiao e, conforme comentaram oralmente, eram assuntos que 

mais interessavam a eles. Dentre esses t6picos, dais tern rela~oes mais 

direta com a profissao, ja que eles estao presentes na regiao: doen~as 

contagiosas e trabalho infantil. Quando os agentes visitavam as familias 

deparavam com esses problemas, rotineiramente. Porem, vamos destacar o 

exemplo da ginastica chinesa. A agente que buscou essas informa~oes 

participa voluntariamente como professora de Uan Gong, junto a um projeto 

desenvolvido por uma equipe, que oferece gratuitamente essa modalidade 

de ginastica para a popula~ao dos Amarais. A agente utilizou a ferramenta 

Portfolio como meio de divulga~ao da ginastica Uan Gong para quem fosse 

acessar o TeiEduc e armazenou as informa~oes, que segundo ela, tinha o 

interesse de reproduzir os textos para serem utilizados nas aulas. Abaixo, 

podemos visualizar como ela disponibilizou as informa~oes no PortfOlio. 
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uadro 03. Uso da ferramenta Portfolio. 

Titulo Data Compartilhamento 

Gimistica Chinesa 21/06/2002 18:05:00 Totalmente Compartilhado 

Texto 

IEssa ginilstica e real mente 6tima, se voce quiser acessar e conferir 0 endere<;o e 

Ginastica Chinesa (www.campinas.sp.gov.br) 
Ginastica Chinesa (www.lianggong) 

A agente transcende, nesse case, a busca de informa<;6es para o trabalho 

formal, ela visa uma tematica que diz respeito a atividade solidaria, extra

profissional, da qual e voluntaria. Nesse caso, houve uma conscientiza<;ao da 

utilidade do TeiEduc para fomentar os projetos sociais, tanto da agente, 

quanto de todos, pois comentaram, se as regi6es tivessem laboratories 

montados, haveria uma rede de comunica<;ao e de informa<;6es sobre os 

projetos que estariam sendo desenvolvidos nos locais. 

Os agentes tambem utilizaram o Mural para disponibilizar informa<;6es que 

poderiam ser de interesse da comunidade. As mensagens que foram 

postadas eram referentes principalmente a campanha contra a dengue, 

reuni6es de trabalhos e atividades sociais nas quais os agentes estavam 

envolvidos. Um dos agentes utiliza a ferramenta Mural para apoiar a colega 

na divulga<;ao das aulas de ginastica. 

Ouadro 04. Informacoes na ferramenta Mural. 

ginastica IAgente 01 131/08/2002 02:47:54 

Anota~ao 

ola pessoal quem tiver afim de dar uma relaxada legal e s6 contratar a Agente 02 para uma 
aula de LIANG GONG essa ginastica eo maximo, e mais e GRATUITO!!!!! 

0 anuncio representou um apoio afetivo, que incentivou-a a refor<;ar o 

convite das aulas de Uan Gong para os usuaries do TeiEduc e para todos 

que pudessem acessa-lo. 
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Q_uadro 05. Informacoes na ferramenta Mural. 

Convite: Lian Gong IAgente 02 \22/11/2002 13:59:47 

Anota~ao 

Convido a todos que puderem fazer aulas de I ian Gong, ou a divulga\;aO para as pessoas que 
queiram aprender e toda segunda e quarta a partir das 8:30 no espa,o Esperan,a. Conto 
com sua presen\;a e colabora,ao.Desde ja agradep. 

Houve uma operac;ao conjunta entre o Agente 01 com a Agente 02. 0 

primeiro auxiliou-a no domfnio das ferramentas do TeiEduc, enquanto que 

essa contribuiu com o conteudo, informando-o sobre a tecnica Uan Gong. 

Ocorreu apoio mutuo, trocas s6cio-cognitivas e con5cientizac;ao em utilizar a 

tecnologia para favorecer as aulas de ginastica. Existiu uma preocupac;ao em 

aplicar as informac;6es captadas do virtual em uma atividade externa ao 

TeiEduc. Os agentes demonstraram conscientizac;ao social e intenc;ao em 

trabalhar com a realidade local, recontextualizc:Ha com novas informa~6es. 

Atualmente, a ginastica Lian Gong foi institucionalizada como uma das 

atividades no centro de saude Sao Marcos. 

No final das atividades da primeira fase, solicitamos aos agentes que 

elaborassem um roteiro, sobre os procedimentos para se criar um e-mail e 

se cadastrar no TeiEduc. Esse roteiro seria utilizado no inicio das atividades 

da segunda fase, pelos pr6prios agentes, no momento em que eles fossem 

auxiliar outros agentes iniciantes a se cadastrarem no TeiEduc. 

Para desenvolver o roteiro e disponibiliza-lo no TeiEduc, os agentes 

estabeleceram rela~6es de coopera~ao em todos os sentidos: tecnica -

desenvolveram um produto; pratica - estabeleceram intera~6es de apoio 

mutuo, heterarquicas; e intelectual - operaram ideias. Nesta atividade, eles 

demonstraram co-responsabilidades em aplicar tal tarefa com outros 

agentes, caracterfstica da equipe stricto sensu. 

Foram utilizaram o editor de texto Word para confeccionar o roteiro, e a 

ferramenta Portfolio para armazena-lo. Abaixo, citamos a parte do roteiro, 
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que diz respeito ao cadastre, para a criac;;ao do e-mail, e como enviar uma 

mensagem para alguem. 

Quadro 06. Roteiro para cadastrar e-mail ferramenta Portfolio. 

I Titulo Data Compartilhamento 

/e-mail )05/07/2002 18:10:36 ITotalmente Compartilhado 

Arquivos 

COMO CADASTRAR SEU E.doc 

COMO CADASTRAR SEU E~MAIL 
• 1-Passo: Ugar o computador na tomada, llgar o estabilizador, o CPU eo micro. 

Depois aguardar ate que ele entre no Windows. 
• Perguntar se alguE:m tern e-mail, se ja entrou na Internet. 

2-Passo: Mostrar ou perguntar se eles conhecem algum provedor que ofere~ 
e-mail gratuito. Dar urn tempo para que eles deem uma olhadinha e escolham 
o provedor onde querem se cadastrar. 

• Depois de decidido: clicar no inscreva-se j6, preencher todos os campos pedidos 
Incluindo seu endere!;O de e-mail. 
Depois de tudo preenchido dicar em avanc;ar, entSo aparecera uma mensagem 
Dizendo se esta tudo ok. 
Agora voce jii esta cadastrado e jii pode sair do e-mail, se quiser pode optar por 
Vo!tar a tela anterior clicando em vottar. 

COMO MANDAR UM E-MAIL PARA ALGUEM 

Voce tern que ter o enderet;o das pessoas que voce deseja mandar urn e-maii.Na tela em que voce ve 
suas mensagens, clique em escrever na barra lateral esquerda. 
Aparecera uma tela com as seguintes perguntas: 
Para: (o enderet;o da pessoa que voce quer mandar urn e-mail) 
Assunto:(O que voce quiser escrever, exemplo: sabre o que voce quer conversar com a pessoa) 
Cc:(Outros enderet;as que voce quer que tambem recebam o e-mail) 
Cco:(Se voce ni3o quiser que OS destinatarios saibam para quem rna is foi a mensa gem) 
Mensagem:(O campo onde voce vai escrever a sua mensagem).Depois e s6 clicar em envlar_. Se por 
acaso houver algum erro o computador te enviara uma mensagem. 

I 

Para quem conhecia pouco ou quase nada sabre informatica, a elaborac;;ao 

do roteiro em cooperac;;ao foi urn grande avanc;;o. Eles puderam refletir sabre 

o processo pelo qual passaram e prever as dificuldades que os colegas 

futuro poderiam vivenciar. 

Ficou mais visfvel com os exemplos da ginastica chinesa e da construc;;ao do 

roteiro, uma tendencia a equipe stricto sensu e de maior autonomia 

(Rangel, Maia, & Rodriguez, 2003) entre os agentes envolvidos. Enquanto o 

primeiro estabilizou-se nas praticas coordenadas, o segundo, alcanc;;ou co

responsabilidades, enfatizando melhor uma relac;;ao de cooperac;;ao para ser 

recontextualizada em grupo. 
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4.1.2. Discussao 

Procuremos agora, discutir os tn§s estagios. No que concerne ao primeiro 

(anomia), a rela(;ao de coopera(;ao ficou comprometida por fatores de ordem 

motora e psicol6gica. Embora comportando-se a vontade, diante do 

computador, os agentes demonstravam-se apreensivos e introspectos. 

Destacamos, nesse ponte, um esfor(;o pessoal desses a gentes em sair dessa 

condi~ao retroagida. Eles estavam atrelados a pn§-concep(;ao ou ideia 

fantasiosa de que o computador s6 poderia ser tocado por uma classe social 

preparada para tal, e que eles estavam aquem dessa possibilidade - fetiche 

em rela(;ao ao computador. Havia uma duvida, entre os agentes, se eles 

eram ou nao capazes. Motive pelo qual muitos deles deixaram de participar 

deste projeto, vinculado ao Programa Comunidade Saudavel. Parece-nos 

confirmar um estagio fantasioso. Tampouco, no sentido imaginario 

concernido na idade infantil por Piaget. Encontramos nos agentes o peso da 

coa~ao exercida pelas condi(;5es sociais desfavoraveis, enquanto legado 

hist6rico e destrato politico. 

Entre os aspectos cognitivos, vale mencionar que os a gentes manipulavam o 

computador de maneira totalmente intuitiva, sem se preocupar com as 

regras e demonstrando assimila(;ao centrada nos objetos concretes, seja 

visto o exemplo de uma das agentes que ao desativar o computador, 

desligou o monitor e o estabilizador, ignorando a CPU. 

Como ocorreu a passagem do estagio de anomia para o de heteronomia? 

Contamos com a media(;ao do TeiEduc, em especial, da ferramenta Perfil. 

Percebemos que o comportamento dos agentes quando procuravam 

constituir uma identidade no ciberespa~o e diferente daquela do estagio 

anterior. Apesar de agir intuitivamente, eles estavam dependentes das 

regras pre-concebidas. Eles nao criaram ou transformaram nenhuma a~ao 

que transgrediam as complexidades das entidades computacionais. 
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Porem, os agentes conseguiram interpretar sinais, operar entidades 

intangiveis, perceber a dinamicidade do sistema, deram-se conta de que e 

possivel modificcHo, principalmente ap6s a inser~ao de dados pessoais. 

Nesse case, buscava-se um retrato: um olhar a mais. 

A ferramenta Perfil facilitou a troca de olhares. Os agentes se 

engrandeceram ao verem os pr6prios retratos, e enalteceram os outros, ao 

v€Hos. 0 foco nao estava nesse memento para o dialogo e reflex5es 

cooperativas, mas o de mostrar-se, e da frui~ao emotiva, para nao dizer 

catartica. 

Surgiram melhores condi~5es para o dialogo com a ferramenta Bate-Papo. 0 

que pudemos ver e que os agentes conduziram o dialogo para assuntos de 

interesse do centro de saude. Houve troca de ideias, mas nao tomada de 

decis5es. Foi com a ferramenta Portfolio e Mural que transcenderam a esfera 

restrita do centro de saude com a proposta da ginastica chinesa e da cria~ao 

do roteiro. 

Enquanto a ferramenta Bate-Papo era utilizada para trocar ideias referentes 

ao trabalho formal, o uso do Portfolio e do Mural transcendeu os limites do 

centro de saude. Com a proposta da ginastica chinesa visa-se uma 

recontextualiza~ao mais livre, menos condicionada. A recontextualiza~ao 

nao estaria moldada pela obriga~ao do trabalho formal, mas pela iniciativa 

propria e criativa da agente, que manipulou o sistema do TeiEduc e da 

Internet para uma constru~ao de ordem coletiva. 

A partir dessa experiencia, podemos tra~ar uma espiral, que contemple o 

processo de contextualiza~ao, descontextualiza~ao e recontextualiza~ao. As 

informa~5es sobre a ginastica chinesa trabalhadas, a partir do TeiEduc, 
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contribuiu para o infcio de uma atividade fisica que iria ser institucionalizada 

pelo centro de saude Sao Marcos. 

lnforma~Oes que a 
agente de saUde possula 
sobre gln.3stica chinesa. 

- Busca e aquisi~ao 
de novas lnforma;:;Oes sobre 
gin.3:stica chinesa. 

- Conscientiza~ao de como 
a TeiEduc poderia auxlliiH-os 
na construc;ao de uma rede 
de coopera~aof com trocas 
de ldeias e experi€ncias 
entre as regiOes dos Amara is. 

Informa!j:Oes sobre 
gln.3stlca chlnesa, 
captadas do v!rtua!, 
estendidas a comunidade, 

Figura 04. Processo de contextualiza~~o, descontextualiza<;;~o e recontextualiza<;;~o da 
informat;;~o - exemplo da gim\stica chinesa. 

De uma pratica, na qual a agente ja trabalhava no Sao Marcos, ela buscou 

informac;;oes por meio da Internet, e em conjunto com o Agente 01, dominou 

a ferramenta PortfOlio, e disponibilizou as informac;;oes. Com o trabalho em 

conjunto, ela despertou para a utilizac;;ao dos textos nas aulas de ginastica 

da regiao. Entretanto, nao planejaram, nesse exemplo, uma 

recontextualizac;;ao em conjunto. 

Um fato relevante e que os agentes, a partir desse exemplo, manifestaram 

uma conscientizac;;ao sobre o uso da tecnologia, em especial do TeiEduc, 

para captac;;ao de informac;;oes, que poderiam ser trocadas em rede ou 

aplicadas a regiao, sem ficar restrito ao espac;;o do TeiEduc. 

Com o exemplo da criac;;ao do roteiro, podemos dizer que a relac;;ao de 

cooperac;;ao se 

responsabilidades. 

concretizou, ocorrendo com partilha men to de 

Os agentes estavam conscientes que iriam agir em 



cooperac;ao para auxiliar outros agentes inexperientes em informatica. Essa 

"projec;ao" de ac;6es conjuntas nao foi planejada no exemplo da ginastica 

chinesa. A figura abaixo ilustra o processo de recontextualizac;ao das 

informac;6es trabalhadas, durante a criac;ao do roteiro. 

Conhecimento empfrico 
sabre a cria\;aO de e-mail 
e cadastramento no Te!Educ. 

Conhecimento sistemat! co 
sobre a criat;;ao de e-mail e 
cadastramento no TeiEduc 
(elabora\;ao de um roteiro). 

Ap!ica~ao do roteiro, 
em outro contextof 
para a uxilia r 
agentes iniciantes. 

Figura 05. Processo de contextualiza~ao, descontextualiza~ao e recontextualiza~ao da 
informa~ao - exemplo do roteiro para criar e-mail e cadastrarem-se no TeiEduc. 

No instante da contextualizac;ao, os agentes possufam conhecimentos 

empfricos e intuitivos sobre os procedimentos que deveriam ser tornados 

para criar e-mails e cadastrar-se no TeiEduc. Durante a descontextualizac;ao, 

em conjunto, eles debateram e refletiram sobre os procedimentos de forma 

sistematica. Conseguiram, assim, elaborar urn roteiro, passo a passo, de 

como prosseguir para executar tais ac;6es. No instante da 

recontextualizac;ao, os agentes utilizaram o roteiro para auxiliar os pr6prios 

colegas, iniciantes em informatica, a criarem e-mails e cadastrarem-se no 

TeiEduc. 

Os exemplos da ginastica chinesa e da criac;ao do roteiro demonstraram que 

os agentes atuaram com caracteristicas da equipe stricto sensu. Entretanto, 

no primeiro, os agentes chegaram ate as praticas coordenadas. E no 

segundo, foram alem, estabeleceram co-responsabilidades para elaborar o 



roteiro e executc:Ho junto aos agentes novatos. A "ac;;ao conjunta" no 

instante da recontextualizac;;ao nao foi considerada no primeiro exemplo. 

Nao ha como deixar de dizer que a relac;;ao entre os agentes foi se 

estabelecendo, dentro do processo de crescimento cognitive, referente ao 

dominic do computador, e das possibilidades que as ferramentas do TeiEduc 

ofereceram. Nos estagios iniciais, aprenderam as regras de manipulac;;ao do 

computador, para no final comec;;ar a transforma-la. Na proporc;;ao em que 

foram interagindo com as ferramentas, eles desenvolveram discussoes que 

exigiam responsabilidades mutuas e buscaram tematicas de relevancia para 

a regiao, o que indica conscientizac;;ao social. Nesses dois ultimos exemplos, 

esboc;;ou-se com mais veemencia o processo de conscientizac;;ao, formada 

com a estruturac;;ao interna dos agentes com o social. 

