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0 desenvolvimento tecnol6gico acarretou grandes transformafi'oes, impactos e desafios nas mais diversas 

areas, dentre elas a Educafi'iio. Amplia-se a necessidade de estudos que demonstrem de que modo a 

Informatica, como ferramenta pedag6gica no contexto escolar, pode contribuir para a construyao do 

conhecimento. Cada educador tern sido levado a realizar profunda reflexlio em seus valores e a repensar 

sua pratica, pois a ferramenta exige a postura de mediador e orientador do processo de construfi'liO do 

conhecimento. Na busca de tornar o mundo compreensivel, a Informatica pode ajudar o aluno a conhecer 

e comefi'ar a operar com aqueles procedimentos e explicafi'OeS que, como ciencia, as Geociencias 

produzem. Assim, e fundamental o uso de diferentes recursos na busca de informafi'Oes e como forma de 

expressar interpret3fi'5es, hip6teses e 'conceitos. Com o objetivo de investigar o uso da Informatica no 

desenvolvimento de conteudos de Geociencias, buscou-se criar condifi'Oes para que o Professor atuasse 

como mediador entre o aluno e a informayao, o aluno passasse a ser urn sujeito ativo no processo de 

constru~ao do conhecimento e a maquina, por sua vez, se tomasse a ferramenta que subsidiaria o processo. 

0 eixo norteador do trabalho fora a Informatica como ferramenta para o aluno desenvolver urn conjunto 

de tarefas por intermedio do computador. A metodologia consiste na sensibilizafi'iio do Professor para o 

uso da Informatica com aplicafi'Oes pmticas e reflexivas na ilustrayao das aulas, elaborayao de trabalhos e, 
sobretudo como eficiente recurso na construyao do conhecimento em Geociencias. A experiencia oferece 

argumentos e reflex5es sobre a nova postura do Professor frente ao uso da Informatica: (1) os beneficios 

que este recurso possa trazer a Educayao e os desafios a superar; (2) a ampliayao das capacidades 
intelectuais do homem diante das possibilidades que a tecnologia oferece; (3) o desenvolvimento de 

competencia para se trabalhar com informafi'5eS, pesquisa-las, associa-las e aplica-las lis situayoes de 
interesse; ( 4) a genese do conhecimento. 

Palavras-cbave: Educayiio, Geografia, ensino, Geociencias, computadores. 
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It has been broadly recognized that technological development caused transformations, impacts and 

challenges in many knowledge fields, which include Education. The objective of this research is to 

evaluate the use of computer for the development of Geosciences contents. Since computers have been 

adopted as a pedagogical tool in the school context, every educator has been led to carry through a deep 

reflection in his/her values and to rethink his/her practices. Students need to use computers to acquire 

knowledge as long as the teacher should supervise them as the process develops. The tool demands the 

person who orientates the process (the teacher) to assume a position of mediator. Therefore it can be found 

a growing need for studies on whether computers can effectively contribute for the construction of the 

knowledge. Computers can help students to understand many procedures and scientific explanations 

produced by Geosciences and, at the same time, they can offer different resources for the search of 

information and as a way to communicate interpretations, hypotheses and concepts. The investigation was 

carried out from the point-of-view of na assistant who tried to create conditions for the teacher to act as 

the process of the construction in knowledge of the machine., by its turn, became the tool that would 

subsidize the process. The methodology includes, first, the sensitization of the professor for the use of 

computers; as a second and resulting stage, many practical and reflexive applications for illustration of 

lessons and elaboration of works have been derived. The work hesps to increase the ability of the 

students to use computers as na intermediary tool to develop a library on Geosciences. The investigation 

allows recognizing that computers are na efficient resource in the search and treatment of specific 

information and knowledge. The experience offers some argnments and reflections on the new position to 

be assumed by the teacher to use computers: I) the benefits that this resource can yield to the Education 

and the challenges to be surpassed on; 2) the magnifying of the intellectoal capacities of the man beyond 

the possibilities offered by the technology; 3) the development of abilities to deal with information, to 

search them, to associate them and to apply them it many situations of interest. 

Keywords: Education, Geography, Learning, Geosciences, Computers. 
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1 INTRODUCAO 

Com o desenvolvimento tecnologico, o mundo tern vivido grandes transforma9oes, 

que tern acarretado impactos e desafios nas mais diversas areas, dentre elas, a Educ~ao. A 

introdw;iio do uso da Informatica como ferramenta pedagogica tern sido motivo para profunda 

reflexao nos valores e posturas dos profissionais da area, visto que envolve mudan9a de 

paradigmas. 

Os educadores tern sido levados a repensar sua pratica pois o uso desta nova 

ferramenta proporciona acesso amplo as informa9oes, o que naturalmente estimula o surgimento 

de questionamentos e discuss5es que enriquecem as atividades propostas, tomando-as mais 

interessantes. Entretanto, esse contexto exige do Professor urna postura de mediador e orientador 

do processo de constru9iio do conhecimento, diferente daquela postura exigida para a simples 

transmissiio da informa9iio, na qual a preocup~ao maior era ser capaz de manter a classe em 

silencio durante a exposi9iio do conteudo, que por sua vez mais tarde seria cobrado dos alunos 

por meio de chamada oral ou prova, por exemplo. 

0 presente trabalho prop5e uma atividade na qual a Informatica e usada como 

ferramenta pedagogica no desenvolvimento de conteudos da area de Geociencias, com especial 

aten9iio para as intera96es no trinomio [professor- aluno- maquina] que ocorrem durante o 

processo. 

A Autora, com form~ao em Pedagogia, atua desde 1995 na area de Informatica 

Educacional e o interesse em desenvolver uma atividade envolvendo conteudos de Geociencias se 
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deu pelo maior contato com professores da area, proporcionado por sua atua9iio como 

Coordenadora Pedag6gica no Nucleo de Iriformtitica Educacional do SESI (NIE/Santo Andre). 

Ap6s urn trabalho de sensibiliza9iio para o uso da Informatica como ferramenta 

pedag6gica, desenvolvido para a equipe de professores dos Centros Educacionais da rede 

educacional SESI, atendidos pelo NIE/Santo Andre, a Autora foi procurada por urn professor de 

Geografia que manifestou interesse em desenvolver urn material para ilustrar suas aulas. Foi o 

suficiente para iniciar com este professor urna reflexao a respeito do uso da Informatica na 

Educa9ao: uti! na ilustra9iio das aulas ... possivel na elabora9iio de trabalhos ... interessante em urn 

trabalho coletivo ... eficiente aliada no processo de constru9ao do conhecimento! 

Gradativamente a Informatica foi introduzida no cotidiano das aulas de Geografia e 

hoje seu uso tern sido constante no desenvolvimento de varios conteudos, despertando interesse 

de professores de outras areas para 0 USO da ferramenta e motivando OS aJunos a participayao 

efetiva das aulas. 

Assim, a proposta do presente trabalho e apresentar essa trajet6ria, sob a forma de 

estudo de caso, analisando o desenvolvimento da experiencia educacional realizada, envolvendo 

o processo de introdu9iio da Informatica como ferramenta pedag6gica no desenvolvimento de 

conteudos de Geociencias. Para tanto, o conteudo esta subdividido em cinco capitulos: o Capitulo 

2 Objetivos e Procedimentos apresenta uma breve justificativa da proposta, chamando a aten9iio 

para a necessidade de realiza9iio de estudos nessa area e exp{)e os objetivos e os caminhos 

escolhidos para alcanya-los. 

No Capitulo 3 Fundamentm;iio Teorica ha uma retrospectiva hist6rica do uso de 

Informatica na Educayao, com enfase na realidade brasileira; apresenta tambem a relayao 

existente entre a Informatica e a Educayiio; a abordagem dos Parilmetros Curriculares Nacionais 
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(PCNs), referente ao uso da informatica como ferramenta pedag6gica; os fundamentos para o 

desenvolvimento de uma pedagogia de projetos e a relayiio do uso da informatica com os 

conteUdos de Geociencias. 

0 Capitulo 4 Desenvolvimento da Pesquisa apresenta a descriyao do ambiente em 

que foi desenvolvida a pesquisa, o processo de sensibilizayiio para o uso do recurso, as diversas 

aplicayoes praticas e o desenvolvimento da atividade utilizando a metodologia de projetos. 

Finalmente, o Capitulo 5 Proposta Metodologica, apresenta o ponto de chegada da 

experiencia descrita, proposta pela Autora, que representou tambem o ponto de partida para 

tantas outras ... 
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2 OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Com o uso cada vez maior da Informatica na Educa9iio tern aurnentado a necessidade 

de estudos que demonstrem como essa ferramenta pode de fato contribuir para a constru9iio do 

conhecimento, no contexto escolar. Assim, a preocupa9iio em analisar as metodologias aplicadas 

e seus resultados motivou o desenvolvimento de infuneros estudos. 

Segundo Silva e Marchelli (1998), os educadores em geral encontram-se alheios ao 

processo de apropria9iio de tecnologias em sua area, niio possuindo respostas ja elaboradas ao 

movimento que se impoe; apresentam ainda, em muitos casos, resistencia as novas tecnologias, 

por estas serem ainda pouco conhecidas. A presente disserta9iio tern por objetivo apresentar urna 

proposta de atividade para o desenvolvimento de conteudos de Geociencias fazendo uso de 

recursos de Informatica Para tanto, a proposta compreende o planejamento, aplic~iio e analise 

de urn conjunto de atividades com o objetivo de oferecer aos alunos condi90es para a constru9iio 

do seu conhecimento acerca de urn determinado conteudo na area de Geociencias. 

Assim, no desenvolvimento da proposta, pretende-se: 

verificar a necessidade de uma nova postura do professor, diante do uso de recursos 

tecnol6gicos; 

realizar atividades nas quais o aluno seja urn sujeito ativo no processo de constru9iio do 

seu conhecimento; 

fazer do uso de recursos tecnol6gicos urn subsidio no desenvolvimento da proposta. 
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A presente proposta de trabalho caracteriza-se, segundo Bogdan e Biklen (1982), 

como uma pesquisa qualitativa, na forma de estudo de caso, visto que sup6e o contato direto e 

prolongado da pesquisadora com o ambiente e situal(ao investigados. 

Neste tipo de pesquisa, a preocupal(ao com o processo e maior do que com o produto, 

buscando-se retratar a perspectiva dos participantes. Neste caso, o publico-alvo e formado por 

alunos dos Ciclos III e IV do Ensino Fundamental que, no periodo de aulas, freqiientaram o 

Nucleo de Informatica Educacional do SESI/Santo Andre. 0 Professor de Geografia foi o 

participante ativo que definiu o conteudo na area de Geociencias a ser desenvolvido, bern como a 

intensidade e profundidade desejaveis para a disciplina 

0 conteudo proposto para desenvolvimento da atividade refere-se a deriva continental 

e a Teoria das Placas Tectonicas; os recursos utilizados foram as enciclopedias virtuais, Internet, 

gravador de CDs, maquina fotografica digital, alem dos seguintes software: Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint, MGI PhotoSuite, gravador de som, bern como livros, revistas, sucata e 

outros rnateriais propostos durante o desenvolvimento da atividade. Partindo de uma breve 

introdul(iio sobre o assunto, foi dado inicio ao processo de pesquisa e discnssao sobre o conteudo 

proposto e, ao final, elaborada uma apresental(iio, gravada em CD. 

A atividade foi planejada, aplicada e avaliada conjuntamente com o professor de 

Geografia. Mediante a execul(ao dessas etapas e da analise dos resultados obtidos, pretende-se 

recuperar algumas das possibilidades de nso da Informatica no processo de construl(ao do 

conhecimento e, eventualmente, propor algumas oriental(oes para que esse processo possa ser tao 

eficiente quanto possivel, em situal(oes similares. 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA 

3.1 Urn breve retrospecto da Informatica na Educa~io 

Segundo Taille (1986) o primeiro computador pode ser considerado urn invento 

relativamente recente, se for levado em conta o periodo de tempo em que o homem vern 

direcionando seus esfor9os no sentido de processar informayoes de forma mais eficiente. Muito 

tempo se passou desde a constrw;:ao das calculadoras mecfulicas de Schickard, Pascal e Leibniz 

ate a construyao do Mark I, na Universidade de Harvard, em 1945. Mark I !ora, na realidade, urna 

calculadora gigantesca que operava com urn sistema de valvulas. Dai ate os computadores atnais 

ocorreu enorme evolu9ao em rela9ao a versatilidade, sofisticayao e rapidez de processamento, 

bern como compactayao das dimens5es fisicas. 

Na Educayao, o uso do computador e urn fenomeno ainda mais recente, com as 

primeiras tentativas neste sentido situadas em tomo do inicio da decada de 60. 

Em 1972, Niskier ja afirmava que a utilizayao do sistema convencional de Educayao 

no Brasil provava a sua incapacidade para atender a toda a populayao em idade escolar, sendo 

certo que estavam desassistidas cerca de 6 milhoes de crian9as, sem a menor possibilidade de 

freqiientar escolas. 0 crescimento intenso da popula9ao (taxa de 2,4% ao ano) induzia a cren9a de 

que somente urn fato novo - no caso a teleducaylio - poderia modificar os aspectos de 

atendimento, a ponto de significar urn aperfei9oamento qualitative na educayao ministrada. Para 

este autor, o desenvolvimento da eletronica e da cibemetica permitiria que a teleducayao 

suplantasse totalmente o sistema convencional de ensino, mas antes haveria necessidade de urna 

clara mudanya de mentalidade, a fim de perrnitir que o uso do radio, da televisao, do cinema, dos 

projetores e do computador nao fossem vistos como inalcanyaveis, ou mera esperan9a de alguns 
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sonhadores incorrigfveis. Teria sido criado um clima artificial de incompatibilidade entre a 

tecnologia e o humanismo, como se no centro de tudo nao estivesse o homem, "a meta-sintese de 

todas as preocupa~oes" (Niskier, 1972). 

Com o aumento das horas de lazer, previa-se para o ano 2000 a volta ao humanismo 

classico, convivendo o avan~o tecnol6gico com o apuro dos sentimentos. A maquina seria 

colocada a servi~ dos mestres, mas sem esquecer um componente essencial da Educa~ao, uma 

verdade que nada tern de cibemetica: o amor. 

Quando se discutiam os meritos e os demeritos (estes em maior escala) da Educa~ao 

ministrada no Brasil, os materiais e tecnicas audiovisuais assurniam relevo extraordinario, como 

coadjuvantes de um processo que jamais prescindiria da figura do mestre. Para Niskier (1972) a 

Educ~ao tern sido a Ultima das manifesta~Cies importantes, na vida de uma n~ao, a incorporar 

novos metodos de transmissao do pensamento. 

E interessante como, apesar da cren~a de que em pouco tempo os professores e os 

livros seriam substitnidos pelo radio, pela televisao, pelos discos, pelos filmes e outros recursos 

audiovisuais, defendia-se que, na verdade a instru~ao mecanizada nao substituiria o professor, 

apenas recondicionaria sua a~ao em classe, exigindo dele uma posi~ao mais de conselheiro do 

que mero repetidor de conhecimentos codificados. Sua palavra continuaria tendo um peso 

expressive, mas deveria ser enriquecida com o instrumental entiio colocado a servi~o da 

Educ~ao. 

A Educ~ao tradicional fOra, mais uma vez, posta em questiio. Marshall McLnhan 

(I 969) Ian~ou a pergunta: 

"Oode comes:a e tennina a escola? 0 ceu pontilbado de satelites, a densa rede eletrooica que se 

emaranha no ar, as microondas cruzaodo o espas:o, os telefones ligando todos os lares entre si, 
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os emissores e receptores nos veiculos que transitam no ar, no mar, no solo e no subsolo ... 

Tudo isso niio pennitin\ clausuras, tudo se tomari publico, como na aldeia tribal. A aldeia do 

futu:ro sera resultado de urn adensamento eletr6nico. Estaremos prepa.rados para esse futuro?" 

Em seguida, McLuhan afinnou: 

"[ ... ] educar sera sini\nimo de aprender a gostar de progredir, a melhorar sempre; nesse dia, 

educar nao significara mais formar e manter os homens a meio caminho de suas possibilidades 

de desabrochamento, mas pelo contt:irio, sera abrir-se para a essencia e para a plenitude da 

prOpria existencia." 

Assim, e possivel considerar duas fases: 

- a fase anterior ao surgimento da microinformatica, caracterizada pelo uso de terminais de 

computadores de grande porte; 

- a fase posterior a microinformatica, caracterizada pelo uso intenso de microcomputadores. 

Na primeira fase, que se prolonga ate o final da decada de 70, aproximadamente, o 

uso do computador nas escolas norte-americanas estava mais ligado ao uso administrative. As 

tentativas de util~iio didatica eram restritas e segundo os pesquisadores, apresentavam uma 

serie de dificuldades (Taille, 1986). 

Alguns desses autores pioneiros consideraram seus resultados animadores e 

prosseguiram em seu trabalho. Podem ser citados, dentre estes autores, Dwyer, que investigou 

principalmente as potencialidades didaticas do computador em varias disciplinas do equivalente 

ao que hoje chamamos de Ensino Medio, e Bork, que pesquisou especificamente o ensino de 

Fisica. Alem destes, Pappert tambem dirigiu suas pesquisas para a area pedag6gica, porem, de 

forma um tanto diferente dos autores citados acima No fim da decada de 60 come90u a explorar 

as possibilidades pedag6gicas de pequenos veiculos esfericos dotados de sensores e capacidade 

grafica, controlados por pequenos computadores. Em virtude de seu formato, este tipo de veiculo 

foi chamado de tartaruga Esta obedecia a comandos graficos, desenhando no chiio. Em seguida, 
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para serem usados por crian9as em computador, esses comandos foram organizados em uma 

linguagem chamada Logo. Os objetivos de Papert e sua equipe, nesse trabalho, eram desenvolver 

uma linguagem mais adequada para jovens programarem o computador e tambem favorecer a 

aprendizagem "concreta" de conceitos geometricos e materrnlticos. Em virtude destas 

caracteristicas, a linguagem Logo foi sendo cada vez mais usada em escolas da Europa e dos 

Estados Uuidos. 

Com o advento da microinformatica em 1975, quando foi construido o primeiro 

microcomputador nos Estados Uuidos, verificou-se grande aumento do uso do computador para 

fins pedag6gicos nesse pais. Isto se deu niio s6 porque o custo dos equipamentos, embora ainda 

alto, ficou mais acessfvel as esco1as, como tambem porque a programa9iio de conteudos tornou-se 

mais facil pela possibilidade de se utilizarem linguageus mais simples como o Basic. Esta 

linguagem criada em 1964 nos Estados Unidos e relegada a segundo plano pela comunidade 

cientffica, foi resgatada pela microinformatica em virtude da sua proximidade com a lingua 

natural, o que facilitou muito a programa9iio do usuario iniciante. 

A decada de 80 foi marcada pela crescente informatfza9iio do sistema educacional 

americano. De modo geral, o Estado interveio pouco nessas experiencias, limitando seu papel a 

ajuda financeira para a compra de equipamentos. Mesrno os distritos escolares decidiram deixar a 

criteno das escolas a realfza9iio da experiencia de acordo com sua realidade especifica. Nesse 

sentido, e grande a diversidade de experiencias encontradas. Embora variadas, as formas de 

utiliza9iio compartilham do mesmo objetivo: melhorar o ensino, o que pode ser traduzido por 

maior rendimento escolar dos alunos, farniliarizando-os ao mesmo tempo com uma nova 

tecnologia 
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A Fran<;a e outro pais que se destaca pela crescente informatizayao de seu ensino. Sua 

experiencia iniciou em 1970, quando foi realizado o Semirulrio de Informatica no Ensino, em que 

foram debatidas as metas e formas de implanta<;ao do computador desde a escola primana ate a 

Universidade (Taille,1986) 

No Brasil, segundo informa<;oes oficiais do Ministerio da Educa<;ao e Cultura (MEC, 

2001), a busca de urn caminho no uso da Informatica na Educa<;ao teve inicio em 1971, quando 

pela primeira vez se discutiu o uso de computadores no ensino de Fisica na USP/Sao Carlos. Em 

1973, algumas experiencias come<;aram a ser desenvolvidas em outras universidades, usando 

computadores de grande porte como recurso auxiliar do professor para ensino e avalia<;ao em 

Quimica na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e desenvolvimento de software 

educativo na Universidade do Rio Grande do Sui (UFRGS). 

Destacam-se ainda, nos anos 70, as experiencias do Laborat6rio de Estudos 

Cognitivos do Instituto de Psico1ogia - LEC, da UFRGS, apoiadas nas teorias de Piaget e 

Pappert, tendo como publico-alvo crian<;as com dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e 

calculo. 

A Universidade Estadual de Campinas - Unicamp em 1975, iniciou cooperayao 

tecnica com o Media Lab do Massachussets Institute of Technology - MIT, criando urn grupo 

interdisciplinar para pesquisar o uso de computadores com 1inguagem LOGO na educayao de 

crian<;as. 

A cultura nacional de Informatica na Educa<;ao teve inicio nos anos 80, a partir dos 

resultados de dois semirulrios internacionais (1981 e 1982) sobre o uso do computador como 

ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem. A politica de informatica educativa 
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buscou desenvolver mecanismos para inserir o computador no processo educativo, na expectativa 

de que, com sua utiliza9ao, pudesse ser garantido urn ensino de melhor qualidade (Brasil, 1989). 

Surgiu, em tais seiilinarios, a ideia de implantar projetos-piloto em universidades, o 

que originou em 1984, o Projeto EDUCOM, iniciativa conjunta do MEC, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico- CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos- FINEP 

e Secretaria Especial de Informatica da Presidencia da Republica - SEIIPR, voltada para a 

criayao de nucleos interdisciplinares de pesqnisa e formayao de recursos humanos nas 

Universidades Federais do Rio Grande do Sui (UFRGS), Rio de Janeiro (UFRJ), Pernambuco 

(UFPE), Minas Gerais (UFMG) e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Apesar das 

dificuldades financeiras, esse projeto foi o marco principal do processo de gerayao de base 

cientifica e formulayao da politica nacional de informatica educativa. 

Considerando os resultados do Projeto EDUCOM, o MEC criou, em 1986, o 

Programa de Ayao Imediata em Informatica na Educayao de 1° e 2° graus, destinado a capacitar 

professores (Projeto FORMAR) e a implantar infraestruturas de suporte nas secretarias estaduais 

de Educayao (Centros de Informatica na Educayao Tecnol6gica- CIET) e universidades (Centro 

de Informatica na Educayao Superior- CIES). Competia a cada secretaria de Educayao e a cada 

instituiyao de ensino tecnico e/ou superior definir pedagogicamente sua proposta. 

Foram implantados em varios estados da Federayiio, 17 Centros de Informatica da 

Educayao - CIEDs (1988-89), nos quais grupos interdisciplinares de educadores, tecnicos e 

especialistas trabalhavam com programas computacionais de uso e/ou aplicayao de informatica 

educativa. Esses centros atendiam a alunos e professores de I o e 2° graus e a comunidade em 

geral e foram irradiadores e multiplicadores da telernatica na rede publica de ensino. 
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A Organiza9lio dos Estados Americanos - OEA em 1988, convidou o MEC para 

avaliar o projeto de Informatica Ap1icada a Educaylio Basica do Mexico. Isso fez o MEC e a 

OEA formularem urn projeto multinacional de coopera9lio tecnica e financeira, integrado por oito 

paises 1atino-americanos, que vigorou entre 1990 e 1995. 

A base te6rica sobre informatica educativa no Brasil existente em 1989 possibi1itou 

ao MEC instituir, por intermedio da Portaria Ministerial n• 549/89, o Programa Nacional de 

Informatica na Educa9lio - PRONINFE, com o objetivo de "desenvo1ver a informatica educativa 

no Brasil, atraves de atividades e projetos articulados e convergentes, apoiados em 

fundamenta9ao pedag6gica, s6lida e atualizada, de modo a assegurar a unidade politica, tecnica e 

cientifica imprescindive1 ao exito dos esforyos e investimentos envo1vidos" (MEC, 2002). 

Apoiado em dispositivos constitucionais re1ativos a Educaylio, ciencia e tecno1ogia, o 

PRONINFE visava promover o desenvo1vimento da informatica educativa e seu uso nos sistemas 

pub1icos de ensino (que naque1a ocasiao era denominado 1°, 2°, 3° graus e educa9lio especial); 

fomentar o surgimento de infra-estrutura de suporte nas esco1as, apoiando a criayiio de centros, 

subcentros e 1aborat6rios e capacitar continua e permanentemente professores. 0 Programa previa 

crescimento gradual da competencia tecno16gica referenciada e contro1ada por objetivos 

educacionais, amparado em urn mode1o de planejamento participativo que envolvia as 

comunidades interessadas. Os objetivos e metas do PRONINFE foram formulados em sintonia 

com a politica nacional de ciencia e tecnologia da epoca. 