4.2. FASE SEMIPRESENCIAL: ESPA~O ESPERAN~ (SAO MARCOS) 

A segunda fase abrange atividades desenvolvidas de maneira 

semipresencial, ou seja, ora presencia! ora a distancia. Os laboratories de 

informatica foram instalados no Espac;;o Esperanc;;a, do bairro Sao Marcos. 

Contamos, nessa fase, com 16 agentes do setor da saude e do social. 

A gestualidade e a escrita foram importantes elementos indiciais para as 

analises. Porem, como houve mais atividades com as ferramentas do 

TeiEduc do que na fase anterior, a escrita recebeu maior evidencia. 

As principais ferramentas do TeiEduc utilizadas nessa fase foram: Correia, 

Bate-Papo e F6runs de Discussao. Vamos descrever algumas experiencias 
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com essas ferramentas, aprofundando na analise das relac;:oes entre os 

agentes durante as atividades com a ferramenta F6runs de Discussao. 

4.2.1. A~oes e Resultados: Heteronomia e Coopera~ao 

No decorrer da segunda fase, realizada no Espa<;o Esperanc;:a, os agentes 

iniciantes da informatica conseguiram sair do estagio de anomia para o de 

heteronomia, com o auxilio dos mediadores e dos Agentes 01 e 02, os quais 

elaboraram um roteiro para guiar no cadastramento dos e-mails e do 

TeiEduc, mantendo as devidas atenc;:oes para os problemas na cria<;ao das 

senhas e dos Iogins. Esses agentes tambem ajudaram no preenchimento da 

ferramenta Perfil e no manuseio de outras ferramentas. Evidencia-se aqui a 

categoria colaborac;:ao (Fagundes et al, 1999). 

Todos os agentes, no final desta fase, demonstraram serem capazes de 

dominar o computador. Os dois agentes mais experientes entravam em 

sites, seja para acessar informa<;oes ou para lazer, com maior autonomia e 

liberdade. Podemos citar o caso da Agente 02 que consultava a conta 

bancaria via on-line, evitando filas no Banco. Lembramos que e a mesma 

agente que na primeira fase mal sabia ligar o computador. 

Ate mesmos certos agentes, que tinham entrado recentemente em contato 

com a Internet, conseguiram utilizar as ferramentas para a comunidade. Um 

exemplo significative foi motivado pelo surto de escorpi6es que apareceu na 

regiao do Sao Marcos. Uma das agentes de saude utilizou o e-mail para 

trocar informa<;oes sobre o caso, com um profissional da area bio16gica. 

No inicio, alguns agentes nao tinham se sensibilizado para a utilidade do 

TeiEduc. Uma agente chegou a colocar a questao de que o computador e 
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muito frio, nao expressa o calor humane - isola os corpos. Ap6s algum 

tempo, em viagem a Inglaterra, ela envia-nos urn e-mail, no qual afirma a 

importancia do TeiEduc, que em vez de isolar, pede unir as pessoas, pois a 

partir dele, ela conseguia contatar os colegas e conhecer como andavam os 

projetos na regiao. 

A conscientizac;ao do uso do TeiEduc para relac;oes de cooperac;ao foi sendo 

construfda lentamente, conforme aprendiam sobre o potencial dos recursos 

do TeiEduc. Quando esses agentes ficaram diante das ferramentas de 

prop6sitos cooperatives, agiram de maneiras variadas. Notamos que urn 

numero consideravel de agentes saiu do estagio que coincide com o de 

anomia para o de heteronomia, e deram infcio a uma cooperac;ao nascente, 

mas poucos estabeleceram uma legftima relac;ao de cooperac;ao, que 

contemple partilhas de recursos, ideias e praticas, com distribuic;ao de 

tarefas. 

As experiencias mais significativas e com sucesso ocorreram durante as 

atividades com as ferramentas Bate-Papo, Correio e F6runs de Discussao. 

Comentaremos sucintamente as experiencias com as duas primeiras 

ferramentas e nos aprofundaremos na terceira, tendo em vista a grande 

quantidade e complexidade dos resultados obtidos com esta ultima. 

4.2.1.1. Bate-Papo: Quem Diria ... 

Durante a atividade a distancia, utilizando a ferramenta Bate-Papo, os 

agentes reuniram-se no Espac;o Esperanc;a, e cada mediador ficou 

posicionado em cidades distintas: Campanha (MG), Monte Alegre do Sui 

(SP) e Campinas (SP). No infcio do bate-papo, mesmo com o apoio do 

Agente 01, os agentes tiveram dificuldades em dominar as entidades 

intangfveis. Foi precise que o mediador que estava em Campinas se 
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direcionasse ao Espac;o Esperanc;a. Ap6s terem superado os problemas, de 

configurac;ao do Windows, e novamente, senhas e logins - conseguiram 

entrar no bate-papo, manifestando euforias e satisfac;ao da conquista. 

(15:34:54) Agente 03 fa/a para Agente 05: oi Agente 05 que legal 
conversar pe/o computador 
(15:38:18) Agente 03 fa/a para Agente 04: quem diria a gente 
conversando pe/o computador 
(15:38:44) Agente 05 fa/a para Agente 03: e mesmo Agente 03, e legal 
falar pelo computador! 
(15:39:21) Agente 04 fa/a para Agente 03: se viu nois samo xique ne 

A grande maioria dos agentes estava participando de urn bate-papo pela 

primeira vez, portanto qualquer tentativa de centrar na tematica 

programada para a atividade foi em vao. 

Os agentes estabeleceram relac;oes de cooperac;ao principalmente para 

dominar o computador, quando estavam off-line. No virtual, mantiveram 

dialogos que indicaram transic;ao entre a heteronomia e a cooperac;ao 

nascente, pelo fato de enxergarem a presenc;a do outro, porem ainda 

estavam centrados em uma satisfac;ao individual, heteronoma. Nao foi 

realizado no bate-papo nenhum dialogo com construc;ao coletiva de 

projetos, distribuic;ao de tarefas e de responsabilidades. 

Como na ferramenta Bate-Papo, o Correia tambem foi usada para 

manifestar a satisfac;ao de conquista dos agentes. 

4.2.1.2. Correio: A Conquista da Minha Lua 

Dominar as novas tecnologias significou, para os agentes, conquistar urn 

novo mundo, que ate o memento nao tinham acessado. 0 ciberespac;o era 

como se fosse urn universo paralelo que foi territorializado por eles. 0 

TeiEduc foi o meio, a nave para transporta-lo a outro mundo. Tal conquista 

foi explicitada na ferramenta Correia. 
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Quadro 07. Usa da ferramenta Correia par uma agente inexperiente em informatica. 

!Remetente lloestinatarios l:oata 

Agente 06 Todos 18/10/2002 15:20:12 

lAss unto 
A conquista da minha lua. 

Mensagem 

Consegui enviar o meu primeiro e-mail 1 foi uma conquista a lua. urn abrac;o. 

Agente 06 

A partir da mensagem da Agente 06, que manifestou satisfa~;ao em enviar o 

seu primeiro e-mail, o mediador 01 faz uma interven~;ao de incentive e 

apoio as novas conquistas. 

Quadro 08. Comentario do Mediador 01 na ferramenta Correia. 

lRemetente lloestinatarios lloata 

Mediador 01 Todos 19/10/2002 16:09:53 

Ass unto 
A conquista da minha lua. 

Mensagem 

Todo o menino sonha em ter a sua lua. Ali, no seu quintal, em meio aos seus brinquedos. 
56 sua, inteiramente sua, aquela luz suave e plena de sentimentos ... Se nao podemos 
traze-la, vamos ate ela. 
Tambem sonhei em alcan~ar a minha lua. Tinha 10 a nos, estava iniciando o ginasio e 
queria ser medico. As plimeiras aulas sabre o sistema solar, a dist§ncia terra - lua, a forc;a 
das catapultas dos romanos, os foguetes de Julio Verne, Flash Gordon no planeta Mongo ... 
Porque nao ira lua? Ali tao perto ... tao accessivel ... 
Fiz projetos de foguetes, reuni amigos, vivenciei apoios e defeq;Oes, e a vida me ensinou 
que ser medico era uma etapa anterior necessaria para alcanc;;ar a minha lua ... 
Procurei conquistar o diploma de medico e fui aprendendo, no caminho dessa busca, que 
havia outras luas a serem alcanc;;adas ... A ciencia a ser conquistada, a ciencia para o bern 
dos hom ens, a ciencia nao s6 para o para o bem de poucos mas para todos, todos os 
homens, todos os seres vivos ... A lua estava distante nos ceus, mas as minhas luas 
estavam todas aqui na terra ... mas tao distantes, tao inacessiveis. 
A lua do ceu foi conquistada ... Os americanos chegaram Ia antes de mim ... Ignorando os 
meus pianos ou talvez, quem sabe, a CIA nao tenha me roubado alguns dos meus projetos? 
Contudo eles me deixaram em troca um recado: A lua no ceu pede ser alcanc;ada, portanto 
as minhas e as luas na terra tambem podem ser atingidas ... 

Hoje, Agente 06, chegamos juntos a uma das nossas luas. E nao estamos s6s. Chegamos 
com outros colegas ... sao tantos que nao lembro o nome de todos. E chegamos trazidos 
oar uma trioulacao multo arande. oue nem sa be ainda oue cheoamos .... tanta aente aue 
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remou conosco ... nessa nave em espa~o um sideral, sem rumo, sem bUssola, somente a 
crent;;a que nao apaga, a voz interior que nao se cal a: e passive!. .. e passive!. .. vamos 
chegar. 

Chegamos e ja devemos partir. Ha outras luas ahem ... Precisamos alcan~a-las ... 

Obrigado a todos voces. Este e o come~o de uma longa jornada. 
Urn grande abra~o a todos. 
Mediador 01 

Logo em seguida a contribuic;;ao do Mediador 01, ocorreram diversas 

manifestac;;5es des agentes sabre "A conquista da lua". Citaremos apenas 

uma para enfatizar o quanta estavam engrandecidos com os novas 

dominies. Percebe-se no extrato a baixo, a concepc;;ao diferente do Agente 07 

sabre TeiEduc, entendendo-o como se fosse um planeta a ser 

territorializado, e nao como a nave. 

Quadro 09. Usa da ferramenta Correio par urn agente de saude para manifestar a satisfa~ao 
em rela~ao aos novas conhecimentos. 

!Remetente !!oestinatarios !!oata 

Agente 07 Todos 01/11/2002 18:08:26 

IAssunto 
Resp: A conquista da minha lua. 

Mensagem 

Ola companheiros! Olhando ao horizonte, hoje esta uma linda tarde em Campinas. Esta e a 
primeira conversa~ao que estou tendo com os companheiros, integrantes, desta nova 
constelao que acabara de formar - alicerssada nos esfor~os incanssaveis de todos que a 
comp5e ... ; me orgulho de ser urn corpo celeste em 6rbita neste grande "Universe Novo", 
que, dele poderemos todos, absorver o maximo de energia e luz como fontes de alimenta~ao, 
para assim, nos tomaremos estrelas de prime ira grandeza neste "Novo Universe-
TELEDUC" ... Com estas considera~5es iniciais, apresento-me ao "Grupe". 
[renham todos urn born final de semana. 
Agente 07 

Como na ferramenta Bate-Papo, as mensagens enviadas pelo correio 

eletronico ratificaram a existencia de um dialogo. Todavia, elas eram, na 

maioria, centradas no desenvolvimento do proprio indivfduo. Per isso, elas 

tambem se enquadram na transic;;ao da heteronomia para a relac;;ao de 

cooperac;;ao. 
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Vamos destacar a analogia que o Agente 07 fez com o Te!Educ, 

comparando-o a um "Novo Universe". E uma concepc;;ao de que o TeiEduc e 

um fim e nao um meio. No pensamento de muitos agentes, eles estavam 

participando de um curse de TeiEduc. Em alguns cases, observamos, 

presencialmente, confus6es na compreensao do TeiEduc com a Internet, 

concebendo-os como se fossem a mesma coisa. 0 que ainda evidenciava 

dificuldades na assimilac;;ao das entidades intangfveis. 

Em varias mensagens nao apareceu conscientizac;;ao social, tomadas de 

decisao, distribuic;;ao de tarefas, responsabilidades etc. No entanto, nao 

podemos encaixar as relac;;oes dos agentes como pura heteronomia, pelo 

fato de que eles buscaram, no virtual, comunicar com os colegas, trocar 

informac;;6es e vislumbrar, para o outre, a propria conquista. As 

manifestac;;6es no Correio e no Bate-Papo evidenciaram uma situac;;ao de 

transic;;ao entre a relac;;ao heteronoma, para a cooperativa. De outra 

maneira, foi uma passagem de uma interdependencia limitada, centrada 

apenas na distribuic;;ao de materiais (pseudo-equipe), para uma com trocas 

de ideias (Ia to sensu). 

4.2.1.3. Forum: Entre Mon61ogos e Dialogos 

Para que os agentes pudessem participar do forum, tiveram que comungar 

os equipamentos de informatica, portanto tinham superado determinadas 

dificuldades que associam com o estagio de anomia. 0 que alternou foram 

duas ordens, de como os agentes se relacionaram: a disponibilizac;;ao de 

informac;;6es em formate de mon61ogos, que encadeou elementos que se 

associam ao estagio de heteronomia; e de dialogos, nos quais os agentes 

partilham ideias, considerando a opiniao do outro - infcio da relac;;ao de 

cooperac;;ao. 
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Tres sess5es de quest5es foram abertas na ferramenta F6runs de Discussao. 

Elas originaram-se a partir de dois eventos, que iriam mobilizar os agentes 

sociais e da saude, no ano de 2003: a organizac;ao do 3° Encontro 

Comunidade Saudavel (Campinas) e a participac;ao no 3° Forum Social 

Mundial (Porto Alegre). Ambos eventos voltados para a realidade socio

cultural de populac;5es consideradas exclufdas. Alguns agentes tinham o 

costume de participar ativamente desses preparatives. A sugestao em 

utilizar aquelas tematicas, para serem trabalhadas no TeiEduc, partiram 

deles proprios. 

Quadro 10. Ouest5es oostadas na ferramenta F6runs de Discussao. 
F6runs DatajHora Quest5es 

Tomar iniciativa em cooperar? 
A organiza~ao do 30 encontro do 30 Forum vai dar muito trabalho. 
Varias pessoas deverao planejar e executar atividades para garantir 

Sexta, a participa~ao desta comunidade. 
10 08/11/2002, 

20:47:37 Voce pretende tamar alguma iniciativa para cooperar com a grupo 
na prepara~ao do 30 encontro de do 30 Forum? Se sim, quais seriam 
as suas iniciativas? 

Ganhar o peixe ou aprender a pescar? 
Para conhecer e usar o Te\Educ nas suas atividades voce prefere 

primeiro: que alguem lhe explique sabre as ferramentas? ou dar os 
primeiros passes par conta propria? Par que? 

Sexta, 
20 08/11/2002, Iniciativa para aprender? 

11:46:44 Voce pretende tamar alguma iniciativa para aprender mais sabre o 
TeiEduc e poder participar mais ativamente da prepara~ao do 3° 
Encontro Comunidade saudavel e do 30 Forum Social Mundial? Se 
sim 1 quais seriam estas iniciativas? 

0 que e COOpera!;.iiO? 
0 que e coopera~ao para voce? Como uma coopera~ao no Tel Ed uc 
paden§ contribuir para a qualidade de vida da comunidade? 

Sexta, 
30 08/11/2002, Cooperar para os 3°s encontros? 

11:21:56 Que a~oes no Teleduc poderao ser desenvolvidas para cooperar com 
a prepara~ao do 30 Encontro Comunidade Saudavel e do 30 Forum 
Social Mundial? 

0 primeiro forum indagou se os agentes tomariam iniciativas para cooperar 

na preparac;ao dos eventos e quais seriam as iniciativas. 
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0 segundo, centrou-se na tematica da autonomia. Se os agentes preferiam, 

primeiro, que alguem explicasse sobre as ferramentas ou aventurar por 

conta propria. Ainda indagamos se eles tomariam alguma iniciativa para 

aprender mais sobre o TeiEduc para auxilia-los nos preparatives dos 

eventos, e quais seriam essas iniciativas. 

0 terceiro forum foi uma oportunidade para se discutir a cooperac;ao. 

Perguntamos, de maneira direta, como eles entendiam a cooperac;ao e se 

cooperar no TeiEduc poderia contribuir na qualidade de vida da comunidade 

e, posteriormente, questionamos como o TeiEduc poderia auxiliar nesses 

eventos. 