0 PRONINFE (MEC, 2002) apresentou os seguintes resultados no periodo de 1980-

1995: 

44 centros de Informatica na Educaylio implantados, a maioria conectado a Internet. 
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400 subcentros implantados, a maioria por iniciativas de govemos estaduais e municipals, a 

partir do modelo de planejamento concebido, inicialmente, pelo Projeto EDUCOM!UFRGS 

( destes, 87 estao no Rio Grande do Sui). 

400 laborat6rios de informatica educativa em escolas ptiblicas, financiados por govemos 

estaduais e municipals. 

Mais de 10.000 profissionais preparados para trabalhar em informatica educativa no pais, 

incluindo urn nfunero razoavel de pesquisadores com cursos de mestrado e doutorado. 

0 PRONINFE, apesar das dificuldades orvamentarias, gerou, em dez anos, uma 

cultura nacional de informatica educativa centrada na realidade da escola publica. Ele constituiu o 

principal referencial das ayiies planejadas pelo MEC: correspondeu, praticamente a uma fase 

piloto que durou mais de uma decada. 

Na decada de 90 comevam a surgir fortes indicios do predominio da globalizaylio na 

sociedade, fazendo assirn com que a Informatica ocupasse posivlio de suma irnportancia na vida 

social dos individuos; nessa epoca comevaram a ser irnplantados sistemas de rob6tica industrial. 

Diante da preocupa9lio em formar cidadlios para uma nova realidade, em 1997 o 

Governo Federal criou o Programa Nacional de Informatica na Educavlio - PRO INFO, iniciativa 

vo1tada para a introduvlio da tecno1ogia de Informatica na rede publica de ensino. A proposta da 

informatica educativa foi uma forma de aproximar a cultura escolar dos avanvos que a sociedade 

ja vinba desfrutando. Esse programa irnplantou, ate o final de 1998, 119 Nucleos de Tecnologia 

Educacional (NTE) em 27 Estados e Distrito Federal e capacitou, por intermedio de cursos de 

especializavlio em Informatica em Educaylio (360 horas), cerca de 1419 multiplicadores para 

atuarem nos NTEs. Os NTEs sao estruturas descentralizadas, de apoio ao processo de 

informatizaylio das escolas, auxiliando tanto no processo de incorporavao e planejamento da nova 
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tecnologia, quanto no suporte tecnico e na capacitavao dos professores e das equipes 

adrninistrativas das escolas (MEC, 2002). 

Os principios norteadores dos NTEs sao: 

melhorar a qualidade do processo de ensino -aprendizagem; 

possibilitar a criavao de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares mediante 

incorporaviio adequada das novas tecnologias de informaviio pelas escolas; 

propiciar uma educavao voltada para o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico; 

educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida. 

Enquanto isso, em algumas instituivoes privadas, segundo Silva e Marchelli (1998), a 

construvao e a montagem de laborat6rios de Informatica tern se pautado por criterios ligados 

quase exclusivamente ao marketing, com o objetivo de atrair novos alunos. Os autores acima 

citados, afirmam que, em muitas escolas, primeiro o laborat6rio de Informatica e criado, para 

depois se decidir o que vai ser feito com ele. 0 computador aparece muito mais como parte 

figurativa de uma ficticia "escola moderna" do que para contribuir efetivamente com a rotina dos 

processos pedag6gicos. Admitem, porem, que existem tambem instituivoes mais conseqiientes, 

que estao fazendo da Informatica motivo de avanvo do seu trabalho pedag6gico, e engajando-se 

na modernidade de forma conseqiiente e Iucida. Esta situavao s6 e possivel com o envolvimento 

do educador no processo de util.i.zavao desse novo recurso colocado a sua disposivao. 

Segundo Valente (2003), e necesslirio que o educador seja preparado para integrar a 

informatica nas atividades pedag6gicas, levando-se em consideravao quatro pontos fundamentals: 

• o computador amplia as possibilidades da construvao do conhecimento, o que 

leva o educador a reflexao do seu papel diante desse novo contexto; 
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• toda proposta deve estar adequada a realidade da escola ou instituiyao de ensino; 

• ao educador cabe, assim como ao aluno, ter condiyoes de construir conhecimento 

referente ao recurso proposto; 

• o educador deve ter claras quais as necessidades da sala-de-aula e os objetivos 

que quer alcanyar e, a partir disso, fazer uso consciente do recurso. 

3.2 Educa~tiio e Tecnologia 

Freqiientemente ouve-se falar que estamos vivendo a era da Informatica. Segundo 

Schaff (1995), estamos vivendo a segunda revoluyiio tecnico-industrial. A prirneira revoluyao a 

que o autor se refere diz respeito a substituiyao da forya fisica do homem pela energia das 

maquinas e a segunda consiste na ampliayao das capacidades intelectuais do homem que, por sua 

vez, tambem sao substituidas pela maquina Pelo prisma educacional, e possivel afirmar que 

estamos vivendo a era da aprendizagem, considerando-se a grande e siibita quantidade de 

informayoes disponiveis, que ja e indiscutivelmente maior do que no passado. Desde hii alguns 

anos, o uso comercial e industrial do microcomputador faz parte do conhecimento de todos, 

porem ninguem esperava que o mesmo viesse a integrar o dia-a-dia das pessoas em tao pouco 

tempo e da forma intensa como acontece hoje em dia. Essa revoluyiio tecnol6gica traz consigo 

urn novo padrao de conhecimento e urna radical transformayao nas formas de produyao, 

sistematizayao e veiculayao da informayao, o que produz mudanyas tambem nas relayoes sociais. 

Na Educayao, o uso da Informatica tern provocado discuss5es que giram em tomo das 

mudanyas na forma de aprender, de ensinar, do acesso as informay(}es, das novas posturas a 

serem adotadas diante do advento da tecnologia Antes mesmo que os professores possam se 

preparar para utiliza-lo, o computador esta presente dentro da escola, impondo urn desafio do 

qual niio se tern como fugir. 
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Como ocorre em todo processo de mudanya, a resistencia se faz presente tambem 

nesse contexto e vern causando impactos, ao mesmo tempo em que gera desafios para o 

educador. Assim, mesmo reconhecendo os beneficios que a Informatica de urn modo geral vern 

trazendo a Educayao, e preciso considerar que a presenya de certos recursos nao garante 

melhorias no processo educacional se nao for observado o compromisso com a qualidade do 

serviyo prestado. A Internet, por exemplo, e hoje utilizada amplamente na Educayao, mas nao 

esta claro se isto esta nos conduzindo a urn sistema educacional pior ou melhor do que ja temos 

(Papert, 1994). 0 simples acesso a rede, assim como a qualquer outra tecnologia, nao assegura 

por si s6 melhorias na qualidade do ensino, que depende de infuneros fatores. 

Educadores e educandos podem contar com a Internet como urn grande aliado: muita 

inforrnayao esta disponivel na rede, porem, existe urna preocupayao crescente acerca desse 

conteudo, de forma a transforrnar essa inforrnayao em conhecimento e oferecer ao usuario urn 

serviyo de qualidade que sobretudo, va ao encontro do interesse dos que o procuram, admitindo 

acesso desde a pesquisas escolares ate its mais recentes publicayoes do campo academico. Na 

area de Geociencias e possivel encontrar varios sites que divulgam inforrnay6es e links 

relacionados. Alem disso, varias iniciativas tern sido tomadas por profissionais e pesquisadores 

no sentido de disponibilizar a educadores e educandos niio s6 inforrnay{ies como tambem 

recursos didaticos para o desenvolvimento de conteudos de Geociencias. Sabe-se que os recursos 

de Informatica aplicados a Educayiio nao constituem a soluyao dos problemas educacionais 

existentes, porem eles podem perfeitamente contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. 

E not6rio em nossa realidade que grande parte das atividades desenvolvidas em salas 

de aulas e centrada no educador, que detem a iniciativa e a lideranya para definir a metodologia 

de aprendizagem adotada. Em urn contexto onde o desenvolvimento da atividade se da somente 
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por exposi9ao verbal, exigindo-se do educando a memorizayao dos conteiidos, e vetado a ele, 

educando, a possibilidade de desenvolver seu potencial criativo, que poderia ser despertado por 

meio da ado9ao de outras estrategias, com o uso de outros recursos: o computador, por exemplo. 

0 computador pode ser utilizado como ferramenta educacional e, como tal, deve ser 

caracterizado n1io como urn instrumento que ensina, mas como uma ferramenta com a qual se 

desenvolve algo, propiciando urn ambiente de ensino-aprendizagem baseado na resoiuyao de 

problemas. 

"Como ferramenta, o computador pode ser adaptado aos diferentes estilos de aprendizado, aos 

diferentes niveis de capacidade e interesse intelectual, as diferentes situa~OeS de ensino

aprendizagem, inclusive dando margem a cria~ao de novas abordagens." (Valente, 1993). 

Espera-se, assim, que o uso do computador como ferramenta fa9a com que o 

educando seja capaz de usar o conhecimento existente, tomando-se urn pensador ativo e critico, 

alem de fazer com que reconhe9a seu potencial intelectual, utilizando-o no desenvolvimento de 

habilidades e na aquisi91io de novos conhecimentos, o que certamente nao aconteceni com o 

simples acesso a tecnologia. 0 alcance desses objetivos depende da maneira como essa 

ferramenta seni utilizada e do desafio que possa representar para o educando. Assim, o Educador 

precisa ser preparado para desempenhar o papel de mediador na constru91io do conhecimento do 

aluno, a fim de nao fazer deste recurso urna ferramenta para informatizar a Educayao do jeito que 

esti. 

A introduyao da Infollillitica na escola tern tambem a funyao de preparar os 

educandos para a nova sociedade, cujas caracteristicas basicas estiio centradas nas novas formas 

de criayao disponiveis no mercado, acesso e utilizayiio do conhecimento e da informayao. Nesse 

processo, a memorizayao de conteiidos cede Iugar a capacidade de localizar, buscar e obter a 

informayao. 
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E evidente que, por melhores que sejam as novas tecnologias e, em particular, o 

computador, elas jamais substituiriio o educador na sua fun9iio especifica de orientar, dirigir e 

avaliar o processo de constrw;:iio do conhecimento do educando. Alem disso, o desenvolvimento 

do educando niio pode ficar restrito ao nivel intelectual-cognitivo, mas deve englobar sua 

forma9iio integral, na qualidade de cidadiio, sujeito etico-hist6rico; essa dimensiio s6 pode se 

desenvolver plenamente no nivel especifico das rela9oes interpessoais, estabelecidas entre 

educador e educando. 

A Informatica na Educa9iio deve ser usada como meio e niio como fim, ou seja, o uso 

dessa tecnologia s6 podera ser eficiente se os profissionais envolvidos estiverem comprometidos 

com uma Educayiio de qualidade, na qual a possibilidade de construyiio de urn conhecimento e 

ampliada de tal maneira que o educando da inicio a urn processo no qual seu modo de pensar 

tornar-se-a naturalmente inter ou multidisciplinar. 

Como ferramenta, segundo Valente (1993), o computador niio e urn instrumento que 

ensina o aluno, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo e, portanto, o aprendizado 

ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por intermedio do computador. 

Nesse processo, o aluno ouve os pontos de vista dos outros, o que o ajudara a 

desenvolver os proprios; contribui com o grupo apresentando ideias e experiencias, constr6i 

argumentayoes significativas quando niio concordar ou niio compreender determinadas ideias; 

relaciona os aspectos te6ricos com aspectos do cotidiano para melhorar a propria pnU:ica alem de 

sentir prazer em aprender, pois a aprendizagem niio precisa ser penosa, pode ser urn espayo para a 

felicidade. 