Pelos textos pudemos notar se os agentes viam, nos outros, potenciais para 

dialogos e construc;ao coletiva de ideias, ou simplesmente, mantinham um 

monologo. Quando a palavra era postada de forma mais discursiva, de via 

(mica (monologo) ficava evidente uma postura isolada, de relac;ao 

heteronoma. Ao contrario, quando manifestavam um procedimento mais 

dialetico, descentralizado, com trocas de informac;6es, tendiam a relac;ao de 

cooperac;ao. 

Os resultados alcanc;ados com a ferramenta F6runs de Discussao foram 

divididos em duas partes: "Heteronomia: Monologos Coletivos" e 

"Cooperac;ao Nascente: Dialogos". 

4.2.1.3.1. Heteronomia: Mon61ogos Coletivos 

Dividimos os monologos em duas categorias. Se o foco estava apenas 

direcionado para o ponte de vista do sujeito, chamamos de "monologo 
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centrado no individuo"; e se estava abrangendo a comunidade, 

denominamos de "mon61ogo centrado no social". 

4.2.1.3.1.1. Mon61ogo Centrado no lndividuo 

Em todas as sessoes da ferramenta F6runs de Discussao encontramos 

situa~oes de extremo individualismo, de interesse mais egocentrico. Esses 

agentes procuravam acessar a Internet apenas para o bern individual, 

dentro da linha de urn pragmatismo imediato. Mantiveram a postura 

individualista e assistencialista (de pedir para si, sem contribuir), rela~oes 

heteronomas e menos democn3ticas. Foram os que apresentaram maior 

dificuldade em articular ideias, inferir, refletir e depurar conceitos. Agiram 

conforme as regras estipuladas e nao porque eram boas para elas ou para a 

sociedade. 

A fim de ilustrar a rela~ao heteronoma, de um agente, citamos dois 

exemplos da ferramenta F6runs de Discussao. Reparem na quantidade de 

vezes que o Agente 08 utilizou o pronome na primeira pessoa do singular. 

Extrato 01. Sequencia de mon61ogos na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Ganhar o peixe ou aprender a pescar? 
Sexta, 08/11/2002, 15:34:14 
Agente 08 
Eu quero que alguem me explique sabres as ferramentas do TeiEduc 

Re: 0 que e coopera~ao? 
Sexta, 08/11/2002, 15:54:26 
Agente 08 
Cooprerac;ao no TeiEduc eu posso me aperfesoar nos asuntos da TeiEduc para ter um futuro 
melhor para mim 

0 Agente 08 possufa uma intensa dificuldade em opera~oes concretas e 

abstratas, ate mesmo intuitivas, manifestando urn raciodnio proprio do 

estagio pre-operacional. Ele nao se arriscava a descobrir, ficava parado 
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diante do computador, mas paradoxalmente conseguia entrar na Internet 

para participar de "bate-papa de paqueras". 0 ir6nico era que esse agente, 

que demonstrava extrema dificuldade em agir cooperativamente, trabalhava 

como instrutor de um centro de informatica, para pessoas socialmente 

exclufdas. Deduz-se, entao, que ele sempre tinha acesso a Internet. No 

entanto, agora, diante do TeiEduc mostrava-se totalmente sem capacidade 

de relacionar cooperativamente, a nao ser para abrir e participar de bate

papa, pratica social com interesse pessoal. 

Os agentes que manifestaram a~5es individualistas aparentavam estar 

submetidos a uma rela~ao de coa~ao, "tudo e dever e obediencia ao dever". 

Encontra-se nas rela~oes de coa~ao o sentimento de obrigatoriedade e 

dependencia as regras, ligado a coa~ao exercida pelo proprio oficio e pela 

sociedade pragmatica, sabre os agentes. Poucos demonstraram 

conscientiza~ao social ou interesse em mudar a realidade em que viviam. Os 

extratos abaixo sao apenas dais exemplos do mosaico de mon61ogos, com 

respostas fugidias, argumentadas pelos agentes pela falta de tempo. 

Extrato 02. Sequencia de mon61ogos na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Tomar iniciativa em cooperar? 

Quinta, 14/11/2002,14:33:03 
Agente 01 
de momenta nao posso assumir nenhum compromisso vista que a minha carga horaria e o 
excesso de trabalho nao me permite acumular mais nenhuma funcao ! ! ! ! ! ! ! 

Re: Tomar iniciativa em cooperar? 
Sexta, 22/11/2002, 14:17:13 
Agente 03 
Eu em particular nao vou assumir nenhum compromisso par falta de tempo minha equipe de 
saude na parte dos agentes esta defasada, e estamos com super trabalhos. Mas farei o 
passive! para participar ok 

De fato, pelo que constamos, o tempo dos agentes era exfguo pelo excesso 

de tarefas nos centres de saude. Mesmo expondo a eles, que o tempo 

destinado a ida ao Espa~o Esperan~a poderia ser usado para organizar os 
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preparatives dos eventos, tenderam a uma outra concepc;ao. As atividades 

com o TeiEduc estavam sendo vistas de forma separadas de tais eventos. 

Participar dos preparatives seria uma tarefa, e trabalhar com o TeiEduc seria 

outra, acumulando trabalho. 

Os agentes nao tinham despertado a consciencia para a instrumentalizac;ao 

do TeiEduc cujo prop6sito seria o de auxiliar nas atividades comunitarias e 

dos centres de saude. Faltou aos agentes se conscientizarem de que o 

tempo dedicado ao Espac;o Esperanc;a nao deveria ser separado do contexte 

de vida, e de que a cooperac;ao nao era s6 ffsica ou casual, mas possfvel 

tambem cooperar com ideias. 0 saber usar o TeiEduc, nesse caso, estava 

como urn fim, e nao como urn meio ou recurso para alcanc;ar algo. Ternes 

aqui uma concepc;ao semelhante a do Agente 07, exposta anteriormente na 

ferramenta Correios. 

0 argumento da falta de tempo tambem ressaltou a questao regulat6ria (do 

trabalho formal) do dever as regras. As ac;oes nao transgrediram OS moldes 

pre-concebidos nos centres de saude. Manifestaram uma postura de 

heteronomia, com dependencia as regras externas, que nao foram 

estabelecidas por eles, e nao se arriscaram as novas responsabilidades ou 

qualquer tipo de mudanc;a, permanecendo apenas na partilha dos 

computadores, caracterfstica da pseudo-equipe. 

Os exemplos, que citamos ate o memento, categorizam-se como mon61ogos 

centrados nos pr6prios agentes. Veremos a seguir outros exemplos de 

mon61ogos, porem centrados no social. 

4.2.1.3.1.2. Mon61ogos Centrados no Social 

Apresentamos duas respostas, em formate de mon61ogos, da questao "0 

que e cooperac;ao?". Nestes mon61ogos, os agentes alem de exporem as 
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pr6prias ideias, sairam da esfera individual e fizeram alusao a comunidade. 

Sao mon61ogos que contemplaram uma tematica social. Nelas, encontramos 

diversas categorias de uma rela<;ao de coopera<;ao. Entretanto, nao ha 

intera<;ao, existem sim, ideias justapostas que nao se configuram como 

rela<;ao de coopera<;ao, mas de heteronomia. 

Extrato 03. Sequencia de mon61ogos na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: 0 que e coopera!;iiO? 

Sexta, 08/11/2002, 15:10:57 
Agente 09 
E urn termo muito complexo, envolve muitas coisas, envolve ajudar, se envolver, 
compreender o que esta acontecendo, se desenvolver junto com tudo isso a favor de uma 
obra. Encontros como o Comunidade Saudavel e o Forum mundial ja contribuem para o 
desenvolvimento da sociedade, se nos juntarmos e cada um fizer a sua parte sera mais 
saudavel para todos. 

Re: 0 que e coopera!;ao? 
Sexta, 08/11/2002, 16:10:38 
Agente 05 
para mim cooperacao significa uma troca de favores, ajuda a quem nescessita e vice-versa. 
Com os conhecimentos adquiridos aqui talvez possamos desenvolver algum trabalho legal 
junto a comunidade. 

No primeiro extrato deste t6pico, vemos que a Agente 09 discorre sobre a 

com plexidade do termo e apresenta conceitos relacionados com as 

categorias de ajuda mutua, responsabilidade e objetivos comuns. A Agente 

09, ao citar os encontros da Comunidade Saudavel e do Forum Mundial, 

suscita a<;oes conjuntas e coordenadas. Tambem vemos uma preocupa<;ao 

com o grupo, remetendo a conscientiza<;ao social. A Agente 05 refor<;a a 

ideia referente a ajuda mutua e manifesta consciencia social, quando diz que 

o TeiEduc pode servir como um ambiente para desenvolver conhecimentos, 

a fim de serem repassados a comunidade. Essas categorias e a preocupa<;ao 

pela comunidade aparecem em varios outros discursos. Por isso 

denominamos "mon61ogos centrados no social". 

Mesmos os agentes tendo discursado sobre a coopera<;ao e a relevancia da 

responsabilidade social, nao se relacionaram efetivamente. Cada um 
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acrescentava o seu ponte de vista, sem se interessar em debater e entender 

o ponte de vista do outre. As frases nao estavam coordenadas, ignorando a 

resposta do outre, caracteristicas de manifesta<;oes de sujeitos no estagio de 

heteronomia. Pelos motives citados, nao se enquadram totalmente na 

equipe lata sensu. Podemos dizer que tambem e uma fase de transi<;ao 

entre a pseuda-equipe para a lata sensu, em decorrencia das opini6es 

expostas, mesmo sem ocorrencia de dialogos. Come<;aram a sair da 

interdependencia centrada somente no uso eqOitativo do equipamento de 

informatica para manifestar ideias. 

Podemos ver, nos exemplos a seguir, que alguns agentes sairam da postura 

de mon61ogos e evoluiram para o dialogo. 

4.2.1.3.2. Refa~ao de Coopera~ao: Dialogos 

Os dialogos foram divididos em quatro categorias: dialogos centrados no 

indivfduo, no social, para conhecer as regras e para distribuir tarefas. 

4.2.1.3.2.1. Dialogos Centrados no lndividuo 

As trocas de ideias apareceram com a questao "Ganhar o peixe ou aprender 

a pescar?". As respostas abrangeram tres tipos de concep<;ao de 

aprendizagem dos agentes: uns solicitaram que deveriam ser instruidos 

antes de qualquer atividade com o TeiEduc, outros preferiam aprender 

sozinhos, e houve respostas que contemplaram a uniao das duas ideias 

anteriores, quer dizer, aprender sozinhos com auxilio do mediador. 

Contudo, o nosso intuito neste momenta e descrever os dialogos, nos quais 

os interlocutores identificaram a presen<;a do colega, mas centraram-se nos 

pr6prios pontes de vista. Citaremos extratos de urn impasse em rela<;ao a 
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matriz de aprendizagem, quando os agentes superaram o mon61ogo e 

partiram para o dialogo. Discutiram ideias com equidade, mas nao 

chegaram a nenhuma conclusao e nem tomaram decis6es, portanto nao 

criaram uma discussao do estagio de coopera<;ao denominado por Piaget, 

mas chegaram bem pr6ximos. 

Extrato 04. Dialogo na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Ganhar o peixe ou aprender a pescar? 
Sexta, 08/11/2002, 14:49:47 
Agente 09 
se tratando da historia do homem mesmo, quando pequeno, recebe toda a assistencia de 
seus paise quando cresce sente que tern que procurar uma familia e um meio de sustenta-la, 
da mesma forma no teleduc precisamos de um apoio para aprender a pescar, a usar as 
ferramentas e programas para sairmos usando e assim continuar a pescar . 

A resposta da Agente 09 associa a hist6ria do desenvolvimento do sujeito, 

que aprende em grupo e na celula familiar, com a aprendizagem no TeiEduc. 

Ela demonstra se encontrar no estagio de heteronomia, ao comentar que 

ainda se sente imatura para andar com as pr6prias pernas, necessitando de 

receber apoio. A Agente 10 acessou a contribui<;ao da Agente 09 e iniciou o 

dialogo. 

Extrato 05. Dialogo na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Re: Ganhar o peixe ou aprender a pescar? 
Sexta, 08/11/2002, 15:17:58 
Agente 10 
Agente 09, concordo com voce,porem acho que neste caso,ou melhor, no ambiente do 
teleduc a exploracao e mais importante do que receber tudo ja mastigado. 

Nesta contribui<;ao, a Agente 10 se dirige a Agente 09, dizendo que a 

conquista individual e mais importante que receber "tudo ja mastigado". A 

Agente 10 nao se interessa apenas em receber instru<;6es, para ela, e 

necessaria uma postura mais aut6noma. Pelo que pudemos notar, a Agente 

10 nao estava se referindo a total independencia ou ao autodidatismo para a 

constru<;ao do conhecimento, mas uma certa interdependencia. 
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A Agente 09 faz a replica, na tentativa de ser entendida. Ela exp5e sobre a 

relevancia de pre-requisites. 

Extrato 06. Diillogo na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Re: Re: Ganhar o peixe ou aprender a pescar? 

Sexta, 08/11/2002, 15:33:28 
Agente 09 
Acho que nao consegui escrver o que pensei, quis dizer que nao podemos receber uma 
proposta de urn curso com urn progama que nao conhecemos sem antes aprender a usar este 
programa. 

A matriz de aprendizagem da Agente 09 estava permeada pela concep~ao 

de que o sujeito tern que ser instrufdo antes de agir, dissociando o pensar 

com a a~ao. E um pensamento direcionado mais para a concep~ao de ensino 

do que de aprendizagem. 

No proximo extrato, o Agente 01 participa da discussao, e contribui com a 

ideia de que e necessaria romper com a dependencia. 

Extrato 07. Dialogo na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Re: Ganhar o peixe ou aprender a pescar? 
Sexta, 08/11/2002, 16:05:10 
Agente 01 
muito sabia sua resposta, e acrescento ainda que a cada encontro estamos crescendo e logo 
estaremos aptos e seremos independente (desmamados) e isso vai muito legal. 

0 Agente 01 reafirma a ideia da Agente 09 e acrescenta que estao prestes a 

serem independentes. 0 sentido do termo independente apresentado pelo 

Agente 01 e semelhante o da Agente 10, refere-se a auto-suficiencia para 

explorar o TeiEduc, e nao de uma postura egocentrica, tendo em vista que a 

rela~ao de coopera~ao estabelece dentro do processo de interdependemcia. 

Qualquer que seja os extremes, dependencia ou independencia, recai na 

postura heteronoma e de coa~ao, na qual o sujeito procura centrar-se no 

proprio ego, sem que haja partilhas. Mas o impasse entre as concep~5es 
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pedag6gicas, que assemelha a dicotomia entre o instrucionismo e o 

construtivismo, ira continuar. 

Extrato 08. Dia/ogo na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Ganhar o peixe ou aprender a pescar? 
Sexta, 08/11/2002, 15:08:03 
Agente 10 
rESPONDER POR CONTA PROPRIA E MELHOR ,POlS DESTA FORMA NAO VOU MAIS 
ESQUECER 0 QUE APRENDI SOZINHA. GERALMENTE,QUANDO AS PESSOAS ME CEXPLICAM 
ALGO,POSSO ATE ESQUECER,MAS QUANDO APRENDO PORCO NTA PROPRIA DIFICILMENTE 

ESQUECO. 

A Agente 10 refon;a a ideia de que quando aprende sozinha, e dificil de se 

esquecer. A aprendizagem foi associada ao processo mnemonico e na busca 

individual. A Agente 03 tambem e envolvida pelo debate: 

Extrato 09. Dia/ogo na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Re: Ganhar o peixe ou aprender a pescar? 
Sexta, 08/11/2002, 15:37:57 
Agente 03 
Que born que voce guarda com mais faci/idade quando voce aprende sozinha mais nem todos 
sao iguais. 

A Agente 03 alerta para os diferentes estilos de aprendizagem. Nem todos 

sao iguais e aprendem do mesmo modo, ou seja, sozinhos. Ela analisa o 

ponte de vista da Agente 10 e parte para o dialogo, o que demonstra urn 

processo de descentrac;ao e operacionalizac;ao abstrata. 

Sem perceberem, os agentes comec;aram a utilizar o TeiEduc para debater 

ideias, e nao apenas manifesta-las no formate de mon61ogo. No entanto, os 

dialogos ficaram centrados nas ideias des interlocutores, sem construc;ao de 

urn conceito mutuo e distribuic;ao de tarefas. 

Quante mais relevante e aprofundado sao as tarefas, mais responsabilidade 

exige da equipe. Se os agentes tivessem se tornados partfcipes des projetos 
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publicos, aumentariam a carga de responsabilidade de cada urn. Conforme 

as caracterfsticas apresentadas, eles estavam na equipe Jato sensu, pois 

faltou decisoes e co-responsabilidades para serem categorizados na equipe 

stricto sensu. 

4.2.1.3.2.2. Dialogos Centrados no Social 

Foi no forum "0 que e coopera~ao?" que tambem encontramos os dialogos 

centrados na comunidade. 

Extrato 10. Sequencia de dialogos na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: 0 que e coopera<;ao? 
Sexta, 08/11/2002, 14:52:43 
Agente 10 
para mim e a capac'idade de se colocar no Iugar do outre de maneira empatica e falar a 
mesma linguagem, ou seja,ajudar nao por obrigacao,mas estar com disponibilidade para 
tanto. 0 egoismo e a raiz de todos os males e nos que trabalhamos com a populacao, 
precisamos ficar muito atentos a isto. Em primeiro Iugar e precise conhecer as necessidades 
da comunidade,que no meu ponto de vista,nao sao apenas materiais e sim de efetiva 
participacao nas decisoes. Quando a populacao e estimulada a participar ela comeca a 
entender que que pode tambem tomar parte em processes decisorios e que estes nao 
dependem somente do governo. 

Re: Re: 0 que e coopera<;ao? 
Sexta, 08/11/2002, 16:22:23 
Agente 01 
acho muito boa sua ideia mas atualmente,vivemos num mundo tao individualizado que 
vamos ter que trabalhar mais que o dobro,para concientizar a popula~ao mas tudo e possivel 
aquele que cr€ e pelo jeito VOC€ € uma das pessoas que cr€, acho iSSO fanti3stiCO!!!!!!!!!! 

Re: Re: 0 que e coopera<;ao? 
Sexta, 29/11/2002, 16:04:58 
Agente 07 
A empatia e a melhor forma de entendermos os nossos semelhantes. principalmente os 
carentes de espirito e saude. 

0 Agente 07 ressalta que para existir coopera~ao e necessaria "se colocar 

no Iugar do outro", "falar a mesma linguagem", ajudar nao somente por 

obriga~ao e adotar uma postura autonoma. Vemos na reflexao de Agente 10 

categorias como: consciencia social e rela~oes heterarquicas. Podemos notar 
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tambem a preocupa<;ao sobre o respeito mutuo e a harmonia no 

relacionamento e nas a<;oes sinergicas. 

0 mesmo agente respondeu a questao, enfatizando a empatia como um 

meio para compreender as carencias e os problemas afetivos do outro. Ele 

adaptou a propria resposta a frase da colega, cita o termo empatia, mas nao 

faz referencia as ideias ou questiona o ponto de vista da Agente 10. Criou-se 

um dialogo, mas proximo do monologo. 

A denuncia feita pela Agente 10, definindo o egoismo como o principal 

problema, serviu como ponte para um dialogo e trocas socio-cognitivas com 

o Agente 01. Ele acrescenta que e necessario o trabalho em dobro para 

conscientizar a popula<;ao. Parece-nos, em primeira vista, uma contradi<;ao. 

Recordemos que foi o Agente 01 que expressou, mementos atras, que nao 

poderia cooperar nas organiza<;oes dos preparatives para os eventos, pelo 

motivo da falta de tempo. Agora, ele faz um discurso sobre a necessidade 

de trabalhar em dobro. Deduzimos, a partir de sua ideia anterior e de agora, 

que o Agente 01 entendia que poderia cooperar apenas trabalhando nos 

centres de saude, de maneira presencia!, sem apropriar-se do TeiEduc para 

o trabalho cooperative. Mesmo nao propondo tarefas para serem aplicadas a 

comunidade, nota-se que os Agentes 01 e 07 estabeleceram um salto 

qualitative no uso do TeiEduc, no instante em que responderam a Agente 

10, come<;aram a utilizar o TeiEduc para depurar ideias. 

Porem, o processo de depura<;ao do conceito e o desenvolvimento da 

abstra<;ao cognitiva foram interrompidos, pelo fato de nao terem 

desencadeado uma sequencia de dialogos. As Agentes 11 e 10, e nenhum 

outro agente, nao retornaram ou acrescentaram mais informa<;oes. 

Deixaram, assim, de construir uma discussao que os impossibilitou de 

alcan<;ar uma conclusao comum. 
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No geral, essas comunicai;5es foram alem da simples deposii;aO de 

informai;5es. Os agentes nao ignoraram os comentarios dos colegas e 

preocuparam-se em corresponder com o outro. Nao se pode negar que 

nesses dialogos ocorreram trocas de ideias, caracterfstica da equipe Jato 

sensu, e existiu compartilhamento de conceitos centrados em ideais sociais, 

que sugeriu uma cooperai;ao nascente, mas nao se configurou como tal. 

4.2.1.3.2.3. Dialogos para Conhecer as Regras 

Postamos uma questao mais direta, que envolvia a relai;aO de cooperai;ao, 

os dois eventos e o TeiEduc - "Cooperar para os 3° encontros?". Como essa 

questao exigia planejamento hipotetico-dedutivo para responde-la, 

reapareceu a concepi;ao de que e necessaria conhecer as regras basicas 

para criar outras regras. Entende-se regras, nesse caso, como informai;5es 

sabre o 30 Encontro Comunidade Saudavel eo 30 Forum Mundial Social. 

Nos exemplos a seguir, podemos observar que os agentes solicitaram, aos 

outros, mais informai;5es para melhor compreenderem sabre os eventos e 

entrar no "jogo" da cooperac;ao. 

Extrato 11. Sequencia de dialogos na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Cooperar para os 3°s encontros? 
Sexta, 08/11/2002, 15:01:32 
Agente 10 
Acredito que para o Forum , bem como para o encontro comunidade saudavel,deve haver 
primeiro uma inteiracao maier por parte de quem nunca participou destes encontros,ou 
melhor entender a finalidade de cada um de/es para depois dividir tarefas,por exemplo, 
divulgacao,organizaCAO DA CARAVANA E QUAIS OS PROJETOS QUE !REM OS DEFINIR COMO 
PRIRITARJOS PARA ESTAR LEVAN DO A ESTES DOJS EVENTOS. 

Re: Re: Cooperar para os 3os encontros? 
Sexta, 08/11/2002, 15:22:41 
Agente 09 
Gostaria de entender melhor como vai funcionar o forum mundial, eu ja participei do 
Comunidade Saudavel do ano passado entao eu ja sei como funciona, mas ainda nao sei o 
tema que ira ser trabalhado. 
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A Agente 10 propoe uma interat;;ao maior de quem nunca participou dos 

encontros para compreender as finalidades dos eventos e depois dividir 

tarefas. A partir da colocat;;ao da Agente 10, outros agentes sentiram a 

necessidade de obter mais informat;;oes sobre os eventos, e utilizaram o 

forum para solicitar esclarecimentos sobre as reunioes e os temas. Eles nao 

ficaram centrados em si mesmos, reconheceram que nao estavam 

informados e pediram auxflio, seja para os mediadores ou aos colegas. Para 

atender as solicitat;;oes dos agentes, ocorreram intervent;;oes dos 

responsaveis pela organizat;;ao dos eventos. Citamos a manifestat;;ao da 

Agente 11: 

Extrato 12. Dialogo na ferramenta F6runs de Discussi!JO. 

Re: Cooperar para os 3°s encontros? 
Sexta, 08/11/2002, 18:04:35 
Agente 11 
Precisamos colocar em rede quais os temas do Comunidade Saudavel e como cada pessoa 
pode contribuir na constru~ao destas discussoes, vou buscar com mais certeza estes assuntos 
e colocarei para todos, estes temas ja estao pre definidos com o grupo que ja participou e 
focou responsavel de aquecer a comunidade com as discussoes. 

Os agentes se preocuparam em obter mais informat;;oes sobre os eventos, 

interessaram-se pelas "regras" e superaram a ideia da falta de tempo, 

manifestada no infcio do forum. Antes, o excesso de trabalhos nos centres 

de saude iria somar-se com as atividades do TeiEduc e com a organizat;;ao 

dos dois eventos. Agora, parece que comet;;ou urn despertar de que todas as 

tarefas estavam interligadas, e de que o tempo gasto com o TeiEduc seria 

tam bern para organizar os eventos. 

0 fato dos agentes terem requisitado mais informat;;oes, demonstrou que o 

TeiEduc comet;;ou a ser utilizado como uma plataforma para avaliar 

propostas, planejar e subsidiar os trabalhos da comunidade. Solicitar 

informat;;oes significou descentrar-se. Ocorreram, nesse caso, trocas de 
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informa<;oes, estabelecendo dialogos e organiza<;oes mais complexas, 

caracteristicas indicia is da forma<;ao do estagio de coopera<;ao. 

Mas deve ficar claro, que nesse exemplo nao houve rela<;ao de coopera<;ao, 

apenas indfcios de que os agentes iriam cooperar. Existiu a categoria de 

colabora<;ao, tendo em vista, que demonstraram algum interesse sobre os 

eventos e participaram dizendo que precisavam de mais informa<;oes. Nao 

ocorreram opera<;oes conjuntas. 

A performance dos agentes "encaixa" na equipe lato sensu, pelo fato de 

terem partilhado informa<;oes, opera<;oes sobre o 3° Encontro Comunidade 

Saudavel. Contudo, o dialogo parou por af, sem distribuir responsabilidades, 

por isso nao se configurando como rela<;ao de coopera<;ao ou equipe stricto 

sensu. 

4.2.1.3.2.4. Dialogo para Distribuir Tarefas 

De maneira diferente, a Agente 02, respondendo a questao do primeiro 

forum, demonstrou ter iniciado um dialogo construfdo com a Agente 11, 

pautado com praticas, que extrapolam os limites do TeiEduc, estendendo-se 

as a<;oes a comunidade. Alem de sua participa<;ao na reuniao (presencia!) 

realizada no Espa<;o Esperan<;a, a Agente 02 ficou responsavel em "verificar 

no centro de saude quais sao os interessados em cooperar". 

Extrato 13. DicHogo para distribuirtarefa. Ferramenta F6runsde DiscussJo. 

Re: Tomar iniciativa em cooperar? 
Quinta, 14/11/2002, 18:04:23 
Agente 02 
Sim, participei da reuniao na quinta-feira passada, hoje o o lider comunitario A e a lider B 
nao vieram , fiquei responsavel de verificar no centro de saude quais sao os interessados em 
cooperar1 esta foi a minha iniciativa ,agora eu nao sei como eu vou poder ajudar. Espero que 
voces me ajudem respondendo como poderei ajudar. 
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A Agente 02 pede para ser auxiliada no que ela pode continuar ajudando. 

Retomemos a ideia exposta, na fase anterior, de que a coopera~ao acontece 

quando os sujeitos envolvidos tem algoa doar. 

Ja existia um grupo formado no Espa~o Esperan~a, dando infcio aos 

preparatives para os eventos. Alguns membros desse grupo estavam 

participando das atividades com o TeiEduc. Por isso a Agente 02 solicitou 

ajuda: "me ajudem como poderei ajudar". Mesmo requisitando mais 

informa~6es, ela tambem estava atuando nos preparatives dos eventos, no 

presencia!. Alias, foi durante as atividades com o TeiEduc que ela se 

interessou em participar dos preparatives para o 30 Encontro Comunidade 

Saudavel. Agora, ela estava utilizando o TeiEduc para potencializar a rela~ao 

de coopera~ao no presencia!. 

Suas palavras demonstram senso de co-responsabilidade e abertismo para 

novas ideias. A Agente 11 atende ao seu cham ado e apresenta as ideias que 

estao sendo tra~adas para os eventos. Observe abaixo: 

Extrato 14. Dialog a na ferramenta F6runs de Dfscussao. 

Re: Re: Tomar iniciativa em cooperar? 
Ter~a, 19/11/2002, 19:05:10 
Agente 11 
Agente 02, a ideia de apresentar uma oficina vai ser para falar de como n6s juntamos 
ag.sociais (Saude, e A.Sociai),Hip.Hop., 
Jovens,e ong"s, no dia dia da comunidade e ajudamos a construir um mundo novo,sem 
florear, mas fa lando das nossas ac;oes cotidianas, eo que mobiliza estas pessoas a acreditar 
que e possivel fazer juntos .... Agente 11. 

A Agente 11 partilha ideias surgidas nas reuni6es presenciais ocorridas no 

Espa~o Esperan~a. Apesar da tematica estar centrada na comunidade, as 

agentes nao chegaram a distribuir responsabilidades no virtual. Se 

analisassemos essa rela~ao somente "dentro" do TeiEduc, irfamos 

categoriza-la com colabora~ao. Mas o TeiEduc fomentou um dialogo que iria 

continuar em reuni6es presenciais, onde desenvolveriam opera~6es 
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conjuntas sobre os preparatives dos eventos, contemplando as tres ordens 

da relac;ao de cooperac;ao - tecnica, pn3tica e intelectual. As participac;oes 

dos agentes foram tao efetivas, que alguns chegaram a palestrar no 30 

Encontro Comunidade Saudavel. 

Pelo fato das agentes disponibilizarem parte do tempo para o trabalho em 

grupo, elas corresponderam ao perfil da equipe stricto sensu. Sao 

perceptfveis o interesse da Agente 02 em engajar nas atividades e a 

preocupac;ao da Agente 11 em disponibilizar os dados pre-definidos pela 

equipe organizadora. 

Esses extratos demonstram uma maturidade no uso do TeiEduc, enquanto 

plataforma para subsidiar as relac;oes de cooperac;ao. As duas agentes 

conseguiram entrar em um dialogo, envolvendo teoria e pratica, que 

contemplaram aspectos da comunidade. Foi a melhor manifestac;ao de 

relac;ao de cooperac;ao encontrada nos f6runs da segunda fase, pois houve 

envolvimento de ideias e planejamentos mais complexos, dentro de uma 

esfera descentrada, buscando nao defender algum ponto de vista, mas 

construir tarefas que permitissem ir alem dos limites do TeiEduc, em escala 

comunitaria. 

4.2.2. Discussao 

As experiencias com as ferramentas Correia e Bate-Papo demonstraram que 

os agentes conseguiram dominar entidades tangfveis e intangfveis, mas nao 

articularam pensamentos abstratos mais complexos, apenas iniciaram os 

dialogos, com a necessidade de falar para o outro da propria conquista. 

Construfram um dialogo com trac;os do estagio de heteronomia. 
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A constru~ao da rela~ao de coopera~ao p6de ser vista mais claramente com 

a ferramenta F6runs de Discussao, onde se consegue observar o processo 

de descentra~ao do estagio de heteronomia para ode coopera~ao. 

0 acesso a ferramenta F6runs de Discussao aconteceu, em grande parte, 

com a ajuda mutua. Uns auxiliavam o outro a entrar, responder, comentar 

etc. Porem, isso se deu "fora" do TeiEduc, o que ja era uma pratica rotineira 

entre os agentes. "Dentro" do TeiEduc ocorreu um numero maior de 

manifesta~oes do estagio de heteronomia e o infcio de uma rela~ao de 

coopera~ao, repercutido pelo predomfnio de monologos em rela~ao aos 

dialogos, com poucos debates e trocas de significados e mais depositos de 

informa~oes. 

Todavia, as rela~oes heter6nomas estavam presentes em todos os foruns. 

Se olharmos de um ponto de vista evolucionista, veremos que tanto nos 

monologos quanto nos dialogos existiu uma descentra~ao. Conforme iam 

respondendo as questoes, o foco se deslocava - do individualismo para o 

comunitario. 

Os agentes iniciaram o forum, com monologos centrados nos proprios 

individuos, argumentando a impossibilidade em participar dos preparatives 

dos eventos motivada pela falta de tempo. A questao "0 que e coopera~ao?" 

contribuiu para que os monologos alcan~assem uma escala social. Apareceu 

a categoria conscientiza~ao social, mas na pratica usa ram o TeiEduc, apenas 

para depositar informa~oes de um ideal de relacionamento. Nao propuseram 

ou criaram "regras" para a organiza~ao dos eventos. Tentaram adaptar-se a 

elas. Os agentes, falando sobre coopera~ao, nao estavam necessariamente 

cooperando. Lembramos Bateson (apud Filho, 2002, p. 82), o importante e 

o que as pessoas fazem, nao o que elas dizem. Se os agentes trocassem 

ideias, alcan~ando opera~oes abstratas e articulando a~oes, poderiam 

demonstrar atitudes que coincidiriam com o estagio de coopera~ao, pois 
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segundo Piaget (1994), o pensamento verbal e urn constituinte da tomada 

de consciencia progressiva do pensamento concreto. 