0 educando tern, assim, oportunidade de desenvolver varias habilidades e 

competencias, o que, segundo Perrenoud (1999), e a capacidade de fazer uso de varios recursos, 
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de forma criativa e inovadora, a fim de enfrentar uma determinada situac;ao. Habilidade, por sua 

vez, e considerada como a! go menos amplo do que a competencia de tal forma que a competencia 

seria constituida por vanas habilidades. Para Toro (2000), dentre as habilidades, destacam-se o 

dominio da leitura, a escrita e as diversas linguagens utilizadas pelo homem; amilise e 

interpretac;ao de dados, fatos e situac;oes, sendo um aspecto essencial para que se possa expor o 

proprio pensamento, oralmente ou por escrito; a compreensao da sua realidade e atua9ao sobre 

ela, a formac;ao e informa9ao para atuar como cidadaos; a viabilidade do educando organizar-se 

para defender seus interesses; solucionar problemas por intermedio do dia!ogo e da negocia9ao, 

respeitando as normas estabelecidas; trabalhar para tornar possiveis todos os direitos humanos; 

ser critico diante dos meios de comunica9ao, para entende-los e assim usa-los com criterio para 

obter informac;oes; localizar, acessar e usar melhor a informac;ao acumulada 

Segundo Papert (1994), as tecnologias de informac;ao, desde a televisao ate os 

computadores e todas as suas combina9oes, abrem oportunidades sem precedentes para a a9ao a 

fim de melhorar a qualidade do ambiente de aprendizagem. Em um contexto de grande progresso 

da ciencia e da tecnologia, sao notaveis grandes mudanc;as em vanas areas da atividade humana, 

como a telecomunicac;ao, a medicina e os transportes, porem a escola e um exemplo de uma area 

que nao mudou tanto. Para Papert, as mudanc;as que ocorreram nao alteraram substancialmente a 

natureza da escola 0 advento dos recursos tecnologicos na Educa9ao, com destaque para a 

Informatica, vern despertando muitas discuss5es a respeito do seu uso, visto que, assim como no 

uso de qualquer outro recurso, nao M garantia de sucesso: a constru9ao eo desenvolvimento das 

habilidades e competencias voltadas para a formac;ao do aluno dependem nao s6 dos recursos 

utilizados mas tambem da disponibilidade do educador em refletir sobre sua propria pratica, 

dispondo-se a incorporar um novo componente no processo de sua propria formac;ao. 
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Para Pais (2002), 

"[ ... ] com o advento da Internet, cresce a cada dia a necessidade de um novo desafio docente 

que e a competencia de trabalhar com informa~6es, ter competencia para pesquisa-las, associ:\

Jas e aplici-las as situa~6es de interesse do sujeito do conhecimento". 

De modo geral, o uso desta ferramenta requer nova postura do educador em funlj:aO da 

autonomia que ela oferece ao aluno. E claro que alem dos beneficios que a Informatica pode 

trazer a Educalj:ao, ha tambem os desafios a serem superados e isso vai depender em parte da 

percep!j:iio das condilj:oes existentes que surgem com o proprio uso da tecnologia. 

Essa preocupa!j:ao niio e novidade: ao analisar o funcionarnento da sociedade e suas 

implica~j:oes na Educalj:aO, Rousseau (Neto,2001) defendia que a Educa~j:ao deveria se aproximar 

de uma vida livre para que a crian9a pudesse desenvolver suas potencialidades. Transpondo essa 

situalj:ao para os dias de hoje, nos depararnos com a seguinte situa9iio: nove entre dez 

profissionais da Educa9iio afirmarn que urn dos maiores entraves do oficio reside no descaso com 

a autoridade do professor por parte das novas geralj:Oes (Aquino, 2002). Isso revela uma das 

dificuldades que o educador enfrenta no desenvolvimento de atividades que utilizarn a 

Informatica como ferramenta: como proceder nurna situalj:ao onde o educando tern a sua frente 

urna garna enorme de informalj:oes, apresentadas de forma atrativa e que imp5em uma postura 

diferenciada tanto do educador quando do educando. 0 descaso anteriormente citado se deve 

possivelmente ao desconhecimento de que a nolj:iio de autoridade se constr6i aos poucos e 

tambem que as a9oes escolares que se pretendam democraticas necessitam ser continuamente 

negociadas e reinventadas. Para Aquino (2002), e ai que desponta a proposta do contrato 

pedag6gico, que significa organizar conjuntamente as rotinas de trabalho e de convivencia ( o que 

e como sera feito ). Sao estrategias de consagra~j:ao dos diferentes papeis de educador e educando, 

que devem passar por mudan~j:as, principa!mente no que diz respeito a comunicalj:iio entre os 
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envolvidos. Niio se trata de fixar regras rigidas; muito pelo contrario, elas devem estar em 

constante revisao, recordando ou reformulando os acordos. Deixando claro o que sera feito e de 

que forma, "o respeito mutuo, o exercicio livre do pensar e a alegria de tomar parte da vida 

escolar, sao conseqiiencias" (Aquino, 2002). 

Os contratos pedag6gicos constituem a aprova9iio dos diferentes papeis de educador e 

educando que no contexto aqui apresentado - do uso da Informatica como ferramenta pedag6gica 

- devem passar por mudan9as, principalmente no que diz respeito a comunicayao entre os 

envolvidos. 

3.3 A Informatica e os Parimetros Curriculares Nacionais - PCNs 

Com o uso da informatica como ferramenta pedag6gica no processo de constru9iio do 

conhecimento, o educador ocupa urn papel de mediador entre o educando e o conhecimento, entre 

o educando e seus pares. E neste contexto que os Parilmetros Curriculares Nacionais - PCNs -

orientam a revisiio ou a elaborayiio de curriculos nos estados e municipios, visto que foram 

criados com o objetivo de: 

"( ... ) propiciar aos sistemas de ensino, particularmente aos professores, subsidies a elabora<;iio 

e/ ou reelabora~ao do curriculo, visando a constru<;iio do projeto pedag6gico, em fun~ao da 

cidadania do aluno." (MEC, 2002) 

Alem disso, na elaborayiio dos PCNs foram levados em conta os fatores culturais, 

sociais e econoruicos do Brasil. Segundo esse documento, o ensino fundamental tern como 

principal objetivo propiciar a todos a forrna9iio basica para a cidadania, a partir da criayiio, na 

escola, de situayoes de aprendizagem que possibilitem: o pleno dominio do calculo, da leitura e 

da escrita, como meio basico para o exercicio da cidadania; a compreensiio do meio natural e 

social, do sistema politico, da tecnologia, das artes e dos valores em que a sociedade se 

fundamenta; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisiyiio de 
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conhecimentos e habilidades e a formayao de atitudes e valores; o fortalecimento dos vinculos da 

familia, das nol(oes de solidariedade e de tolerancia reciproca em que se assenta a vida social. 

Segundo os PCNs (1998) o educando dos ciclos III e IV, publico-alvo do presente 

trabalho, esta vivendo urna fase de grandes transforma96es fisicas, cognitivas e emocionais. Esta 

se questionando e questionando o mundo a seu redor. Quanto mais espa9o ele tiver para debater e 

discutir, mais rapidamente encontrara respostas para suas questoes. Por isso, recomenda-se que o 

educando encontre na sala de aula urn espa9o para se expressar, expor suas opinioes, ouvir e 

respeitar as opinioes dos colegas. 

No caso do ensino de Geografia, e interessante que se perceba que o mundo e 

dinfunico e passive! de transformal(oes. Quando o educando se familiariza com as leis que 

regulam o tempo atmosfenco, as esta96es do ano e os dimas, pode compreender as relayoes 

dessas leis com as diversas paisagens vegetais, com os varios tipos de solo e com a organizal(ao 

das bacias hidrognlficas. Mas isso nao e suficiente. Ao estudar urn ecossistema, nao se pode 

perder de vista as al(5es hurnanas e as formas de organizayao social que se estruturam em seu 

interior. 

Para Azevedo (2003), partir do espayo em que o educando vive e muito estimulante e 

ajuda a compreender que a Geografia faz parte do cotidiano. Segundo os PCNs, e urn momento 

de grande desafio ao educador quando urna verdadeira abundiincia de temas pode ser trabalhada 

Mas embora exista urna multiplicidade tematica e a necessidade de estudar a Geografia pelo 

enfoque dos processos e interay()es nurna abordagem hurnanista plural, nao-fragmentada, mas 

essencialmente socio-cultural, o educador pode ampliar tambem a sua possibilidade de oferecer 

aos educandos maior sistematizayao do conhecimento de sua area. Portanto, os ja conhecidos 

principios do estudo geografico: a observayao e a descriyao, as interay5es e as explicay5es, a 
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territorialidade, a extensao e a analogia continuam a ser importantes procedimentos de 

aprendizagem. Esses procedimentos, somados a ampla possibilidade de uso de recursos diditicos, 

entre eles o computador, podem ser mais profundamente utilizados pelo educador para que possa 

criar interven9(ies significativas que despertem e ao mesmo tempo consolidem os conhecimentos 

geograficos do aluno, como urna forma de saber particular, mas ao mesmo tempo articulado com 

outras areas. E o momento de ir alem daquilo que os educandos jii sabem, seja por experiencia da 

vida cotidiana, seja por influencia dos espa9os de identifica9iio ou dos meios de comunicayao. 

3.1.1 Construtivismo e S6cio-lnteracionismo 

Os fundamentos te6ricos dos PCNs sao o construtivismo e o s6cio-interacionismo. 

Segundo Azevedo (2003), o construtivismo e urna teoria psico-pedag6gica que diz respeito ao 

modo como o individuo constr6i o seu conhecimento. Essa constru9iio se di pela ayao do sujeito 

sobre o objeto do conhecimento, mas e importante destacar que para essa ayiio ele traz suas 

experiencias e seus conhecimentos previos. Os estudos sobre a teoria construtivista tern como 

base as pesquisas de Jean Piaget, urn bi6logo com preocupay()es essencialmente epistemol6gicas. 

Segundo Piaget, o conhecimento niio pode ser concebido como algo predeterminado desde o 

nascimento, nem como simples registro de percepyoes e informa9(ies. 0 conhecimento e 

conseqiiencia das a9(ies e das interay()es do sujeito com o objeto de conhecimento, seja do mundo 

fisico, seja do mundo da cultura. Para Piaget, o ideal da Educayao nao e aprender ao miiximo, 

maximizar os resultados, mas e antes de tudo aprender a aprender: e aprender a desenvolver-se e 

aprender a continuar a se desenvolver depois da escola 

0 s6cio-interacionismo tern como foco o desenvolvimento do individuo e da especie 

humana como resultado de urn processo s6cio-hist6rico. Para Lev Vygotsky (Azevedo,2003) e o 

grupo social que fomece o material que possibilita o desenvolvimento das atividades 
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psicol6gicas. Isso significa que se deve analisar o reflexo do mundo exterior no mundo interior 

dos individuos a partir da intera9lio destes com a realidade. De acordo com os conceitos 

desenvolvidos por Vygotsky (1994), o aprendizado envolve sempre a intera9lio com outros 

individuos e a interferencia direta ou indireta deles. 0 objeto de estudo de Vygotsky era o 

desenvolvimento humano a partir do processo hist6rico que o individuo esta vivendo. Em seus 

estudos, esse autor apontou urn outro nivel de desenvolvimento, alem do nivel pessoal, que ele 

charnou de proximal ou potencial. Trata-se do nivel em que alguem nlio consegue fazer 

determinada atividade sozinho, mas com a ajuda de outra pessoa e capaz de realiza-la. Isto 

significa que esse individuo nlio tern total autonomia, mas ja tern elementos que possibilitam a 

rea!iza9lio da tarefa. A partir desse conceito, chega-se a concluslio que: 

0 processo e mais importante que 0 produto; 

o educador desempenha o papel de mediador entre aluno e conhecimento e nlio apenas o de 

mero transmissor de conhecimentos; 

a aprendizagem nlio e urn ato solitario, mas de inter~lio com o outro; 

a aprendizagem exige planejarnento e constante reorganiza9iio por parte da escola; 

a reorganiza9iio de experiencias deve levar em conta o volume de colabora9lio do qual o 

aluno ainda necessita para poder produzir determinadas atividades de forma independente; 

o dialogo deve ser permanente, permeando o trabalho escolar; 

a ideia de que a classe deve ser homogenea e abandonada. 

Enquanto para Piaget o conhecimento se da a partir da ~lio do sujeito sobre a 

realidade, para Vygotsky esse mesmo sujeito nlio somente age sobre a rea!idade, mas interage 

com ela, construindo seus conhecimentos a partir das rela9oes intra- e interpessoais. Na troca com 

outros sujeitos e consigo mesmo ele internaliza conhecimentos, papeis e fun9oes sociais. Para 

30 



Piaget, a aprendizagem depende do estagio de desenvolvimento atingido pelo sujeito, enquanto, 

para Vygotsky, a aprendizagem favorece o desenvolvimento das funyoes mentais. 

Entretanto, apesar das diferenyas entre a posiyao te6rica dos dois cientistas, ambos 

enfatizam a necessidade de compreensao da genese dos processes cognitivos. Alem disso, eles, 

igualmente, nao consideram os processes psicol6gicos como resultados estaticos que se 

expressam em medidas quantitativas, pois tanto Piaget como Vygotsky valorizam a interayao do 

individuo com o ambiente e veem o individuo como sujeito que atua no processo de seu proprio 

desenvolvimento . 