Instituiu o dialogo quando tentaram responder a questao "Ganhar o peixe ou 

aprender a pescar?". Surgiram debates sobre os estilos de aprendizagem, 

mas mesmo ocorrendo interac;:oes, cada interlocutor ficou centrado em 

defender o proprio ponte de vista, quase chegaram na ordem da discussao. 

E novamente com a questao "0 que e cooperac;:ao?" que iremos encontrar 

dialogos em escala social. Os agentes trocaram informac;:oes, com o enfoque 

na populac;:ao da regiao, extrapolando o "ego". Quando foi perguntado aos 

agentes que ac;:oes poderiam ser desenvolvidas no TeiEduc para cooperar na 

preparac;:ao dos dois eventos- reclamaram por mais informac;:oes. Diante de 

uma questao mais direta, que exigia decisao pratica, apareceu a 

necessidade de conhecer as regras sobre os eventos, para uma possivel 

tomada de decisao. 

0 dialogo, que melhor chegou a configurar-se como uma relac;:ao de 

cooperac;:ao, ocorreu exatamente na primeira questao do forum "Tomar 

iniciativa em cooperar?", em que os agentes interagiram com trocas de 

ideias, mas antes de tude, conseguiram levar ao virtual, tematicas sobre os 

eventos, nos quais ja estavam cooperando. No virtual trocaram ideias 

potencializando a relac;:ao de cooperac;:ao para "fora" do virtual. 

Configuraram-se dialogos com potencial para distribuic;:ao de tarefas, que 

foram concretizadas em reunioes presenciais. 

0 processo de construc;:ao da relac;:ao de cooperac;:ao entre os agentes, na 

ferramenta F6runs de Discussao, pede ser visualizada na estrutura a seguir: 
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Figura 06. Processo de constru~ilo da rela~ilo de coopera~ilo na ferramenta F6runs de 
Discussao. 

Nos mon61ogos e nos dialogos encontramos pontes de centraliza~ao 

diferentes. Os mon61ogos contemplaram o proprio individuo e o social, 

dentro de urn patamar te6rico. Nos dialogos, alem da teoria voltada para as 

concep~oes individuais e sociais, existiram debates articulados a pratica. 

Isso se desenvolveu dentro de urn processo de descentra~ao, de 

heteronomia para o inicio de uma rela~ao de coopera~ao. As manifesta~oes 

dos agentes foram contemplando, cada vez mais, o social. 0 marco de 

transi~ao - da teoria para a pratica - foi o momenta no qual os agentes 

solicitaram informa~oes sobre os dois eventos, queriam conhecer as regras 

para poderem tomar alguma decisao. 

Dentro deste panorama, enquadramos os mon61ogos - centrados no 

individuo e no social, como manifesta~oes que coincidem com o estagio de 

heteronomia, pois nao levaram em considera~ao a presen~a do outro. 



Os dialogos centrados no individuo, no social, e para conhecer as regras, 

apresentaram caracteristicas de uma coopera(;ao nascente, tais como a 

partilha de ideias, e a percep(;ao da existencia do outro. Mas, tambem 

existiram elementos do estagio de heteronomia: falta de autonomia para 

tomar decis5es e aceitar responsabilidades, pensamento de adapta(;ao as 

regras sem demonstrar a(;5es ou ideias que pudessem transgredi-las. Esses 

dialogos iniciaram o estagio de coopera(;ao, como uma fase de transi(;ao da 

rela(;ao heteronoma para a cooperativa. A rela(;ao de coopera(;ao e vista 

com mais clareza no dialogo em que a agente solicitou distribui(;ao de 

tarefas, pelo fato de que as agentes debateram ideias e planejaram a(;5es 

nas reuni5es presenciais. Esses debates iniciaram no TeiEduc e foram 

potencializados para alem dele. 

Nos dois ultimos tipos de dialogos, OS agentes realizaram opera(;5es 

conjuntas mais abstratas no TeiEduc, pedindo informa(;5es para operar 

ideias, opera(;5es sobre opera(;5es - atributo de maturidade diante de 

entidades intangiveis. Essa constru(;ao se deu com a supera(;ao de 

obstaculos, desde a aprendizagem referente as entidades tangiveis e 

intangiveis, quanto de relacionamento intersubjetivo. Para cada nova 

tecnologia, esse processo seria retomado. 

Como na ferramenta F6runs de Discussao nao existe um numero limitado de 

participa(;ao, alguns agentes acrescentaram informa(;5es mais de uma vez, 

demonstrando rela(;5es de heteronomia e coopera(;ao em um mesmo forum. 

Mas os dialogos eram, normalmente, posteriores aos mon61ogos. 

A evolu(;ao da heteronomia para a rela(;ao de coopera(;ao estava sempre 

associada aos desenvolvimentos dos mon61ogos para os dialogos. Mas 

tambem sofreu influencia das perguntas dos f6runs. As inten(;5es das 

quest5es tiveram um papel fundamental no processo cognitive e de 

desenvolvimento da rela(;ao de coopera(;ao. 



4.3. FASE A DIST.ANCIA: CENTROS DE SAUDE SAO MARCOS E 

SANTA MONICA 

Nesta terceira fase, participaram dez agentes de saude, os quais realizaram 

um curso a distancia com os computadores instalados nos centres de saude 

Sao Marcos e Santa Monica. 

Como os laboratories foram instalados no proprio local de trabalho, surgiu 

um fato que nao pode ser ignorado. Houve insatisfa~ao e inc6modo no poder 

politico dos centres, repercutindo em casos que se assemelhavam a 

sabotagem: desinstala~ao de fios, desconexao do servidor etc. Um membro 

da administra~ao escondia a senha do servidor por achar que os "agentes 

estavam abusando demais dos computadores". Atitudes de antecoopera~ao. 

0 desestfmulo presente nos interiores dos proprios centres de saude 

ocasionou em um alto fndice de desistencia dos agentes. Mesmo com 

problemas de diversas ordens, o curso apresentou alguns resultados 

consideraveis. 

Encontramos, na terceira fase, manifesta~oes semelhantes as do estagio de 

heteronomia e de coopera~ao nascente. Os resultados mais significativos 

ocorreram na ferramenta F6runs de Discussao. Motivo pelo qual serao 

analisadas somente as rela~oes ocorridas durante o uso desta ferramenta. 

Faremos a analise da constru~ao da rela~ao de coopera~ao, mantendo-se os 

mesmos parametres que na segunda fase: monologos e dialogos. 

4.3.1. A~oes e Resultados: Heteronomia e Coopera~ao 

As atividades realizadas no TeiEduc, nesta terceira fase, teve a caracterfstica 

de um curso com aspectos conteudfsticos e interacionista. 0 titulo era 

187 Jl t: 



"Preven<;ao de Gravidez e DST/AIDS". Atentaremos para as praticas 

desenvolvidas na ferramenta F6runs de Discussao, as quais foram divididas 

em cinco sess6es, conforme o quadro: 

Quadro 11. Ouestoes oostadas na ferramenta F6runs de Discussao. 

F6runs Data/Hora Questoes 

Min has expectativas 
Ap6s uma visita geral ao Teleduc e aos materiais sugeridos, registre 

aqui as suas expectativas quanta a oficina. Coloque suas duvidas 
sobre o tema, as dificuldades que voce encontra no dia a dia durante 

Domingo, o trabalho com adolescentes, suas preocupa~oes e o que voce 
10 24/08/2003, gostaria de abordar durante estas atividades. 

22:01:53 
Pra que computador? 
0 tema desta oficina foi sugerldo em reunioes dos agentes de saude 
a partir dos problemas vividos nos centres de saude. Frente a esta 
solicita~ao, o Projeto Comunidade Saudavel estruturou a oficina 
usando os recursos de informatica e de Educa~ao a Distancia. Que 
expectativas voce tem a respeito do usa do computador, do TeiEduc 
e da Internet oara abordar o problema? 

Atividade 01 

Dinamica em dupla: 

Sexta, Leiam o texto "Por um novo conceito de saude", que esta na 
19/09/2003, ferramenta "'Leituras", e discutam entre voces. 

20 21:23:41 
Depois, fa,am urn pequeno texto que coloque: 
a) os principals pontos do conceito de saude que ele defende: 
do ponto de vista ffsico e biologico; mental; social. 
b) o que isto tem aver com a sexualidade humana? 
c) Respondam neste forum. 

Atividade 02 
Naveguem no portal EducaRede, leiam e discutam em duplas o texto 

Sexta, "Corpo_matriz_sexualidade" que tambem esta na ferramenta 
30 19/09/2003, Leituras. 

21:29:42 Depois, respondam neste forum: 
Qual o conceito de sexualidade que o texto trabalha? 
Estao de acordo com ele? Justifiquem sua resposta, seja ela positiva 
ou negativa. 

Atividade 03 
Sexta, Formulem as duvidas sabre os textos e coloquem-nas no forum para 

40 19/09/2003, serem respondidas. 
21:30:36 
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Domingo, 
23/11/2003, 

09:54:53 

I

Atividades da Sessao 2 
Coloque aqui as atividades da Sessao 2: 

a- 0 relate de uma situac;ao de gravidez da adolescencia que tenha 
ocorrido na reg lao. 

b- Resposta a reflexao. 

0 maior numero de interai;6es coincidiram com o estagio de heteronomia, 

tendo em vista que estes agentes participavam do curso em uma "corda 

bamba". No mesmo espai;O fisico e horario de trabalho, tinham que dar 

conta das tarefas dos centros e do curso. Alguns agentes desistiram do 

curso, outros participaram, mas de maneira burocratica, em obediencia as 

regras, articulando apenas operai;6es 6bvias do estagio de heteronomia. 

Tais participai;6es foram manifestadas em formate de mon61ogos. 

Outras manifestai;6es possufam caracterfsticas do estagio de heteronomia e 

surtos da relai;aO de coopera~o - como se fossem uma fase transit6ria, de 

um estagio ao outro. 

Notamos que uma agente superou as dificuldades e conseguiu usufruir da 

ferramenta F6runs de Discussao, a fim de resolver um caso crftico e 

espedfico da comunidade. A agente associou as atividades do curso com a 

pratica do dia-a-dia. Essa interai;ao configurou uma relai;ao de cooperai;aO 

nascente, e foi comunicada em formate de dialogo. 

Mais uma vez, constatamos que a inteni;ao e o objetivo das perguntas no 

F6runs de Discussao contribufam para que o sujeito se relacionasse de 

forma heter6noma ou cooperativa. 

Diante dos resultados, dividimos as relai;6es como de heteronomia e 

cooperai;ao nascente, que correspondem, respectivamente, aos mon61ogos e 

aos dialogos. 
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4.3 .I .I. Heteronomia: Mon61ogos Coletivos 

As rela~6es heteronomas possufram caracterfsticas de mon61ogos, 

principalmente quando as quest6es exigiam respostas subjetivas. Os 

mon61ogos, da mesma maneira que na segunda fase, foram centrados no 

indivfduo e no social. 

Citaremos dois exemplos. 0 primeiro com enfoque no indivfduo, eo segundo 

no social. Ambos sao respostas subjetivas, surgidas a partir da questao 

sobre as expectativas dos agentes referentes ao curso. 

4.3.1.1.1. Mon61ogos Centrados no lndividuo 

Os mon61ogos centrados no indivfduo abrangeram o problema de que os 

agentes, que estavam em constante contato com os adolescentes, nao. 

tin ham informa~6es suficientes sobre a preven~ao de gravidez e de doen~as 

sexualmente transmissfveis dessa facha etaria. 

No extrato abaixo, a Agente 13, ao responder a questao do forum, expressa 

a sua expectativa em aprender a manejar o equipamento, acessar 

informa~6es e coloca-las em pratica. Comunicou-se em formato de 

mon61ogo, sem deixar de manifestar o seu interesse em querer. 

Extrato 15. Mon61ogo na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Minhas expectativas 
15:40:59 
Agente 13 

Quinta, 18/09/2003, 

espero aprender a manejar bem esse equipamento,para que eu possa ter acesso as 
informa~oes que eu preciso, quero por em pratica o que de novo eu aprender. 
As duvfdas no decorrer do curso vao aparecer. 
No momento nao estou lidando com grupos de adolescente,mas me preocupo de futuramente 
nao ter condi~6es de por em priitica algum projeto,sao muitas as dificuldades, mas espero 
encontrar solw;5es. 
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A preocupa~ao da Agente 13 e de que ela nao possa desenvolver algum 

projeto por falta de conhecimentos. Neste extrato, ela anuncia a 

necessidade de transpor os limites coercitivos e predispoe a se auto

superar. E clare que a atitude de melhorar repercutia na comunidade, 

contudo o enfoque adotado, na resposta subjetiva da Agente 13, era 

direcionado para se obter conhecimento para si propria. 0 enfoque nao 

estava na socializa~ao do conhecimento. A comunica~ao nao contemplou o 

ponte de vista de nenhum colega. Ficou nos limites induzido pela pergunta. 

Mais adiante descrevemos um dialogo entre a Agente 13 com a Mediadora 

02 no item "Dialogos sobre um case especffico", quando uma determinada 

situa~ao critica da comunidade recebeu maier aten~ao, subvertendo a 

rela~ao heteronoma para a coopera~ao. 

Nesse memento, veremos uma resposta subjetiva, em monologo, com 

enfoque no social. 

4.3.1.1.2. Mon61ogos Centrados no Social 

Os monologos centrados no social, ah:\m de envolver a inquieta~ao dos 

agentes, em nao ter conhecimentos sobre o tema, suscitava a necessidade 

de levar as informa~oes aos adolescentes. 0 extrato abaixo e um exemplo 

deste tipo de monologo. As respostas, como no exemplo anterior, 

mantiveram-se restritas em responder a questao do forum, sem promover 

intera~ao com o outre. 
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Extrato 16. Mon61ogo na ferramenta F6runs de Discussao. 

Re: Minhas expectativas Quinta, 18/09/2003, 
13:46:48 
Agente 14 
"Com o curso de Preven,ao de Gravidez e DST/AIDS na Adolescencia do TeiEduc, eu espero 
estar adquirindo conhecimento tanto para o meu trabalho quanta para minha vida pessoal. 
Pais, no meu trabalho, estou sempre encontrando adolescentes com poucas informa,iies 
sabre esses assuntos e na vida quanta mais informa~5es 1 sabre tudo um pouco, melhor 
sera ... " 

A Agente 14, ao dizer que se encontrava com adolescentes sem informa~6es 

sobre a preven~ao, descentrou-se do individual para o social. 

Nota-se que a Agente 14 tambem tentou fazer uma associa~ao entre a 

tematica do curso com o offcio de agente de saude, faz alusao ao contexte 

no qual esta inserido, porem suas manifesta~6es ficaram limitadas as 

obriga~6es, nao as transcenderam para um trabalho coletivo, com 

responsabilidades conjuntas do estagio da coopera~ao. 

Os dois mon61ogos apresentados coincidiram com o estagio de heteronomia, 

pois nao envolveram a opiniao do outro, a constru~ao de alguma ideia ou 

tomada de decisao em grupo. Ficaram enfocados apenas nos pontos de 

vistas dos manifestantes. As caracteristicas de ambos os mon61ogos se 

enquadram melhor no perfil da equipe lato sensu do que na pseudo-equipe, 

pois nao ficaram apenas na partilha de materials; come~aram a participar 

com opini6es, mesmo que estas nao estivessem considerando a opiniao do 

outro. 

4.3.1.2. Relafiio de Coopera~o: Dialogos 

Alguns dialogos caminharam para uma rela~ao de coopera~ao, porem todos 

eles centralizaram-se na Mediadora 02, que era uma especialista em 
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problemas sociais envolvendo crian~as e adolescentes. Com tantas 

experiencias na comunidade, os agentes nao ousaram realizar debates entre 

eles. Havia ainda dependencia hierarquica e centraliza~ao na Mediadora 02. 

Entre as manifesta~oes dos agentes, destacamos dois exemplos, que 

tenderam a uma coopera~ao nascente. 0 primeiro exemplo e sobre uma 

agente que solicita a mediadora maior aten~ao. 0 segundo refere-se ao 

dialogo de um caso especffico, dentro do contexto da comunidade. 

4.3.1.2.1. Dialogos para Ser Reconhecido 

Ha de se destacar uma rela~ao de coopera~ao, ocorrida presencialmente, 

entre duas agentes na constru~ao de ideias para responder a questao "0 

conceito de saude" (Atividade 01 do forum). Diante das pressoes nos 

centros, ambas se uniram para tentar dar conta das tarefas. As Agentes 15 

e 16 se junta ram, debateram o assunto, dominaram as entidades tangfveis 

e intangfveis, e depois, no forum, acrescentaram as respostas elaboradas 

em dupla. Ambas estabeleceram uma rela~ao de coopera~ao, face-a-face, 

uma ao lado da outra. Agora, como elas relacionariam a distancia com 

outros participantes? Operariam ideias em conjunto ou estabeleceriam uma 

rela~ao de heter6noma? 