3.4 Os quatro pilares da Educa!fiO 

De acordo como relat6rio da Organizayao das Nayoes Unidas para a Educayao, a 

Ciencia e a Cultura - UNESCO - da Comissao Internacional sobe Educayao para o Seculo XXI, 

coordenada por Jacques Delors (1999), "a educa9ao cabe fornecer, de algum modo, os mapas de 

urn mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bt'issola que perrnita 

navegar atraves dele". 

Segundo Delors (1999), para poder dar resposta ao conjunto das suas rnissiies, a 

Educayao deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de 

toda vida, serao de algum modo para cada individuo, os pilares do conhecimento: aprender a 

conhecer, isto e adquirir os instrumentos da compreensao; aprender a fazer, para poder agir sobre 

o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fun de participar e cooperar com os outros em todas 

as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as tres precedentes. E 

claro que estas qnatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas 

mt'iltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta. 
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A Comissao Intemacional sobre Educa~ao para o Seculo XXI pensa que cada urn dos 

"quatro pilares do conhecimento" deve ser objeto de aten~ao igual por parte do ensino 

estruturado, a fun de que a Educa~ao apare~a como urna experiencia global ao longo de toda a 

vida, no plano cognitivo e pratico, para o individuo na condi~ao de pessoa e membro de urna 

sociedade. 

3.4.1 Aprender a conhecer 

Este tipo de aprendizagem que visa nem tanto a aquisi~ao de urn repert6rio de saberes 

codificados, mas antes o dominio dos pr6prios instrurnentos do conhecimento pode ser 

considerado, simultaneamente, como urn meio e urna fmalidade da vida hurnana. Meio, porque se 

pretende que cada urn aprenda a compreender o mundo que o rodeia, pelo menos na medida em 

que isso !he e necessario para viver dignamente, para desenvolver as suas capacidades 

profissionais, para comunicar-se. Finalidade, porque seu fundamento e o prazer de compreender, 

de conhecer, de descobrir. 0 aurnento dos saberes, que permite compreender melhor o ambiente 

sob os seus diversos aspectos, estimula a curiosidade intelectual, o sentido critico e permite 

compreender o real, mediante a aquisi~ao de autonomia na capacidade de discemir. 

3.4.2 Aprender a fazer 

Aprender a conhecer e aprender a fazer sao em larga medida, indissociaveis. Mas a 

segunda aprendizagem esta mais estreitamente ligada a questiio da form~ profissional: como 

ensinar o aluno a pi'ir em pratica os seus conhecimentos e, como adaptar a Educ~ ao trabalho 

futuro quando niio se pode prever qual sera a sua evolu~. 

Aprender a fazer nao pode, continuar a ter o significado simples de preparar alguem 

para uma tarefa material bern determinada, para faze-lo fabricar no fabrico de alguma coisa 

Como conseqiiencia, as aprendizagens devem evoluir e niio podem mais ser consideradas como 
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simples transrnissao de pniticas mais ou menos rotineiras, embora estas continuem a ter um valor 

formativo importante. 

Qualidades como a capacidade de comunicar-se, de trabalhar com os outros, de gerir 

e resolver conflitos, tornam-se cada vez mais importantes. Esta tendencia torna-se ainda mais 

forte, devido ao desenvolvimento do setor de servivos. 

Ap6s numerosas pesquisas realizadas em paises em desenvolvimento, fica claro que o 

futuro e encarado como estreitamente ligado a aquisivao da cultura cientifica que dara acesso a 

tecnologia moderna, sem negligenciar com isso as capacidades especificas de inovavao e criavao 

ligadas ao contexto local. 

3.4.3 Aprender a viver juntos 

Sem duvida, este modo de aprendizagem representa, hoje em dia, um dos maiores 

desafios da Educa9ao. Parece que a Educavao deve utilizar duas vias complementares: num 

primeiro nivel, a descoberta progressiva do outro; num segundo nivel, e ao Iongo de toda vida, a 

participavao em projetos comuns, que parece ser um metodo eficaz para evitar ou resolver 

conflitos latentes. 

A Educavao tern por rnissao, por um !ado, transrnitir conhecimentos sobre a 

diversidade da especie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciencia das 

semelhanvas e da interdependencia entre todos os seres humanos do planeta. Desde cedo a escola 

deve aproveitar todas as ocasioes para esta dupla aprendizagem. Passando a descoberta do outro, 

necessariamente, pela descoberta de. si mesmo, e por dar a crianva e ao adolescente uma visao 

ajustada do mundo, a Educavao, seja ela dada pela familia, pela comunidade ou pela a escola, 

deve antes de mais nada ajuda-los a descobrir a si mesmos. S6 entao poderao, verdadeiramente, 

por-se no Iugar dos outros e compreender as suas reav0es. Desenvolver esta atitude de empatia, 
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na escola e muito uti! para os comportamentos sociais ao Iongo de toda a vida Por fim os 

metodos de estudo nao devem ir contra este reconhecimento do outro. Os educadores que, por 

dogmatismo, matarn a curiosidade ou o espirito critico dos educandos, em vez de o desenvolver, 

podem ser mais prejudiciais do que uteis. Esquecendo que funcionam como mode!os, com esta 

sua atitude arriscam-se a enfraquecer por toda vida nos alunos a capacidade de abertura a 

alteridade e de en:frentar as inevitaveis tensoes entre pessoas, grupos e na~oes. 0 confronto por 

meio do diillogo e da troca de argumentos e urn dos instrumentos indispensaveis a Educa~iio do 

seculoXXI. 

Quando se trabalha em conjunto sobre projetos motivadores e fora do habitual, as 

diferen~as e ate os conflitos interindividuais tendem a reduzir-se, chegando a desaparecer em 

alguns casos. Uma nova forma de identifica~iio nasce destes projetos que faz com que 

ultrapassem as rotinas individuais, que valorizam aquilo que e comurn e niio as diferen~as. 

Por outro !ado, na pratica letiva diana a particip~iio de educadores e educandos em 

projetos comuns podem dar origem a aprendizagem de metodos de resolu~iio de conflitos e 

constituir urna referenda para a vida futura dos educandos, enriquecendo a rel~iio entre eles. 

3.4.4 Aprender a ser 

Desde a sua primeira reuniiio, a Comissao Internacional sobre Educ~iio para o 

Seculo XXI reafirmou, energicamente, urn principio fundamental: a Educa9iio deve contribuir 

para o desenvolvimento total da pessoa - espirito e corpo, inteligencia, sensibilidade, sentido 

estetico, responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo ser hurnano deve ser preparado, 

especialmente grayas a Edu~iio que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autonomos 

e criticos e para formular os sens pr6prios juizos de valor, de modo a poder decidir, por si 

mesmo, como agir nas diferentes circunstiincias da vida 
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Mais do que nunca a Educa9iio parece ter como papel essencial, conferir a todos seres 

hurnanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginayiio de que necessitam 

para desenvolver seus talentos e permanecerem, tanto quanto possivel, donos do seu proprio 

destino. 

Nurn mundo em mudan9a, de que urn dos principais motores parece ser a inova9iio 

tanto social como economica, deve ser dada a importancia especial a imagina9iio e a criatividade. 

Segundo a Comissao, o seculo XXI necessita desta diversidade de talentos e de personalidades, 

mas ainda de pessoas excepcionais, igualmente essenciais em qualquer civilizayiio. Convem, 

pois, oferecer as crianyas e aos jovens todas as ocasi5es possiveis de descoberta e experimenta9iio 

- estetica, artistica, desportiva, cientifica, cultural e social - que venham completar a apresenta9iio 

atraente daquilo que, nestes dominios, foram capazes de criar as gerayoes que os procederam ou 

suas contemporaneas. Na escola, a arte e a poesia deveriam ocupar urn Iugar mais importante do 

que aquele que lhes e concedido, em muitos paises, por urn ensino tornado mais utilitarista do 

que cultural. A preocupayiio em desenvolver a imaginayiio e a criatividade deveria, tambem, 

revalorizar a cultura oral e os conhecimentos retirados da experiencia da crian9a ou do adulto 

(Delors, 1999). 

Nesse contexto, tudo indica a necessidade da valoriza9iio de urn engajamento 

diferenciado por parte do sujeito, o que significa desenvolver uma competencia especifica para a 

busca de informayoes compativeis com o problema estudado. Quanto a esse desafio, observa-se 

que o excesso de informayoes disponiveis na rede mundial de computadores parece ser tiio 

problematico quanto a ausencia absoluta de dados. 

Outro desafio relativo ao uso dos novos recursos digitais consiste na competencia de 

transformar informayoes em conhecimento vivenciado pelo sujeito. Essa transforma9iio 
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representa a essencia da cogni~ao e nao se realiza de forma evidente ou espontilnea. A sintese de 

novos conhecimentos, a partir de informa~oes obtidas na rede, requer a cria~ao de estrategias 

desafiadoras compativeis com a natureza dos instrmnentos digitais e nao pode ser con:fundida 

com a amplia~o das condi0es de lazer que a tecnologia tambem proporciona ao usuiui.o. Na 

pratica, sele~iio, interpreta9iio, analise e comunicayao de informa9oes lan~am linhas para urna 

sintese cognitiva, mas exigem urn envolvimento diferenciado do sujeito nurn permanente retorno 

a colaborayao do saber, articulando mllltiplas informa9oes com situa~oes vivenciadas no 

cotidiano. 

Nao hli estrategias lineares e seqiienciais para responder aos desafios do fenomeno 

cognitivo, e esta ausencia de estrutura absoluta torna-se mais explicita quando se considerar a 

utilizayao dos recursos tecnol6gicos na aprendizagem. Mesmo assim e possivel indicar conceitos 

que contemplam exatamente esse grau de complexidade. Sao ideias que buscam responder aos 

desafios que ja estavam presentes nas praticas educativas tradicionais, sem o uso do computador. 

Urna delas e o principio de que a aprendizagem niio pode se reduzir ao exercicio da 

memo~, da repeti9ao ou da simples contempla9ao de saberes desprovidos de significado 

para o aluno. E oportuno destacar a pertinencia desse principio, pois o computador e urna 

maquina especializada em realizar opera~5es repetitivas e armazenar grandes quantidades de 

dados atraves de digitos. Urna pratica educativa voltada para repeti~iio, quer seja com ou sem o 

uso do computador, sinaliza urn grande fracasso da Educayiio. E oportuno tambem destacar a 

possibilidade de ocorrer esse equivoco em raziio da facilidade de executar, atraves do 

computador, a conhecidas opera90es do copiar e colar, com as quais, mediante poucos toques no 

teclado, urn texto pode ser transferido da rede para o trabalho do aluno. Quando surge esse 

problema em sala de aula, e a oportunidade de se inserir urna discussiio com os educandos, 
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explorando o significado da pesquisa escolar, quer seja em livros, na rede ou em outras fontes 

multimidias, e a questlio etica da propriedade intelectual. 

Para niio incorrer na repetiyiio inexpressiva, e preciso reforyar a necessidade do 

envolvimento direto do sujeito no seu proprio processo de aprendizagem, pois e necessano 

desenvolver competencias compativeis com a natureza desses novos instrumentos digitais. 

Se por urn !ado existem aspectos comuns a todas as pniticas pedag6gicas, tal como 

estii implicito na abordagem conceitual, cada disciplina apresenta suas particularidades que, por 

sua natureza, exigem soluyoes diferentes. 

0 trabalho com os dispositivos computacionais requer estrategias ate entlio 

desconhecidas no espayo pedag6gico. Dessa forma, objetivos, metodos e conteudos devem ser 

repensados para contemplar, ao mesmo tempo, tanto a dimensiio hist6rica das ciencias como a 

natureza das habilidades necessarias para a epoca atual. Entretanto, esses elementos siio 

particularmente ligados entre si pelo principio da indissociabilidade. A utilizayiio de novos 

instrmnentos possibilita uma oportunidade de ampliayiio do processo didatico. 

3.5 Fundamentos de uma Pedagogia de Projetos 

A metodologia de ensino por projetos pelo uso do computador e uma referencia para 

a conduyiio do trabalho didlitico em Informatica Entretanto, essa metodologia niio e uma 

novidade na hist6ria da Educayiio, pois ja se encontrava entre as propostas da Escola Nova 

(Chaves, 2002), cujo principal objetivo era preparar o jovem para suas futuras responsabilidades 

e para o sucesso na vida, fazendo relayiio entre os processos da experiencia real e a Educayao. 

A proposta da "metodologia de projetos" surgiu no inicio do seculo XX, com os 

fil6sofos e educadores americanos John Dewey e William Kilpatrick. Dewey acreditava que, 
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mais do que uma preparayao para a vida, a Educayao era a propria vida. Assim, aprende-se 

participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante de fatos, escolhendo 

procedimentos para atingir determinados objetivos e ensina-se nao so pelas respostas dadas, mas 

principalmente pelas experiencias proporcionadas, pelos problemas criados, pela ayao 

desencadeada 

Tendo em vista a complexidade da questao metodologica, e conveniente ressaltar que 

a opylio por determinado metodo significa a escolha consciente de urn caminho e de urn conjunto 

de valores, os quais devem conduzir a busca do conhecimento. Na dimensao pnitica, a 

metodologia indica tambem urn conjunto de procedimentos pelos quais se espera chegar ao saber, 

mas nao se pode fixar, previamente, todos os detalhes do caminho a ser percorrido. 

Segundo Simoes (2002), os projetos se constituem em pianos de trabalho e em urn 

conjunto de tarefas que podem proporcionar uma aprendizagem em tempo real e diversificada 

Alem de favorecer a construylio da autonomia e da autodisciplina, o trabalho com projetos pode 

tornar o processo de aprendizagem mais diniimico, significativo e interessante para o educando, 

deixando de existir a imposiyao dos conteudos de maneira autoritaria. A partir da escolha de urn 

tema, o educando realiza pesquisas, investiga, registra dados, formula hipoteses, tomando-se 

sujeito do seu proprio conhecimento. 

A proposta da metodologia de projetos reflete conceitos construtivistas de Piaget e 

Vygotsky, e mais recentemente, o construcionismo de Papert. 

Para iniciar urn projeto, o educando deveni possuir algum conhecimento previo sobre 

o tema proposto, levando em considerayao que este se encontra dentro de seu foco de interesse e 

que possui esquemas cognitivos que serlio "modificados" no decorrer do projeto, proporcionando 

a aprendizagem dita significativa Para Nogueira (1998), no desemolar das etapas do projeto 
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muitas situavoes e problemas se desencadeariio, assim tambem como novas descobertas surgiriio 

- assimilayoes e acomodavoes aconteceriio - e espera-se que novos esquemas se formem. 

De acordo com Simoes (2002) a Pedagogia de Projetos tern fornecido subsidios para 

uma pedagogia dinfunica, centrada na criatividade e nas atividades dos educandos, numa 

perspectiva mais de construviio do que de transmissiio do conhecimento. Dessa maneira, o 

"Metodo de Projetos" de Dewey e Kilpatrick, considerado entiio urn "metodo" passa agora a ser 

visto como uma postura pedag6gica, uma "forma de repensar a pratica pedag6gica e as teorias 

que lhe diio sustentaviio" (Simoes, 2002). Mais do que uma tecnica atraente para transmissiio dos 

conteudos, tern sido proposto como uma mudanva na maneira de pensar e repensar a escola e o 

curriculo, a pnitica pedag6gica, o ensino e em especial, a aprendizagem. 

Atualmente, a aplicaviio da metodologia de projetos no processo de ensino

aprendizagem tern encontrado apoio na utilizaviio das novas tecnologias, principalmente na 

Informatica e especificamente nas midias interativas. Em paises como o Canada e Estados 

Unidos, a aprendizagem baseada em projetos, organizada mediante a utilizayiio de redes de 

computadores e da Internet tern trazido motivayiio entre os aprendizes, fortalecido a cooperaviio 

entre eles e especialmente, tern dado mais significado ao processo de aprendizagem (Gregoire & 

Laferriere, 2001). 

0 trabalho na perspectiva de projetos parte de urna visiio segundo a qual o 

conhecimento da realidade constitui urn processo ativo, no qual os educandos viio conseguindo 

interpretar a realidade e dar-lhe significado, compreendendo-a cada vez mais profundamente. 

Trata-se de urn processo ativo e participativo. Simoes (2002) enumera as seguintes caracteristicas 

de urn projeto: 
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E urn processo educativo desencadeado por urna questao, que favorece a analise, a 

interpreta9ao e a critica, que estimula o confronto de pontos de vista. 

A aprendizagem acontece a partir da interayao entre o educando e o objeto de conhecimento, 

dentro de urn contexto com sentido e significado. 

No projeto predomina a cooperayao: educadores e educandos assurnem o papel de 

pesquisadores. 

0 projeto estabelece conexoes entre as informayoes, questionando a ideia de urna versao 

Uni.ca da realidade. 

0 educando trabalha com diferentes tipos de informayao. 

0 projeto permite que educadores e educandos percebam que h3. diferentes formas e 

caminhos para o aprendizado. 

0 projeto permite ainda que educadores e educandos passem a agir com flexibilidade, a 

acolher a diversidade e a compreender sua realidade pessoal e cultural. 

Desse modo, a postura do educando nao e de espectador ou receptor de informayoes, 

mas sim de agente que investigou, estruturou, apresentou, sintetizou, analisou e avaliou a 

informayao, dando significado a sua aprendizagem, seguindo as orientayoes do educador. 

Ao participar de urn projeto, o educando esta envolvido em urna experiencia em que o 

processo de constru9iio de conhecimento esta integrado as praticas vivenciadas. Segundo 

Gregoire & Laferriere (2001 ), trabalhar com projetos nos quais os participantes estiio conectados 

atraves de uma rede de computadores, suscita algumas questoes praticas incluindo a viabilidade 

desse tipo de abordagem e, mais especificamente, os objetivos que podem ser alcan9ados e o que 

pode ser aprendido. Com base em recentes experiencias, Gregoire & Laferriere (2001) fizeram as 

seguintes observayoes a respeito do trabalho com projetos: 
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1. Os projetos mais bern sucedidos foram aqueles que se relacionavam aos interesses e a vida 

dos educandos; 

2. 0 uso educacional das redes de computadores e a introdw;iio ao trabalho cooperativo estiio 

entre os objetivos do trabalho com projetos. Observa-se que alguns projetos fazem disso o seu 

objetivo prioritario; 

3. Com a ajuda do educador/mediador, o tema inicial torna-se urn trampolim para urn 

progressivo avanyo de aprendizagem, que permite ao educando aprofundar-se em urn 

determinado conhecimento; 

4. A abordagem baseada em projetos promove o uso de mUltiplos metodos de trabalho e 

estrategias educacionais; 

5. 0 resultado final de urn projeto e consistente como processo, possui urna qualidade coletiva e 

proporciona urna prova da assimilayiio alcanyada em relayiio aos objetivos de aprendizagem 

identificados. 

Com relayiio ao segundo item, Gregoire & Laferrierre (2001) salientam que e importante 

niio confundir a habilidade em manusear urn computador ou urn software com a habilidade para 

pesquisar, identificar e classificar dados relevantes. 0 fato de os educandos lidarem 

confortavelrnente com a tecnologia niio garante que eles estejam habilitados para usarem 

rnet6dica e efetivamente os computadores no processo de aprendizagem. De fato, Gregoire & 

Laferriere (2001) afirmam que muitos educadores que usam a tecnologia das redes de 

computadores, para trabalhar com a metodologia de projetos, descrevern ser necesslirio haver 

urna introduyiio dos educandos e tambem deles pr6prios, no uso educacional dessa ferramenta 

tecnol6gica, bern como urn amadurecirnento do processo de trabalho cooperativo. Essa 
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introdus;ao envolve, por exemplo, urna habilitas;ao para dividir urn projeto, empregar 

computadores para explorayao, entendimento e comunicayao, comparas;ao de dados de diferentes 

fontes e interayao uns com os outros. 

Sob essa perspectiva, pode-se concluir que os "projetos nao se reduzem a escolba de 

urn tema para trabalbar em todas as areas, nem a urna lista de objetivos e etapas" (Simoes,2002). 

Eles refletem urna visao na qual a experiencia vivida e a cultura sistematizada interagem, 

conforme teorizado por Vygotsky. Os projetos geram necessidades de aprendizagem de novos 

conteudos que poderao ser aprofundados e sistematizados em modulos de aprendizagem que, por 

sua vez, repercutirao sobre as experiencias e interven9oes dos aprendizes em outras situa9oes nao 

so da vida escolar, mas tambem em situayoes de sua vida cotidiana, inserida em seu proprio 

contexto social. 

Para Chaves (2002), a pedagogia de projetos de aprendizagem procura evitar que os 

educandos sejam obrigados a deixar de lado sua imaginas;ao e sua criatividade ao entrar na 

escola, incentivando-os a pensar em coisas que gostariam de aprender e de fazer. Isso nos remete 

a metodologia adotada na Escola da Ponte, descrita por Rubem Alves (2001) em que, dentre 

tantas particularidades, os alunos aprendem formando pequenos grupos com interesse comurn por 

urn assunto, retinem-se com a professora e juntos estabelecem urn programa de trabalbo, sendo 

orientados sobre como e quais recursos fazer uso. Ao final de urn periodo, o grupo se reline para 

avaliar o que aprenderam: se considerarem satisfatorio, aquele grupo se dissolve e forma-se outro 

para estudar outro assunto, caso contrario, o grupo continua o trabalbo. Assim, o aluno sente-se 

motivado a desenvolver os conteudos que vao ao encontro das suas expectativas e de seus 

interesses, participando ativamente do processo de constru91io do conhecimento. 
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Em nossa realidade niio e diferente: e possivel ao educador procurar maneiras de, com 

base nos interesses de seus alunos, tomar a atividade uti! no desenvolvimento de competencias e 

habilidades basicas importantes para que vivam vidas autonomas, produtivas e responsaveis. 

Alem disso, como ja foi dito, a pedagogia de projetos procura evitar que a aprendizagem se tome 

algo passivo, puramente verbal e te6rico, e, por couseguinte, desinteressante, abrindo o maior 

espayo possivel para a participaylio ativa dos educandos, tanto na concepyiio e na elaborayiio dos 

projetos, quanto na sua implementayiio e na sua avaliayiio, pois a participayiio dos educandos nos 

projetos pode motiva-los efetivamente (por estar relacionada com seus interesses) como tambem 

tomar a sua aprendizagem ativa e significativa. Por fim, a pedagogia de projetos de aprendizagem 

procura restabelecer urn vinculo entre a aprendizagem que acontece na escola e a vida dos 

educandos, pois os projetos que eles escolhem ou sugerem parte, inevitavelmente, de questoes 

relacionadas a sua vida e a sua experiencia que lhes parecem importantes e sobre as quais eles se 

interessam em aprender mais. 

Pore1Il, a realidade da Educayiio, hoje, demonstra que niio tern sido orientada para o 

desenvolvimento de competencias e habilidades nos alunos, mas, sim, para a absorylio, por parte 

deles, de conteudos informacionais: fatos, conceitos e procedimentos. 

Os curriculos utilizados nesse tipo de Educaylio, por sua vez, niio siio centrados na 

analise e na tentativa de solucionar problemas, mas em disciplinas, que siio o reposit6rio das 

infoimayiies mencionadas, e que, em geral, siio apresentadas aos alunos de foima abstrata, 

totalmente desvinculada dos problemas fundamentals que urn dia levaram o ser hurnano a se 

interessar por esse tipo de questlio. 
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Esse modelo ou paradigma de Educas:ao acabou alcans:ando na escola condis:ao de 

hegemonia, porem, na realidade ele contradiz virtualmente tudo o que sabemos sobre o que 

efetivamente motiva os educandos a aprender e como eles de fato aprendem. 

Quando se prop5e que a Educas:ao seja orientada para desenvolver competencias, o 

que se pretende e que o aprendizado escolar se organize nao mais em funs:ao de conteUdos 

infonnacionais a serem transmitidos, mas, sim, em funs:ao de competencias e habilidades que as 

crians:as devam desenvolver em continuidade com as competencias e habilidades que vinham 

desenvolvendo na fase pre-escolar. 0 papel dos educadores, nesse contexto, e acompanhar a 

elaboras:ao e a implementas:ao dos projetos, procurando verificar, em cada projeto, quais 

competencias e habilidades importantes o aluno esta, ou poderia estar, desenvolvendo ao Iongo 

da elaborayao, da implementas:ao e da avalias:ao dos projetos de aprendizagem em que se 

envolve. 

Mais importante ainda do que essa funs:ao de ajudar o aluno a encontrar infonnayoes 

seria, em primeiro Iugar, a funs:ao de manter urna conexao constante entre o desenvolvimento dos 

projetos de aprendizagem e o desenvolvimento de competencias e habilidades basicas nos alunos. 

Urn dos objetivos da pedagogia dos projetos e permitir que a aprendizagem dos 

alunos tenha urn ponto de ancoragem finne nos interesses e nas necessidades dos alunos. Com 

isso, niio ha porque se preocupar com a sua motivayao. Este, porem, e urn ponto de partida. 0 

ponto de chegada e o desenvolvimento de competencias e habilidades basicas pelos alunos. 