0 exemplo que apresentaremos, a partir das respostas das duas agentes, 

ilustra uma situa~ao intermediaria entre os estagios de heteronomia e de 

coopera~ao. Citaremos uma sequencia de extratos, iniciando pela resposta 

das Agentes 15 e 16. Em seguida, o comentario da Mediadora 02. Logo 

apos, em outro extrato, encontramos uma postura heter6noma da Agente 

16 em querer uma aten~ao exclusiva. Podemos observar que ela nao 

reparou que a resposta da Mediadora 02 estava direcionada as duas 

agentes, por isso requeriu uma aten~ao individualizada. 
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Extrato 17. Sequencia de dialogos na ferramenta F6runs de Discussao. 

RES: Conceito de saiide Sexta, 31/10/2003, 
13:45:25 
Agente 16 
Do ponte de vista fisico o texto defende a tese de mutac;ao e movimento do nosso corpo e 
organismo .Dentro deste conceito a psicomatica nos indica que teremos corpos saudaveis se 
nossas mentes estiverem saudaveis; ou seja muitas de nossas doenc;as sao frutos da nossa 
imaginac;ao. Sem nunca esquecermos que cad a organismo tem suas particularidades; o que 
abala ou adoece uma pessoa pode nao afetar em nada a outra. A condic;ao social de cada 
pessoa tambem influencia e muito na saude da mesma. 0 fato de se estar empregado ou nao 
em muitos cases e um fator perigoso para a saude ftsica e mental. Existem pessoas que ate 
chegam ao ponto extrema de se suicidarem par falta de trabalho outras adoecem par 
estarem trabalhando em lugares que nao gostam .Em contra partida exitem pessoas que se 
sentem previlegiadas par trabalharem no que gostam e isso resulta em saude fisica biologica 
mental e social da pessoa. A sexualidade esta contida neste contexte porque s6 se sente 
sexual pessoas saudaveis e de bem com a vida . 

Resposta das Agentes 15 e 16- Centres de Saude Santa M6nica. 

Re: Conceito de saiide 
20:05:29 
Mediadora 02 
Agentes 15 e 16 

Domingo, 09/11/2003, 

Pelo que entendi, voces fizeram a atividade juntas. Foi isso mesmo? Bem. Acho que voces 
conseguiram entender alguns conceitos. Mas outros ainda nao ficaram claros. E correto que 
do ponto de vista fisico e biol6gico, e verdade que teremos fisicos saudaveis se tivermos 
mentes saud ave is e vice-versa. Mas a questao mais importante e que saude nao e apenas 
ausencia de doenc;a. E respeito as necessidades do corpo e da mente. E ter liberdade para 
descansar, dormir e ter lazer. Enfim, para estar saudavel e precise respeitar as necessidades 
do corpo e da mente. Tambem e precise que nossas necessidades sejam atendidas. Par 
exemplo, um desempregado, sofrendo angustia de nao ter salario nem inserc;ao social, 
fatal mente vai adoecer. E assim por diante. ( ... ) 
Um abrac;o, 
Mediadora 02 

Para Mediadora 02 
Quinta, 13/11/2003, 13:41:47 
Agente 16 
Prezada Mediadora 02 
Eu estive lendo os comentarios que voce fez sabre todos os textos nao vi nada sabre o meu 
texto. Nao sei se voce teve oportunidade de ler o meu gostaria de dizer que a Agentes 15 
tambem participou da resposta sempre que eu envio a mensagem comentando sabre isso 
nao vem nenhuma resposta no nome dela sem mais espero seus comentarios, um abrac;o 
Agente 16. 

Re: Mediadora 02 
Quarta, 19/11/2003, 18:45:14 
Mediadora 02 
Agente 16 
Eu respondia a voce junto com a Agente 15. Mas mesmo assim, aqui vai: 

Agente 16 
Voce destacou muitos pontes importantes: 
Nao podemos falar s6 de saude fisica. E precise tambem pensar na saude mental. 
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A saude mental (e tambem a fisica) depend em do fato da pessoa ter emprego e estar bem 
nele . Em outras palavras, e preciso condi~oes minimas sociais (eo trabalho eo centro disso) 
para que haja sa tide. Consequentemente, o desemprego pode gerar muitas doen~as. 
Dejours destaca tambem que e precise ter esperanr;a, ter um projeto. Sem isso, ninguE!:m e 
feliz. E preciso acreditae em alga. Por isso em mementos de grande crise social as pessoas 
adoecem mais facilmenbte. Ou quando perdem pessoas queridas. etc. 
Em resumo, saude e mesmo uma questao complexa e que depende de varios fatores. E de 
fato, uma sexualidade saudavel faz parte disso. 
Abra~o 

Mediadora 02 

A Agente 16 apresentou o seu ponto de vista, construido junto com a 

Agente 15, em seguida veio o comentario da Mediadora 02, direcionado as 

duas agentes. Porem, a Agente 16 desejou receber atenc;:ao individualizada, 

e solicitou que os comentarios feitos ressaltassem, em extratos distintos, 

nomes de cada agente. 

A Agente 16 demonstra a necessidade de ser reconhecida. Existia 

inseguranc;:a e dependencia formada pelo legado hist6rico-social. No entanto, 

nao podemos enquadrar a relac;:ao da Agente 16 como pura heteronomia. Ao 

se enganar sobre os comentarios da Mediadora 02, pensando que os 

mesmos eram direcionados apenas para a Agente 15, iniciou-se a 

descentrac;:ao e a descontextualiac;:ao do proprio saber, no sentido de que a 

Agente 16 desencadeou urn dialogo com a Mediadora 02, a fim de ver o 

comentario, o ponto de vista desta, ou seja, a postura da Agente 16 

configurou-se como transic;ao para a cooperac;:ao, mas que nao se legitimou. 

Ambas as agentes, ao construirem as respostas em conjunto, conseguiram 

participar das atividades do curso, superando o limite do tempo no ambiente 

de trabalho. Elas conseguiram, face-a-face, estabelecer uma relac;ao de 

cooperac;:ao que contemplou a tecnica, a pratica e o intelecto. Ao interagir a 

distancia com a Mediadora 02, a relac;ao nao foi alem das trocas cognitivas 

apresentadas acima, categorizando-se urn perfil que se assemelha a equipe 

Ia to sensu. 
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4.3 .I .2 .2. Dialogos sobre um Caso Especffico 

A rela<;ao, que melhor se configurou como a de coopera<;ao, foi construfda 

entre a Agente 13 e a Mediadora 02, que dialogaram sobre um caso 

espedfico na comunidade. 

Pela primeira vez uma agente apresentou um caso crftico da regiao, na 

ferramenta F6runs de Discussao. Tratava-se de uma adolescente, cuja mae 

alco61atra nao permitia que ela fizesse o pre-natal, e tendo um primeiro 

filho, engravidou novamente. 

Citamos uma sequencia de dialogos entre a Agente 13 e a Mediadora 02 

sabre o presente caso. 

Extrato 18. Sequencia de dialogos na ferramenta F6runs de Discussao. 

Atividade 02 
10:45:29 
Agente 13 

Segunda,13/10/2003, 

Eu achei o texto muito tecnico, um pouco dificil de entender, mas ahei interessante a 
abordagem do texto, atualmente deparamos com esses problemas, mas e dificil de trabalhar 
esta questao, sao muitas as dificuldades para alcan~ar esses adolescentes que tem uma 
cabe\;a muito "virada" ( cultura, costumes educa~ao) diferentes. Tenho um caso que 
aconteceu na minha area de abrangencia: 
uma garota de apenas +- 12 anos, que estava estudando na 3• serie do ensino fundamental 
ficou gravida de um homem bem mais velho ,e que a mae, (tem um comportamento 
promiscuo, enfim nao serve como exemplo de comportamento para a filha) ela acha normal a 
filha estar gravida na adolescencia, porque ela tambem teve a mesma hist6ria, e que a filha 
tem condi\;oes de cuidar da crian,a. Nao aceitou que a filha fizesse pre-natal no C.S, Obs: a 
gente nao consegue fazer um trabalho com essa familia porque, eles sao envolvido com 
drogas, a mae bebe e fica agressiva, sao revoltados etc. N6s agente de saude nao podemos 
nos arriscarmos a enfrentar essa situa~ao sem uma ajuda de outras secretarias .Hoje ela tern 
15 a nos, faz acompanhamento irregular da filha 
Ela e uma crian,a tim ida, sofre com as a\;oes da mae, ( podemos fazer? temos medo de 
conversar com a sua mae, ela e muito agressiva. Discutimos o case na equipe e nao vamos 
trabalhar esta familia. 

Re: Re: Atividade 2 
16:26:57 
Agente 13 
ola Mediadora 02, tudo bem? 

Quinta, 16/10/2003, 

Quero dizer que esta me nina esta gravida novamente( fiquei sabendo hoje pela mae deJa) ela 
ainda nao veio rna rear consulta, mas vou passar o case para equipe. 
Gra\;as a Deus a mae deJa nao nos agrediu com palavras, mas estava ·· chapada". Eu falei 
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que a garota tem 15 anos elatem 14 anos. Vamos tentar que ela fa~a o pre-natal aqui e 
penso que val dar para acompanha-la caso sua mae nao interfira tanto.Gostaria de saber do 
seu comentckio sabre o caso . um abra<;o 

Agente 13 

Re: Re: Re: Atividade 2 
07:34:57 
Mediadora 02 
Prezada Agente 13: 

Ter~a, 21/10/2003, 

Compreendo sua angustia diante de um caso tao complexo quanta ode uma menina de 14 
anos gravida e com, uma mae drogada. 

Mas precisamos aprender que, ao lidar com a popula~ao, temos limites de a~ao. Trabalhamos 
na preven~ao e tambem no atendimento. Mas nao podemos intervir diretamente nas decisiies 
das pessoas. Sei que e dificil aceitar isso. Mas o trabalho de preven~ao e a media e Iongo 
prazo. Educa~ao nao e uma coisa que acontece num passe de mag ina. E nao conseguimos 
resolver cada problema individual que se apresenta. 
Por isso, precisamos pensar em politicas publicas amplas e que atinjam de fato a popula~ao, 
para evitar ao maximo que situa~iies como a dessa menina se repitam. 
Foi por isso que eu quis discutir primeiro conceitos de saude e de sexualidade, para sabermos 
de onde estamos partindo ao avaliar um caso. Se nao tivermos uma compreensao mais 
ampla do problema.vamos ficar paralisados na angustia e continuamos sem resolver os casas 
particulares. 
Mas acho que podemos partir da analise destes casos para chegar aos conceitos. Estou 
pensando em fazer uma sessao presencia! com todos os agentes, para debatermos juntos 
algumas destas questiies basicas. 0 que voce acha? 
Um abra~o e bom trabalho 
Mediadora 02 

A Agente 13, que apresentou o presente caso, foi a mesma agente citada no 

t6pico "Mon61ogos Centrados no Individuo", que manifestou uma postura 

mais heteronoma. Agora, nota-se uma descentra\;ao do ego, para urn caso 

da comunidade. 

Observa-se, por parte da Agente 13, uma associa\;ao pratica com a questao 

social, ocorrida na comunidade. Ela urgia por uma tomada de decisao. 

Pon§m, nenhum colega contribuiu com ideias no TeiEduc. Assim, ela solicitou 

ajuda a mediadora 02 para debater, em conjunto, o problema que ela 

apresentou. 

Consideramos que essa experiencia se enquadra nas caracterfsticas de 

rela\;ao de coopera\;ao pelo motivo de que nao ocorreu apenas colabora\;ao 

por parte da Mediadora 02. A Agente 13 e a Mediadora 02 operaram ideias 
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em conjunto, principalmente em um encontro presencia! que ambas 

realizaram. Tal fato nao ocorreria sem a media<;;ao do TeiEduc. 

A Agente 13 apresentou um caso social no TeiEduc e, a distancia, deu infcio 

ao dialogo com a Mediadora 02, que chegariam a trocar ideias no presencia!. 

Essas a<;;oes fizeram com que se estabelecesse uma ponte entre o "fora" eo 

"dentro" do TeiEduc, tendo em vista tambem que ela chegou a apresentar 

as informa<;;6es aos colegas de equipe. 0 TeiEduc, portanto, serviu como 

instrumento para potencializar o debate sobre o caso de adolescentes 

gravidas e de exames pre-natal. 

Encontra-se, nesse exemplo, uma rela<;;ao de cooperac;ao para alem do 

virtual - com recontextualizac;ao. A tematica problematizada no TeiEduc se 

estendeu a comunidade, no instante em que ela retornou a sua equipe de 

agentes de saude e passou a atuar na populac;ao local. Vemos entao que um 

debate pode ser potencializado no TeiEduc por meio da relac;ao de 

coopera<;;ao, e ganhar dimensao em outras situac;oes "fora" do TeiEduc. 

Mesmo com a dificuldade em associar o tempo do curso com o do trabalho, 

dentro de um sistema hierarquico, a Agente 13 nao ficou presa somente as 

regras oferecidas nos centres e no curso. Ela conseguiu articular opera<;;6es 

abstratas para construir um dialogo centrado na responsabilidade social. 

Avanc;ou-se no assunto, a ponte de desencadear um dialogo 

contextualizado, na tentativa de solucionar um problema concreto. 

Aproveitou a situac;ao do curse para debater um problema da comunidade, 

pautada na co-responsabilidade em tentar modificar a situac;ao -

recontextualizar. A postura da Agente 13 coincidiu com as caracterfsticas da 

equipe stricto sensu, que esta mais afinada com a relac;ao de coopera<;;ao, no 

sentido de que ela operou ideias com a Mediadora 02, contemplando a 

esca Ia socia I. 
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4.3.2. Discussao 

As atividades da terceira fase foram a distancia, mas os computadores 

estavam instalados nos centres de saude. 0 horario dedicado aos cursos 

acabou coincidindo como o do trabalho, o que os levou a ficarem limitados 

ao tempo. 

Os agentes que nao conseguiram subverter tal situa<;ao desistiram do curso. 

Outros, em menor numero, juntaram-se e cooperaram, fazendo rodizios de 

tarefas, a fim de nao sobrecarregar alguns. Cooperaram tambem para 

dominar as entidades tangiveis e intangiveis. Mas ficou evidente, que esses 

agentes ainda traziam um rastro pesado da moral da coa<;ao, reflexo do 

legado historico e do sistema hierarquico do ofrcio. As atividades foram 

feitas dentro de uma logica burocratica e de dependencia as regras. 

Notamos essa performance com mais nitidez nas tarefas com a ferramenta 

F6runs de Discussao, quando se manifestaram em monologos, sem trocas 

socio-cognitivas. Centraram-se mais ainda na subjetividade, no memento 

em que responderam a questao do forum sobre a expectativa de cada um 

sobre o curso. A pergunta do forum induzia respostas subjetivas, mas nao 

impedia que pudessem ocorrer dialogos entre os agentes. 

Vamos encontrar intera<;oes entre os agentes e a mediadora quando aqueles 

ja dominavam sozinhos os elementos intangiveis e articulavam opera<;oes 

mais abstratas. Todos os dialogos ocorreram somente com a mediadora, o 

que demonstra que ainda possuiam caracteristicas heteronomas, pois havia 

uma tendencia em seguir as regras dos mais "experientes" - uma 

dependencia hierarquica. No entanto, era um processo de descentra<;ao. No 

instante em que solicitaram ou se interessaram pelo ponto de vista do 

outro, no caso, pela opiniao da Mediadora 02 - come<;aram a se libertar da 

rela<;ao heteronoma. 0 melhor exemplo de descentra<;ao, que anunciou uma 



rela~ao de coopera~ao, ocorreu com a Agente 13, sabre o caso especifico da 

adolescente gravida, que transcendeu OS limites do TeiEduc, e levou a 
comunidade as informa~oes problematizadas, que foram infciadas no 

TeiEduc. 

0 processo de descentrac;ao para a rela~ao de cooperac;ao, desenvolvido na 

terceira fase, pode ser melhor compreendido no esquema a seguir: 

Teo ria 

• 
r=---~---·--~~~~--~~-M~-=·=~-\ . . ' • • • • 

Mon6!ogo I Mon6logo Dia!ogo 

\ L~ou auv !10 - ( cen trado no 1- (para ser 

individuo) social) reconhecido) 

~ I 
RELA~AO 

HETERONOMA 

INiciO DA RELACAO 
DE COOPERAc;AO 

. . 

(sobre urn 

caso espedfico) 

RELAc;A.o DE 
COOPERAc;:A.o 

Figura 07. Processo de constru~ao da rela~ao de coopera~ao na ferramenta F6runs de 
Discussao. 

Dentro de uma visao evolucionista, podemos afirmar que os agentes agiram, 

primeiramente, com o intuito de receber informac;oes para si. Calcados na 

relac;ao heteronoma, manifestaram as pr6prias opinioes em mon61ogos. 

Encontramos um dialogo intermediario entre a heteronomia e a rela~ao de 

cooperac;ao, na comunicac;ao em que a Agente 16 requereu que a Mediadora 
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02 opinasse sobre o seu ponto de vista - havia, por parte da Agente 16, 

uma preocupa<;:ao em querer ser reconhecida. 

Essas manifesta<;:oes estavam apegadas as regras. A preocupa<;:ao dos 

agentes era adaptar-se a elas, agir conforme o dever imposto pelo outro, 

sem tomar iniciativa de apresentar ideias ou criar propostas. 

A subversao, com pratica e teoria, aparece com o dialogo centralizado em 

urn caso de gravidez precoce, ocorrido no bairro Sao Marcos. A agente que 

propos debater o caso associou o virtual e o contexte fisico, vivencial, 

articulando opera<;:oes abstratas e concretas com o intuito de 

recontextualizar uma situa<;:ao problematica. 

4.4. TELEDUC: SUGESTOES DE AL TERA~AO 

Os resultados obtidos possibilitaram-nos fazer algumas considera<;:oes em 

rela<;:ao as ferramentas do TeiEduc, na tentativa de incorporar facilidades na 

interface e fomentar a rela<;:ao de coopera<;:ao. Neste subcapftulo, 

apresentaremos tais considera<;:oes em cinco t6picos: Sugestoes as 

Ferramentas Existentes, Inclusao de Novas Ferramentas, Alterar;;ao na 

Interface e Design Grafico. 

4.4.1. Sugestoes as Ferramentas Existentes 

Observamos, nas tres fases do projeto, posturas de relacionamento que 

coincidiram com os estagios de anomia, heteronomia e coopera<;:ao. Mas, 
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predominaram as relac;;5es do estagio de heteronomia, que abarcaram a 

exaltac;;ao da propria imagem, a protec;;ao do ego, o pedir para si, e a 

dependencia as "regras" dos "mais experientes". Os agentes nesse estagio 

apresentaram ideias em mon61ogos, ignorando a opiniao dos colegas. 

Estavam submetidos a retina do oficio, no maximo, tentavam adaptar as 

supostas regras de tarefas postadas no TeiEduc. Percebemos que a 

transic;;ao para a relac;;ao do estagio de cooperac;;ao acompanhou o 

desenvolvimento de operac;;5es concretas e abstratas conquistadas durante 

as interac;;5es subsidiadas pelos recursos ferramentais do TeiEduc, em 

destaque pelo Perfil, Portfolio e Foruns de Discussao. Por isso, as sugest5es, 

apesar de abrangerem outras ferramentas, foram centradas no Perfil, 

Portfolio e Foruns de Discussao. 

As nossas experiencias demonstraram que a ferramenta Perfil privilegiou o 

relacionamento heteronomo - necessaria, tendo em vista que ela possibilitou 

registrar a identidade dos agentes, e torna-la publica aos colegas. 

Como ja demonstramos, a fotografia foi um poderoso elemento, que alterou 

o estado de "animo" dos agentes de saude. Par isso recomendamos que a 

ferramenta Perfil deva manter as proporc;;5es originais da foto quando 

exibida, sem modifica-la quanta ao diametro restrito estipulado pelo Perfil, o 

que acaba distorcendo-a. Ate mesmo porque muitos usuaries sao iniciantes 

em informatica, e nao conhecem o sistema de tratamento de imagens, para 

que possam adequa-las a altura X largura. Sao detalhes que podem 

desestimular o iniciante. 
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Figura 08. Ferramenta Perfil. Destaque para a fotografia distorcida. 
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Por outro lado, conforme constatamos, foram com as ferramentas Portfolio e 

Foruns de Discussao que os agentes conseguiram estabelecer relat;5es de 

cooperar;ao, com tematicas centradas no social. Essas ferramentas possuem 

o potencial para o dialogo, a construr;ao conjunta de ideias e tomadas de 

decisao. 

Na primeira fase, o caso da ginastica Uan Gong, com a ferramenta Portfolio, 

permitiu-nos observar que o excesso de pastas abertas e arquivos anexados 

a ferramenta Portfolio dificultou a usabilidade da mesma. Por isso, 

recomendamos urn design mais sintetico. Atualmente, quando se pede para 

se visualizar os documentos do Portfolio, abre-se uma interface confusa, 

com varios links. Sugerimos que, antes de acessar o arquivo, seja urn 

documento imagetico ou textual, o usuario possa visualiza-lo em uma 

previa, dentro de uma pequena janela. 

Na segunda fase da pesquisa, sobressafram as experiemcias na qual uma 

agente solicitou responsabilidades para auxiliar na organizar;ao dos eventos 

(3° Encontro Comunidade Saudavel e 30 Forum Mundial Social). Na terceira, 

teve evidencia o caso do exame pre-natal da adolescente gravida. Nas 



experiencias dessas duas ultimas fases foi utilizada a ferramenta F6runs de 

Discussao, que demonstrou ser um forte instrumento para potencializar as 

rela<;6es de coopera<;ao. Ela permitiu que os usuaries interagissem, 

construindo dialogos para debater ideias, distribuir tarefas etc. 

17112/..IDJ3 
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Figura 09. Ferramenta F6runs de Discussao. Destaque para as sessoes abertas. 

E necessaria que a ferramenta F6runs de Discussao possibilite realizar 

sess6es fechadas para os mediadores debaterem assuntos sobre as 

atividades. Isso ficou evidente, principalmente, quando nos mediadores 

necessitamos discutir o andamento das atividades. A saida que adotamos foi 

criar um outro ambiente. Seria melhor, se nao precisassemos ter que sair do 

proprio ambiente de atividades. Sugerimos duas alternativas, incluir na 

ferramenta F6runs de Discussi!io esse recurso ou criar uma nova ferramenta 

F6runs de Grupo, que permite tais sess6es. 

A ferramenta Mural foi bastante utilizada pelos agentes de saude. Ela 

demonstrou ser de facil uso e possuir a capacidade de abranger a 

coletividade. A recomenda.;:ao que fazemos, e que ela possa suportar outros 

?04 



arquivos, com imagens e sons. A mesma recomendac;;ao serve para a 

ferramenta Agenda, para torna-la mais atraente, propomos que qualquer 

usuario sem necessitar de ser programador, possa incluir com facilidades, 

na Agenda, recursos visuais e sonoros. 

Em relac;;ao a ferramenta Bate-Papo, recomendamos que possam existir as 

opc;;oes para escolher sessoes livres ou coordenadas. A func;;ao desta ultima e 

contribuir para a organizac;;ao da sessao de bate-papo. Por exemplo, o 

participante antes de postar qualquer mensagem, deve solicitar, ao 

mediador, a sua participac;;ao. Ele entra em uma fila de espera. Dessa forma, 

evita-se que ocorram diversas discussoes ao mesmo tempo, e que as ideias 

fiquem dispersas. Esse recurso visa a melhor conduzir a sessao de bate

papo, mas ele deve ser opcional, pois limita a livre expressao. Por isso, o 

Bate-Papo tambem deve permitir sessoes livres. 

4.4.2. lnclusao de Novas Ferramentas 

Alem das sugestoes apresentadas acima, recomendamos a inclusao de mais 

quatro ferramentas: Weblog, Comunicador Instantaneo, Enquete e 

Videoconfer€mcia. A ferramenta Weblog (ou Blog) esta sendo bastante 

utilizada na web atualmente. Ela consegue integrar textos com imagens, 

permitindo ao usuario criar poesias, albuns de fotografias etc- uma especie 

de diario pessoal, disponivel aos outros membros do grupo. Muitos agentes 

inseriram poesias na ferramenta Portfolio. Elas seriam melhor apreciadas no 

Weblog, que alem de um diario, e um espac;;o cultural. Essa ferramenta pode 

somar ao recurso Perfil, a fim de criar vinculos mais afetivos entre os 

participantes e contribuir para que os iniciantes rompam com o fetiche 

referente ao computador. 
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Falta-lhe, ao TeiEduc, a ferramenta Comunicador Instantaneo, de uso 

sfncrono, que poderia contribuir com a relat;ao de cooperat;ao, pais ela 

permite que o usuario saiba quem esta on-line, e possa contata-lo naquele 

instante, par exemplo, para tirar duvidas ou apenas para conversar. 0 

Comunicador Instantaneo contribui, entre outras, para que o usuario nao se 

sinta s6 no ambiente. 

A ferramenta Teleconfed~ncia tambem seria de grande utilidade ao TeiEduc. 

Ela permitiria a realizat;ao de reuni6es virtuais, mediante recursos 

audiovisuais e textuais. Essa ferramenta requer computadores com 

equipamentos adequados - placas de video, sam etc. Computadores com 

equipamentos ultrapassados nao conseguiriam suportar uma 

teleconferencia. Essa e uma poderosa ferramenta que estimula OS 

participantes ao debate e contribui para as atividades conjuntas. 

A ferramenta Enquete seria uti! para que o grupo pudesse tamar decisoes 

em grupo, como temas a serem estudados, agendar data e horario de 

sessoes de bate-papa ou de videoconferencia. 

4.4.3. Propostas de Altera~oes na Interface 

Um outre problema que constatamos no TeiEduc diz respeito aos conceitos 

de "internacionalizat;ao" e de "localizat;ao" (Rocha & Baranauskas, 2003, 

p.40), referente a nomenclatura de algumas ferramentas. Citamos nos 

resultados, da primeira fase, o exemplo da Agenda, que foi confundida com 

o conceito de agenda pessoal. 
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Nomenclatura da 
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Figura 10. Ferramenta Agenda. Destaque para a nomenclatura. 

Outras ferramentas tambem demonstraram possuir nomenclaturas confusas 

aos agentes, entre elas: Portfolio, Diario de Bordo e Parada Obrigat6ria. 

Para minimizar tal problema, sugerimos que o TeiEduc possa permitir 

alterat;;oes na interface, quer dizer, que ele oferet;;a a opt;;ao de modificar a 

nomenclatura, incluir ou trocar fcones, cores, sons etc - contextualizados, 

que fat;;am sentidos aos usuarios de cada regiao. 

Para ilustrar, podemos simular um exemplo com a ferramenta F6runs de 

Discussao. Ela poderia possuir um diferencial de cores e sfmbolos para 

distinguir as equipes dos centros de saude, seja ele, as cores das equipes do 

centro de saude Sao Marcos - amarela, verde, azul e vermelha; ou os 

names Aguia e Estrela do Santa Monica, com as respectivas figuras. 

Para que a interface e a interat;;ao fiquem mais agradaveis, e auxiliem 

melhor na aprendizagem sugerimos que todas as ferramentas, que utilizam 



o recurso da escrita, possibilitem editar o texto (tamanho, tipo e cor) e 

inserir tambem caracteres nao Iatinos, por exemplo, para descrever uma 

formula. Do mesmo modo seria relevante em algumas ferramentas, como 

no F6runs de Discussao, a capacidade de inserir graficos e imagens. 

A op(;ao de alterar a interface, hoje se tornou um recurso essencial, tendo 

em vista a inclusao de portadores de deficiencias especiais. Os sons e as 

imagens (paradas ou em movimentos) sao elementos de comunica(;ao que 

devem estar presentes em todos os Ambientes Virtuais, se a questao for 

democratiza(;ao da tecnologia. 

4.4.4. Design Grafico 

0 design de um ambiente de aprendizagem bern elaborado, com f<kil 

navega(;ao, torna o seu uso bern agradavel. 0 visual de um ambiente e o 

primeiro contato com o usuario. Se a estetica do ambiente nao for bern 

planejada pode causar uma ma impressao ao usuario e desmotiva-lo a sua 

utiliza(;ao. Abaixo descrevo algumas observa(;oes referentes ao design 

grafico do TeiEduc. 

A area do TeiEduc e dividida em duas partes essenciais: o menu de 

ferramentas a esquerda e suas informa(;oes a direita. 0 menu encontra-se 

em tom azul escuro e se estende como uma longa coluna, ocupando boa 

parte da pagina. Recomendamos que ela seja menor, aumentando a 

visibilidade da area de trabalho. 0 fundo e branco e os tipos variam entre o 

amarelo (indica item selecionado no menu principal), azul, vermelho e o 

branco (sobre faixa azul ou vermelha). As tonalidades das cores poderiam 

ser mais trabalhadas, a fim de melhor personaliza-las, evitando tons 

gratuitos. 
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Os grupos Ferramentas de Coordenar;ao, Ferramentas de Comunicar;ao e 

Ferramentas de Administrar;ao tambem poderiam se diferenciar pelas cores, 

pais no menu, as ferramentas estao praticamente divididas par linhas sutis 

(mal resolvidas), que podem confundir o usuario. 

Os elementos principais sao descritos de forma simb61ica, com poucos 

leones. Ha somente leones como metclforas de pastas na ferramenta 

Portfolio, e asteriscos amarelos no menu principal, que funcionam como 

alerta para o usuario de que foram depositadas informar;oes novas em uma 

determinada ferramenta, economizando tempo ao usuario. Entretanto, 

carece ao TeiEduc leones com funr;oes didaticas e elementos graficos para 

tornar a sua aparencia mais arrojada. 
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CONSIDERA<;OES FINAlS 

Conseguimos alcanc;;ar os objetivos almejados por essa pesquisa, dentro de 

limites impostos por circunstancias contextuais. 

Mostramos, no decorrer da dissertac;;ao, que o processo de construc;;ao da 

relac;;ao de cooperac;;ao, no Ambiente Virtual TeiEduc, esta associado aos tres 

estagios de desenvolvimento piagetiano anomia, heteronomia e 

cooperac;;ao. Vimos que esse processo depende da capacidade dos sujeitos 

em superar os mon61ogos e desenvolver dialogos, a fim de gerar ideias, 

planejar ac;;oes, tomar decisoes ou distribuir tarefas, que se estendam para 

alem do virtual, a comunidade. 

Constatamos que os agentes que conseguiram utilizar o TeiEduc e 

potencializar as relac;;oes para o estagio de cooperac;;ao, seja dentro ou fora 

do virtual, tiveram primeiro que superar os estagios de anomia e 

heteronomia. Conseguiram dominar as entidades tangfveis e intangfveis, 

trabalhar a propria identidade no virtual, e descentrar-se, ver no outro, 

potencia para a aprendizagem. 

Predominou nas tres fases da pesquisa, a relac;;ao heter6noma. A grande 

maioria dos agentes estabeleceu relac;;oes de via unica, assimetrica e 

manifestou em mon61ogos. Desconheceu a presenc;;a do outro. Os casos que 

detectamos como relac;;ao de cooperac;;ao foram desenvolvidos a partir de 

dialogos que eram potencializados pelo TeiEduc, independente se eram 

durante as atividades presenciais, semipresenciais ou a distancia. 
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Os resultados obtidos nessa pesquisa permitiram-nos delinear contribuic;6es 

relevantes referentes ao processo de construc;ao da relac;ao de cooperac;ao 

potencializado pelo Ambiente Virtual TeiEduc. Procuramos evidenciar que 

esse tipo de relac;ao nao se constr6i apenas tendo pessoas e computadores 

conectados a Internet. E necessaria, entre outros elementos, urn ambiente 

no qual as pessoas (administradores, coordenadores etc) ap6iem a 

aprendizagem coletiva, ferramentas contextualizadas ao publico alvo, 

atividades estrategicas que promovam interac;ao, mediadores para estarem 

juntos aos aprendizes e pedagogias que otimizem habilidades inerentes a 
relac;ao de cooperac;ao. Sintetizamos esses elementos em tres pontes: 

contexte favoravel, pedagogia adequada e ferramentas virtuais - os quais 

apresentaremos a baixo, fazendo analogia com os resultados obtidos. 