Quase todo projeto, hoje em dia, precisa ser redigido, colocado em linguagem e 

formato adequado, apresentado a outras pessoas (em forma escrita ou oral), defendido, 

especialmente se recursos escassos sao necess3.rios para sua implementayiio, e assim por diante. 

Nesse processo, os educandos podem desenvolver varias competencias e habilidades importantes, 
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nas areas de comunicaviio, de argwnentaviio e em outras. Por exemplo: os alunos deverao 

aprender a expor suas ideias com clareza (comunicaviio oral, 16gica), a coloca-las em linguagem e 

formato adequado (comunicaviio escrita), a apresenta-los em publico de forma persuasiva e 

convincente (ret6rica), a defender o uso de recursos comuns na sua implementaviio (16gica), a 

criar urn site para o projeto (comunicavao, dominio de tecnologia), a buscar informavoes e 

conhecimentos necessaries para sua implementavao (pesquisa), a planejar as atividades dentro do 

tempo disponivel e a cumprir cronogramas (administrayao do tempo), a abrir mao de outras 

atividades desejaveis para concluir o projeto, conforme prioridades definidas ( administraviio de 

prioridades ), entre outros. 

Essas habilidades e competencias lhes serao muito mais importantes, em sua vida, do 

que urn conjunto especifico de informavoes e conhecimentos. E aqui que se situa a comperencia 

de pensar criticarnente, com habilidades de analisar informavoes, verificar suas credenciais 

epistemol6gicas, separar o joio do trigo, discernir quais informayoes sao relevantes para a aviio, 

saber leva-las em consideravao no momento de decidir, e assim por diante. Mas, por tim, o 

educador teria a funviio de inspirar o educando (ate mesmo pelo seu exemplo) e de ajuda-lo a 

vislumbrar novos horizontes. 

Peter Drucker (1993) aponta a direyiio: 

"N6s sabemos que diferentes pessoas aprendem de maneira diferente; sabemos que, oa 

realidade, o [estilo de] aprendizado e tiio pessoal quanto uma impressao digital. Nao hli duas 

pessoas que aprendam da mesma maneira. Cada um tern uma velocidade diferente, um ritmo 

diferente, um gnu de aten~o diferente. Se !he for imposto um ritmo, uma velocidade, ou um 

gnu de aten~o esttanho, haveri pouco ou nenbum aprendizado. Haveri apenas cansac;o e 

resistencia. N6s sabemos ... que pessoas diferentes aprendem materias diferentes de mancira 

diferente. A maioria de nos aprendeu a tabuada atraves da repeti~o e dos exercicios. Mas OS 

matetruiticos nlio 'aprendem' a tabuada: eles a 'captam', por assim dizer. Da mesma forma, os 

musicos niio aprendem a ler uma partitura: eles a 'percebem'. E nenbum arleta nato jamais teve 
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que aprender como pegar uma bola. Algumas coisas de fato tern que ser ensinadas - e nao 

apenas valores, perceps:oes e significados. Urn professor e necess:irio para identificar OS pontos 

fortes do aluno e para direcionar urn talento a sua realizas:ao. N em mesmo urn Mozart teria se 

tornado o grande genio que foi sem seu pai que era urn verdadeiro mestre... A nova 

tecnologia ... e uma tecnologia de aprendizagem e niio de ensino ... Nao resta duvida que grandes 

mudanc;as i.rio ocorrer nas escolas e na educa~o -a sociedade instrufda ici exigi-las e as novas 

teorias e tecnologias de aprendizagem acabacio por efetiva-las." 

Nesse contexto, a proposta aqui apresentada representa urn passo na busca da 

qualidade,nao so no que diz respeito ao uso da Informatica como urn meio, mas tambem, pela 

analise que se disp()e a fazer das interayoes ocorridas entre os sujeitos do processo. 

3.6 Informatica e Geociencias 

Segundo os Parilmetros Curriculares Nacionais (1998), normalmente o que seve na 

area de Geociencias e 0 conteudo transmitido aos alunos pelo discurso do professor ou pelo livro 

didatico, o que e bastante usual em nosso sistema educacional, atingindo varias disciplinas. 0 

desenvolvimento deste processo se da sempre a partir de alguma noylio ou conceito-chave de 

algum fenomeno que e descrito ou explicado de forma descontextualizada da realidade do aluno. 

Ap6s a exposiylio ou trabalho de leitura, o professor avalia por meio de exercfcio de memo~iio 

se os alunos aprenderam o conteudo. Na verdade, esta e urna caracteristica do ensino tradicional, 

como afrrma Saviani (1995): "as escolas ( ... ) organizadas na forma de classes, cada uma contando 

com urn professor que expunha as liyi'ies que os alunos seguiam atentamente e aplicava os 

exercicios que os alunos deveriam realizar disciplinadamente". 

Nesse contexto, o uso do livro didatico, visto como "o Iugar do saber definido, 

pronto, acabado, correto e, dessa forma, fonte Ultima de referencias" (V esentini, 1989), contribui 

para a insistencia do educador nesse tipo de aylio cuja forma de organizaylio centra-se no 

professor que transmite e deposita nos alunos urn conhecimento que segue uma gradayiio 16gica, 
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que Paulo Freire (1970) definiu como "educa9iio bancaria ( ... )em que a Unica margem de a9iio 

que se oferece aos educandos e a de receberem depositos, guardli-los e arquiva-los". 0 livro 

didatico deve ser usado como urn instrumento a servi9o do educador, a servi9o de seus objetivos 

e propostas de trabalho.Trata-se de usa-lo criticamente, confrontando-o com outros livros, jomais 

e revistas e ver nesse recurso urn apoio ou complemento para a relayiio ensino-aprendizagem que 

visa a integrar criticamente o educando ao mundo (V esentini, 1997). Essa criticidade deve estar 

presente no uso de todo e qualquer recurso a ser utilizado no processo educativo. 

Porem, e possivel encontrar espayo para nova busca de novos recursos e pniticas 

pedag6gicas que permitam que os alunos construam compreensoes novas e mais complexas 

acerca dos conteudos em Geociencias. Essas praticas envolvem procedimentos de 

problematizayiio, registro, docurnenta9iio, representayiio e pesquisa de fenomenos na busca de 

formulayiio de hip6teses e explicayoes das re1ay5es, permanencias e transformayoes, que servem 

para construir no9oes, explicar os fenomenos, levantar problemas e compreender as solu9oes 

propostas, ou seja, servem para o aluno conhecer e comeyar a operar com procedimentos e 

explicayoes que a Geociencias como ciencia produz. 

0 uso de recursos de Informatica e urna das opyoes que vern ganhando espa9o nesse 

contexto, porem, isso pode gerar urna pratica ineficiente no processo educativo, como afirfua 

Carneiro (2002): "apesar das vantagens desse recurso, deve-se lembrar que seu uso inadequado 

pode torna-lo tiio repetitivo, passivo e desestimulante quanto certas aulas expositivas". 

Sendo a area de Geociencias comprometida em tomar o mundo compreensivel, o uso 

de diferentes recursos na busca de informayoes e como forma de expressar inte~pretayoes, 

hip6teses e conceitos torna-se fundamental para que o educando possa compreender, explicar e 

47 



ate mesmo representar os processos de construyiio do espayo e diferentes tipos de paisagens e 

territ6rios. 

Segundo Carneiro (2002), "o professor de Geociencias tern sido convidado a produzir 

suas pr6prias aulas com o apoio do computador como altemativa para melhorar sua comunicayiio 

com os estudantes". Diante dessa nova possibilidade de uso de urn novo recurso, e exigida do 

educador urna postura tambem diferenciada pois ja niio existe espayo para a plena aceitayiio das 

inforrnay5es contidas nos livros didaticos ou no discurso usado desde o primeiro ano de aula, 

ap6s a conclusiio da Graduayiio. E preciso que o educador considere o novo perfil do educando, 

os recursos tecnol6gicos presentes nas escolas e o uso critico de cada urn deles. 

3.7 Outras Experiencias 

Em visita a escolas que possuem laborat6rio de informatica, a Autora observou basicamente 

duas situayoes: 

a primeira tern o Professor de Informatica como idealizador das aulas: peri6dicamente, ele faz 

o agendamento das turmas para uso do laborat6rio direto com o professor e com base no 

conteudo que esta sendo desenvolvido, elabora urna aula. Esta aula e revisada com o 

professor agendado, que "aprende" a fazer uso dos recursos que seriio utilizados. Na data 

prevista, a turrna vai para o laborat6rio e a aula e ministrada pelo professor de informatica e 

pelo professor da disciplina. Nesse contexto, o que se busca e a sensibilizayiio do professor 

para uso do recurso, que nessa dinamica de agendamento de fato ocorre: o professor frequenta 

o laborat6rio com sua turma Porem, as atividades desenvolvidas privilegiam o dominio do 

uso do recurso, desenvolvendo o conteudo da disciplina por meio de exercicios 

informatizados. 

48 



A segunda si1:1Ja9iio apresenta a frequencia ao laborat6rio a criterio do professor e ocorre de 

acordo com a necessidade do mesmo. 0 agendamento e feito com o professor de informatica, 

encarregado de selecionar software para o desenvolvimento do conteudo proposto. Na 

ausencia de urn software especifico, sao sugeridas atividades ilustrativas como elaborayiio de 

cartazes e constru9iio de desenhos. Na data prevista, os alunos vao para o laborat6rio, onde 

realizam a atividade proposta acompanhados, na maioria das vezes, somente pelo professor de 

informatica A intenyao da escola e usar a informatica como urn recurso de apoio as aulas e a 

ausencia do professor da disciplina no laborat6rio, durante o desenvolvimento da atividade, 

efetiva esse prop6sito. 

Mesmo havendo urn destaque para a pratica apresentada, ela nao condiz com o uso da 

informatica como recurso pedag6gico que o presente trabalho busca realizar. Informatizar a aula 

tradicional ou aplicar atividade de reforyo sao possibilidades de uso do recurso, porem, estao 

aquem da potencialidade que o mesmo oferece. 

49 



4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

4.1 0 Ambiente 

0 Servi9o Social da Indlistria - SESI, por intermedio da Divisao de Educa9ao Basica 

- DEB, criou o Nucieo de Informatica Educacional - NIE/Santo Andre em 1999, que foi 

implantado no inicio do ano 2000, visando oferecer atividades extracurriculares gratuitas aos 

alunos que freqiientam o Ensino Fundamental Regular - do 1 o ano do Cicio I ao 2° ano do Cicio 

IV - dos 12 Centros Educacionais localizados nas cidades de Santo Andre, Sao Bernardo do 

Campo, Sao Caetano do Sui, Diadema, Mana e Ribeir!io Pires. 

0 Nucleo de Informatica Educacional - NIE esta instalado no Bloco 2 do Centro de 

Atividades (CAT) "Theobaldo DeNigris", no municipio de Santo Andre, ocupando uma area de 

825 m2
, onde estao distribuidos 90 microcomputadores, 21 impressoras, 7 scanners, entre outros 

equipamentos. Para a prestay!io de servi9os de Informatica Educacional foi contratada a empresa 

Futurekids do Brasil Serviyos e Comercio Ltda. que, em conjunto com a equipe tecnica do SESI, 

administram o NIE/Santo Andre. A equipe tecnica do NIE/Santo Andre e formada por uma 

Gerente de Informatica Educacional, uma Coordenadora Local, tres Coordenadoras Pedag6gicas, 

urn Coordenador Tecnico, seis estagi:irios contratados pelo SESI por intermedio do Centro de 

Integrayao Empresa Escola- CIEE e doze monitoras contratadas pela Futurekids do Brasil. 

Os usu:irios do NIE/Santo Andre estiio divididos em duas categorias: usu:irios 

regulares, que desenvolvem projetos e usu:irios eventuais, que comparecem ao NIE para 

desenvolver atividades diversas. Nesse contexto e que se originou o presente trabalho, partindo 

da sensibilizayao do educador para o nso da Informatica como ferramenta pedag6gica, ate o 

desenvolvimento de atividades envolvendo educador e educando em projetos multidisciplinares. 
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4.2 Sensibiliza~io 

Desde o inicio das atividades do NIE-Santo Andre, a equipe tecnico-pedag6gica teve 

o cuidado e a preocupayao de se colocar a disposis:ao dos educadores para todo e qualquer 

esclarecimento relacionado as possibilidades de uso dos equipamentos disponiveis e a 

metodologia do trabalho ali desenvolvido. Nesse contexto, em 2001, urn dos educadores 

manifestou interesse em produzir urn material que pudesse ilustrar suas aulas de Geografia e 

procurou a Autora para saber de que modo isso poderia ser feito. Seguiu-se urna serie de 

encontros nos quais foram discutidos os conteudos, os objetivos da atividade e o uso da 

tee no logia. 