0 primeiro ponto e o contexto favoravel. Cada contexte, onde foram 

desenvolvidas as atividades, compreendeu urn modo de interac;ao distinto 

(presencia!, semipresencial ou a distancia), urn determinado paradigma e 

caracteristicas peculiares que interferiram nas performances dos agentes. 0 

primeiro contexte, dentro da UNICAMP, foi mais tranqUilo e aconchegante, 

assim a tempestade nao assustava, era agradavel (Bosco apud Bachelard, 

2000, p.56). As atividades foram desenvolvidas presencialmente, e cada 

agente recebia atenc;ao exclusiva de urn mediador. Os agentes nao tiveram 

dificuldades em superar os problemas pre-operat6rios, e dominar as 

entidades tangfveis e intangfveis. Porem, o desenvolvimento cognitive 

acontecia em urn ambiente alienante ao contexte real dos agentes. Estavam 

inseridos em uma concepc;ao paternalista. Recebiam todo o conforto 

necessaria, por exemplo, o transporte para ire vir a UNICAMP. Tam bern nao 

precisavam se preocupar com a gestae dos computadores. Dessa forma, os 

agentes adotaram uma postura de heteronomia com pouco estfmulo a 
relac;ao de cooperac;ao, tendo em vista que nao necessitavam construir nada 

com o colega. Era uma condic;ao submissa a vontade do outro, de 

dependencia. 0 que precisavam vinha ate eles, e reagiam conforme as 
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solicitac;5es externas. Apenas as experiencias da ginastica chinesa e da 

criac;ao do roteiro possufram caracteristicas de relac;5es de cooperac;ao, pois 

no primeiro caso, a Agente 02 operou ideias com o Agente 01, e viu uma 

possibilidade em utilizar o virtual para fomentar as aulas de ginastica na sua 

regiao, e no segundo, os tres agentes de saude construiram em conjunto 

urn roteiro de ac;5es para criar e-mails e se cadastrarem no TeiEduc, com o 

intuito de aplicar aos colegas iniciantes. 

Quando as atividades foram transferidas para o centro comunitario Espac;o 

Esperanc;a, no bairro Sao Marcos, o conforto diminuiu, nao havia mais o 

vefculo para transporta-los. Agora, era de responsabilidade dos agentes 

administrar o tempo para participarem das atividades presenciais e a 

distancia, alem de definir a gestae de uso dos computadores. A 

inexperiencia em lidar com esses novos desafios repercutiu no virtual. 

Tiveram dificuldades em ir ao Espac;o Esperanc;a, principalmente em horarios 

alternatives, para participar das atividades. Quando iam, mantinham uma 

postura predominantemente heteronoma. No entanto, mesmo com tais 

problemas, foi nesse memento que os agentes da area da saude e do setor 

social obtiveram maiores oportunidades para realizar projetos de politicas 

publicas envolvendo a comunidade. As relac;5es que insinuavam cooperac;ao 

ocorriam, em maior numero, no presencia! quando os agentes debatiam 

atividades dos bairros, e os mais experientes ajudavam os menos 

experientes a superarem os obstaculos dos equipamentos. 

Ja no terceiro contexte, a mudanc;a das atividades para os centres de saude 

ocasionou urn novo cheque de paradigmas. Os laboratories de informatica 

ficaram exatamente no local de trabalho dos agentes, portanto os cuidados 

com os computadores estavam diretamente ligados a eles. Os pr6prios 

agentes, em grupo, deveriam preservar os equipamentos. 0 ponto principal 

que precisa ser ressaltado foi a falta de tempo dos agentes em participar 

das atividades. Quando se predispunham executar as tarefas com o 
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computador, alterava a retina nos centres, resultando em conflitos politicos 

e relar;;ao de coar;;ao com outres profissionais dos centres. Ha de se 

questionar se essa inquietar;;ao, que gerou a relar;;ao de coar;;ao, foi pelo 

motive de que os agentes estavam realmente usando os computadores de 

maneira indevida, interferindo nos trabalhos dos centres, conforme relatado 

por um membro da administrar;;ao, ou se o contato dos agentes com as 

novas tecnologias poderia incitar ar;;oes e consciencia crftica, pais estava 

clara que nao havia interesse por parte de alguns profissionais dos centres 

de saude, que aqueles participassem do programa. Os agentes estavam, ao 

mesmo tempo, tao Ionge e tao perto das atividades. 

Nos, mediadores, percebemos esses conflitos somente no final da terceira 

fase. Faltou-nos um dialogo maier com a administrar;;ao dos centres para 

amenizar tais problemas, a fim de estreitar o vinculo entre as atividades no 

TeiEduc com a pratica e a necessidade dos agentes. 

As relar;;oes de cooperar;;ao que poderiam ser construfdas entre os agentes, e 

ate mesmo entre os centres de saude ficaram fragilizadas pela forte 

ocorrencia dos cheques de paradigmas. Tanto a concepr;;ao paternalista, 

quanto a de coar;;ao inibiram o desenvolvimento de habilidades, como a 

aptidao para cooperar. Na concepr;;ao paternalista os agentes recebiam as 

informar;;oes, nao era necessaria buscar respostas com o colega, impedindo 

uma rede de trocas. Na concepr;;ao de coar;;ao, inibiu-se o desejo, a 

curiosidade, a vontade de "ser mais". Os agentes ficaram enclausurados na 

retina burocratica, descorajados a acessar e a dominar as novas tecnologias, 

e de estabelecer relar;;oes de cooperar;;ao no virtual. Os que conseguiram 

superar a mordar;;a do assistencialismo e da coar;;ao atuaram com relar;;oes 

que extrapolaram os estagios de anomia e heteronomia para construir uma 

relar;;ao de cooperar;;ao. 
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Nao adianta ter equipamentos, mediadores e interessados em aprender, se 

nao houver um contexte favoravel, sem a coa<;ao hierarquica e a pressao da 

competi<;ao. Portanto, deve-se valorizar politicas internas que ofere<;am 

condi<;6es necessarias e permitam a participa<;ao do sujeito na busca de "ser 

mais". 

0 segundo ponto, pedagogia adequada, diz respeito a concep<;ao de 

educa<;ao adotada nas atividades. Em oposi<;ao aos paradigmas 

assistencialistas, de coa<;ao e paternalistas, para gerar rela<;ao de 

coopera<;ao deve ser utilizada uma pedagogia que favore<;a a intera<;ao, a 

autonomia, a criatividade e o senso critico. Os agentes que manifestaram 

essas habilidades conseguiram perceber no outro uma oportunidade de 

crescimento, de sair da condi<;ao assistencialista, de somente receber, para 

a condi<;ao de cooperar com os colegas, trocar experiencias sobre o 

funcionamento da Internet, do TeiEduc e compartilhar informa<;6es uteis a 
comunidade. 

Estar junto com os agentes no virtual ou no presencia! contribuiu para que 

os aprendizes otimizassem a aprendizagem, dominassem os equipamentos e 

instigassem a consciencia para o fato de que a tecnologia possa ser utilizada 

para auxiliar mudan<;as, que busquem um bern estar melhor aos cidadaos 

da comunidade - os agentes de saude enquanto potencia de agentes da 

transforma<;ao. 

Enfim, o terceiro ponto relevante trata das ferramentas virtuais. Elas 

demonstraram serum poderoso recurso para fomentar opera<;6es conjuntas. 

Para isso, elas precisam possuir um design capaz de sustentar rela<;6es de 

coopera<;ao. Nao quer dizer que as ferramentas devam ser apenas de cunho 

interativo. Elas precisam contemplar um conjunto sistemico de recursos que 

trabalhem com os tres estagios: anomia, heteronomia e coopera<;ao. 

Conforme observamos, os sujeitos conseguem superar, com mais eficacia, o 
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estagio inicial se as entidades tangiveis e intangiveis possuirem um design 

didatico e contextualizado, que facilite a usabilidade. A rela<;ao heteronoma 

e melhor trabalhada com ferramentas que reafirmam a identidade do sujeito 

e que o permite se apresentar ao outro. A ferramenta Perfil demonstrou ser 

capaz de trabalhar tais aspectos. Entretanto, para somar ao Perfil, 

sugerimos agregar ao TeiEduc, a ferramenta Weblog, a fim de tornar mais 

um atrativo para os sujeitos acessar o Ambiente Virtual, e mais um recurso 

para trabalhar com a heteronomia. 

As ferramentas F6runs de Discussao, Portfolio, Mural, Correia e Bate-Papa 

sao instrumentos que podem potencializar a intera<;ao e a rela<;ao de 

coopera<;ao, pois possibilitam desenvolver atividades em conjunto, tanto nos 

aspectos tecnico e pratico, quanto no intelectual. 

A partir dos tres pontos citados - contexte favoravel, pedagogia adequada e 

ferramentas virtuais - refor<;amos a ideia de que a rela<;ao de coopera<;ao 

nao surge do nada. Envolve um aglomerado de elementos que precisam 

estar interligados. Tambem sao necessarias cria<;5es de situa<;5es 

otimizadoras; conteudos e atividades estrategicas, centradas no contexte 

dos agentes; e media<;ao de profissionais capacitados, a ponto de serem 

cumplices para a forma<;ao de uma espiral ascendente de melhoria individual 

e social. 

Esses elementos se associam a outros elementos, dando suportes a 

constitui<;ao de uma rede intersubjetiva complexa. Isto quer dizer que a 

rela<;ao de coopera<;ao e um movimento continuo em que o conhecimento 

instituido e descentrado, desequilibrado, descontextualizado pela intera<;ao 

com outros sujeitos. Diante de contextos precarios, o que vale nao e apenas 

promover rela<;5es de coopera<;ao, em vez de coa<;ao. Muito menos, reduzir 

as rela<;5es de coopera<;ao apenas nas trocas de informa<;5es, como se 

fossem permutas de mercadorias para se adaptar a realidade degradante. E 
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relevante aprofundar na rela~ao de coopera~ao, tanto no aspecto 

quantitative quanto no qualitative. As rela~6es de coopera~ao que 

contemplam a tecnica, a praxis e a intelectualidade demonstram em alto 

nivel qualitative. Por sua vez, as que alcan~am uma dimensao ou escala 

ampla, envolvendo o maior numero de pessoas, estabelece urn 

aprofundamento no aspecto quantitative. Uma rela~ao de coopera~ao ideal 

seria a que abrangesse, em nfveis significativos, os aspectos qualitativos e 

quantitativos. 

As rela~6es de coopera~ao devem ser urn metodo para a constru~ao de 

conhecimentos que repercutem na comunidade. Urn meio para 

descontextualizar a concep~ao que o sujeito tern em rela~ao ao mundo, a 

fim de construir novos conhecimentos, que passam a fazer parte de urn 

processo de mudan~a da realidade quando democratizados - institui-se o 

principia da recontextualiza~ao. A figura 11 ilustra uma rela~ao de 

coopera~ao que vai alem da troca de informa~6es entre as partes. 

_.~ (3r) 

(1c) { lr) . 

(AE) 
·. ·. · ... (3c) 

Figura 11. Processo de recontextualiza<;ao a partir da rela<;ao de coopera<;ao. 



Os sujeitos que carregam em si quest5es hist6rico-sociais dos pr6prios 

contextos, representados aqui pelos aprendizes (lc), (2c) e mediador (3c)

se convergem, por afinidades e objetivos comuns, no Ambiente Virtual 

(plano AV). A rela(;ao de coopera(;ao otimiza as trocas s6cio-cognitivas, e 

pode promover a descontextualiza(;ao (d) das partes envolvidas, ate mesmo 

do mediador. Ainda no Ambiente Virtual, os sujeitos "descontextualizados" 

iniciam o processo de recontextualiza(;ao (lr, 2r, 3r), que sairao do virtual, e 

ganharao escala social a ponto de modificar as pr6prias realidades externas, 

conforme a for(;a da rede de rela(;5es, que irao estabelecer no ambiente 

externo (AE). Se os sujeitos voltarem ao Ambiente Virtual para refletir e 

depurar ideias, a espiral da descontextualiza(;ao e formada. 

A rela(;ao de coopera(;ao no virtual passa a ter sentido ou significado quando 

se irradia a comunidade, enquanto praxis transformadora. No virtual, os 

sujeitos dialogam e tem uma oportunidade para o despertar da consciencia, 

e vislumbrar novas realidades. Do mesmo modo, o local de encontro nao 

pode ser um ambiente opressor, castrador, inibidor da esperan(;a e da 

vontade de "ser mais". 

"Se o dialogo eo encontro dos homens para ser mais, nao pode 
fazer-se na desesperanr;a. Se os sujeitos do dialogo nada 
esperam do seu quefazer, ja nao pode haver dia!ogo. 0 seu 
encontro e vazio e esteril. E burocratico e fastidioson. (Freire, 
1987, p.82) 

Cooperar no virtual se faz revolucionario no instante em que se possa 

construir conhecimentos e promover a(;5es capazes de contribuir para o 

exercicio da cidadania; como metodo gerador de realidades novas. Desta 

forma, a tempestade, o diluvio torna-se um caos construtor, uma 

ferramenta para auxiliar na melhoria de vida dos sujeitos. E nao instrumento 

para adapta-los a um sistema de subverniencia. Afinal, neste mundo tao 

desprovido de escolhas, por onde tem caminhado a liberdade? 



Confiemos que a liberdade sera alcan(;ada no instante em que a comunidade 

se apropriar das TIC e desenvolver uma inteligencia coletiva local. 56 e 

possfvel apresenta r mudan(;as sustentaveis, tanto nos indivfduos quanto nas 

comunidades, quando ocorrer aprendizagem; e a aquisi(;ao de novos 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores sao a Cmica garantia de que 

os "velhos e disfuncionais habitos" sejam substitufdos por novas maneiras 

de responder e gerenciar mudan(;as. Nesse sentido, deve-se criar urn 

ambiente propicio a aprendizagem, que ofere(;a condii;5es democraticas para 

serem trabalhados diversos tipos de conhecimentos, habilidades e 

competencias. Assim, os moradores poderao participar de decisoes e 

construir conhecimentos, por meio da rela(;ao de coopera(;ao. 

A tecnologia digital e urn novo instrumental para ler e reescrever o mundo. 

Ela e urn recurso poderoso para que os sujeitos coloquem em pratica a sua 

cidadania, para se inserirem enquanto sujeitos democraticos. No entanto, 

nao basta se contentar apenas com a "democracia representativa". E 

necessario atuar na "democracia direta", em tempo real. Urge reinventar a 

democracia. Os Ambientes Virtuais podem contribuir para isso, enquanto 

tecnologias moleculares, que permitem intera(;5es microsc6picas, diretas. 

Pode-se com elas reivindicar direitos, opinar sobre decis5es, reclamar sobre 

abuses e injusti(;as. 

Ficou evidente que o TeiEduc possui ferramentas que suportam a rela(;ao de 

coopera(;ao. Contudo, em razao de que as pr6prias ferramentas foram 

desenhadas para os curses de EAD, etas acabaram sendo for(;adas, diante 

das necessidades, a suportar tarefas, que envolviam projetos de polfticas 

publicas. Algumas atividades ficaram limitadas. Nao havia ferramentas no 

TeiEduc para que os agentes pudessem administrar possfveis mudan(;as, por 

exemplo, controlar os cases de atendimento pre-natal. 
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Se o objetivo for construir teorias e a(;5es, por meio da rela(;ao de 

coopera(;ao, destinadas a mudar a realidade da ·comunidade, torna-se 

necessaria desenhar ferramentas, que alem de serem educacionais, devam 

abranger a gestae de polfticas publicas. Surge um novo desafio, para futuras 

pesquisas, a respeito de uma nova concep(;ao de Ambientes Virtuais, com 

design contextualizado, cujas ferramentas contemplem atividades 

educacionais e gestae de polfticas publicas. 

Dessa maneira, um novo desafio deve ser estudado com urgencia, sem 

posterga(;ao. Trata-se da questao de como desenvolver Ambientes Virtuais 

avan(;ados, com o enfoque na comunidade, e que permitam uma rede de 

rela(;5es sociais, visando o desenvolvimento intelectual, rumo a sociedade 

do conhecimento, e a constru(;ao de um mundo mais justo e melhor. 

A elabora(;ao de novas TIC deve estar voltada para a dimensao humana, 

respeitando a autonomia das culturas. Para isso, diversas areas precisam 

estar envolvidas no processo de cria(;ao de tecnologias: programadores, 

profissionais da area da saude, educadores etc. 

As novas ferramentas devem estar direcionadas as necessidades dos 

agentes- isso quer dizer, pensar instrumentos que alem de contribuir com a 

aprendizagem destes, possam auxiliar no trabalho de campo, na 

organiza(;ao dos registros, na administra(;ao de tarefas, no controle 

burocratico etc. 

E precise tornar-se um vidente. Ver no futuro o estado sublime de uma 

comunidade saudavel. Uma rede de coopera(;ao entre as equipes de agentes 

de saude, que mantem intera(;ao direta com a sociedade. Vislumbrar uma 

rede do saber em prol da aprendizagem coletiva e da promo(;ao da saude. 

no 
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