0 Professor inicialmente fez urna breve explana91io, para a Autora, referente a teoria 

da Deriva dos Continentes e Placas Tectonicas, conteudo este de grande importancia, visto que 

proporciona ao educando conhecer mais do planeta em que vive e a~ transforma9oes que nele 

ocorrem. Porem, este conteudo torna-se complexo a medida que sua abordagem e 

desenvolvimento se limitam a explicas:ao oral e leitura de texto, por exemplo! Esses recursos n1io 

dao conta de demonstrar a riqueza da dinfunica dos fenomenos naturais especialmente se fOr 

considerado o grande avan9o dos conhecimentos modernos e o adiantado grau de aprimoramento 

dos modelos dimimicos existentes. 

A partir dessa dificuldade, o Professor se interessou em buscar meios para melhorar 

sua aula e urn dos recursos que encontrou em sua realidade, foi a tecnologia disponivel no 

NIE/Santo Andre. 

Diante desta possibilidade, surgiram varios questionamentos da parte dele, todos 

relacionados ao uso da informatica: Qual o conhecimento necessario de Informatica para o 

desenvolvimento de urna atividade? E preciso urna aula de Introduyao a Informatica? No 
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desenvolvimento da aula, quem opera o equipamento? Como o aluno aprende com a intorrmitica? 

Como ensinar o que nem eu sei? ... Forrnou-se o contexto perfeito para iniciar o uso desse novo 

recurso: o Professor estava instigado em saber mais sobre o uso da informatica como ferramenta 

pedag6gica! 

A cada etapa da elabora9iio do material havia uma discussiio entre o professor e a 

Assim, em algwnas semanas eslava pronta wna apresentayao em PowerPoint cujo objetivo era 

ilustrar as aulas dos alunos do Ciclo 1 V -1 o ano, reterente a "Deriva dos Continentes". 

A apresenta91io tern inicio com uma teoria sobre a origem do Universo (Fig. 1). Ao 

falar que existem varias teorias sobre o assunto, alguns alunos ja Jevantam o bra90 e expoem suas 

opinioes: teorias Jigadas a religiao, algumas ideias baseadas em programas de TV e filmes. Nesse 

inicio de conversa, o Professor ouviu os alunos e esclareceu algumas duvidas. 

0 Professor e a ... .o\utora perceberam com o efeito das l1nagens foi motivador, visto 

que os alllilos estavam muito atentos e sempre que podiam, solicitavam uma participa91io. Porem, 

preocupado com o horario da aula e o tempo para apresentayli.o, nem todos os alunos tiveram 

oportunidade de exp(ir suas ideias naquele momento. 

Na sequencia de imagens, o Professor falou da estrutura da Terra, lembrando que 

esse contcudo ja havia sido visto em outros momcntos c, mais uma vcz, os alunos manifcstaram 

seus conhecimentos a respeito do assunto. 

Foi not6ria a satisfayiio do Protessor no desenvolvimento da aula, nllo s6 por saber 

que estava fazendo uso de urn recurso novo e vencendo o desafio que isso representava, mas 

tambem pela motivayiio que despertou em seus alunos. 
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Teoria mais aceita sobre a origem do UniVerso, enunciada 
em 1948 peto cientista russo naturalizado norte-am ericano 
~ ~ (~i Gai:J::l.oY). 

Fig. 1- Parte integrante da apresentas:ao em Power Point, elaborada pelo Professor e pela Autora 
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A apresenta9ao toi gravada tambem em CD-ROM (CD anexo: placas) e tres turmas 

assistiram a apresenta9ao que serviu como urn roteiro para o Professor na explanayao do assunto. 

A atividade foi considerada satisfat6ria pelo Professor, aspecto que o motivou a 

considerar a possibilidade do uso dos recursos de Informatica em outras atividades propostas aos 

alunos. Dentre elas estao: 

: uso da Internet p&~ pcsquisa, inccntivando os alunos a fazcr uso do rcclli---so, sclccionando 

os sites a serem consultados, com alunos dos Cicios III e !v 

• uso de recursos de rob6tica: ao desenvolver o conteudo acerca do desenvolvimento 

industrial, propos a constrw;:ao de urna maquete relacionada a industria, fazendo uso de 

recursos de rob6tica, com alunos do Cicio IV. 0 grupo de alunos se reuniu no NIE/Santo 

Andre e, sob a orienta9ao da Autora e de urn Monitor, fizeram urn cronograma de 

atividades para a realiza9ao do trabalho. No decorrer de duas semanas, os alunos 

estiveram empenhados em aprender a usar os recursos disponiveis para tazer urn trabalho 

diferente do que estavam acostumados e isso exigiu ba~tante dedicayao de todos os 

envolvidos. "AJem da pesquisa sobre o tema e a con.struyao da maquete, os alunos 

prepararam urna apresenta9ao em Power Point (Fig. 2; CD anexo: industria) como 

complemento do trabalho, apresentado no audit6rio do NIB/Santo Andre para urna plateia 

de alunos e professores. 

• ap6s desenvolvimento de conteudo referente a cidade, propos a constru9ao de maquete de 

urn ponto da cidade, com alunos do Cicio TIT 

0 processo de desenvolvimento de todas as atividades foi acompanhado de perto pela 

Autora, que mantinha o professor informado sobre os resultados obtidos. 0 professor 

acompanhava tudo a distiincia. 
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Fig. 2 - Parte da apresenta~ao elaborada por alunos do Cicio IV 
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4.3 Aplica~rao Pratica 1 

0 desenvoivimento do conteudo referente it Deriva dos Continentes foi acompanhado 

desde o inicio pela Autora. 0 conteudo foi apresentado em uma aula expositiva, com dura9iio de 

SOminutos. 

Tal como para os demais conteudos, o professor iniciou sua aula usando o livro 

didatico como apoio. 

Os autores do iivro utiiizado afirmam que "a geografia tradicionai, peio menos aqueia 

ensinada nas escola, e essencialmente descritiva e voltada para a memoriza9iio. A geografia 

critica niio se preocupa em descrever as paisagens, mas sim em compreender as rel~oes 

sociedade-espa9o. Tern por objetivo auxiliar na forma9iio de cidadiios conscientes, ativos e 

dotados de opiniiio propria." (V esentini & Vlach, 2001 ). 

Nesse contexto, o segundo capitulo intitulado "Os continentes e as paisagens 

naturais" aborda o contcUdo rcfcrcntc a dcriva dos contincntcs. E possivcl vcrificar pclo breve 

texto (Figs. 3, 4 e 5) que este niio e urn conteudo tratado com maior destaque peio iivro didatico 

adotado e poderia ser encerrado em uma Unica aula, niio fosse a proposta de nso da informatica. 

Durante a aula, observou-se que os alunos acompanhavam a explica9iio seguindo o Jivro numa 

postura apatica e com poucos questionamentos. Na exposi9iio oral, o Professor falou da teoria 

proposta por Wegener, fez alguns desenhos na lonsa referentes its placas tectonicas e apontou no 

mapa do livro alguns vulcoes e terremotos que foram noticia nos Ultimos tempos. Por vanas 

vezes ele fez referencia a atividade que seria apresentada no NIE/Santo Andre, na proxima aula, 

que deixaria o conteudo mais claro. 
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de livro diditico sobrc o tcma Placas .. f(;ctOnicas 
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Fig. 4- Reprodu~ao de pagina de livro didatico sobre o tema Placas Tectonicas 
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Fig. 5- Reprodu~ao de pagina de livro didatico sobre o tema Placas Tectonicas 
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Nessa etapa do trabalho, a Autora e o professor conversaram sobre a avalia9iio da 

atividade e decidiram elaborar um roteiro com o objetivo de mensurar quanto os alunos 

aprenderam com a aula expositiva. 0 resultado dessa conversa resultou em uma atividade em que 

os alunos pudessem expressar de forma escrita ou por meio de desenhos seus conhecirnentos 

sobre o conteudo desenvolvido na aula . 

Na segunda aula sobre o assunto, o professor levou os mesmos alunos ao NIE/Santo 

Andre, onde uli!Wnia o audio-visual anteriormente preparado. Logo no inicio da aula, foi pedido 

aos alunos que seguissem a orienta9iio do seguinte roteiro: 

No espa~;o abaixo, conte-nos (escrevendo e/ou desenhando) o que voce sabe a f 
respeito: I 

~~~~~ I 

I B) dos continentes 

/ C) da deriva dos continentes 
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D) das placas tectonicas 

I 
I E) dos terremotos 

F) dos yulcOes 

1-------------------
1---------------------
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Para tanto, os alunos tinham como base a aula anterior e o conhecimento decorrentc 

de interesse proprio sobre o assunto. Ap6s essa atividade, iniciou-se a apresentas:ao. A iniciativa 

do Professor em oferecer uma aula diferente, num ambiente fisico diferente, proporcionou uma 

situas:ao descontraida e informal entre os alunos e o Professor, fazendo com que se sentissem 

mais a vontade para fazer perguntas, comentario e esclarecer duvidas. 0 tempo da aula nao foi 

suficiente para tanta participas:ao! 

Na aula segninte foi devolvido o roteiro aos alunos, que tiveram a oportunidade de 

complementar as observas:oes. Alem disso, pediu-se aos alunos que escrevessem no verso da 

folha sua opiniao sobre a atividade desenvolvida. 

Uma das avalia<;oes realizadas sobre a atividade encontra-se na Figura 6, uma 

reprodw;ao de manuscrito elaborado por uma aluna participante. 

Fig. 6- Comentirio sobre a atividade, reprodus:ao de manuscrito elaborado pela aluna Naglia Melissa 

A atividade foi considerada, mais uma vez, satisfat6ria na avalias:ao do professor, que 

considerou a motiva<;ao e concentras:ao como os pontos altos da atividade. Por outro !ado, a 

anilise das observa<;oes escritas pelos alunos no roteiro proposto possibilitou identificar alguns 

pontos importantes, descritos a seguir: 
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Tabela 1 - Resultados da aplica~io de roteiros junto a 57 alunos pata avalia~io de aprendizado, a pattir de aula 

expositiva. As :respostas foram qualificadas ("satisfat6ria", ou "insatisfat6ria") pelo professor da disciplina 

~ 
Niimero de Niimero de Resposta satisfat6ria Resposta 
alunos que alunosque em rela\'io a aula: 

insatisfat6ria 
responderam olio 

0 responderam 
Expositiva NoNIE 

Big Bang 57 0 24 10 23 

Continente 47 10 07 05 45 

Deriva dos 48 9 03 13 41 
Continentes 

Placas Tectonicas 55 2 10 14 33 

Terremotos 55 2 20 19 18 

Vulcoes 56 I 08 10 39 

0 criterio utilizado para tabulas:ao dos resultados foram as respostas dadas pelo 

Professor para o mesmo roteiro apresentado aos alunos. Para o Professor, seriam consideradas 

satisfat6rias ou adequadas as respostas que demonstrasssem o seguinte: 

Big Bang: "0 a/uno deve reconhecer que o universo niio esta estatico, mas que continua se 

expandindo. Deve reconhecer que o universo teve origem numa grande explosiio que foi o Big 

Bang" 

Continente: "0 a/uno deve identificar os seis continentes em um mapa "mudo", localizando a 

Cordilheira dos Andes e do Himalaia" 

Deriva dos Continentes: "0 a/uno deve reconhecer que o Planeta Terra tem vtirios movimentos, 

sendo um deles o movimenlo das Placus Tect6nicus. Deve reconhecer tambem us propos/us 

elaboradas por Wegener sobre os movimentos das Placas Tect6nicas" 
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Placas Tectonicas: "Atraves da teoria de Wegener, o a/uno deve saber: a origem das grandes 

cadeias montanhosas; zonas de subdw;iio" 

Terremotos: "0 a/uno deve saber o que signijica hipocentro (ponto central de origem do 

terremoto). Deve o a/uno tambem saber identijicar as rela~oes de destrui~iio provocada pelo 

terremoto dentro da escala Richter de 1 ii 9 e Mercalli, de 1 ii 12. A importiinica do sismografo. 

Deve tambem saber o que e abalo sismico (tremor da Terra) " 

Vulcoes: "Apos os estudos, o a/uno deve saber identijicar no mapa as principais areas de 

atividade vulciinica (Circulo de Fogo do Pacifico)". 

Alguns resultados destacam-se na analise das respostas obtidas. 

• Comparando-se o que era esperado com o que de fato os alunos escreveram, notou-se grande 

diferen~a. Urn dos desafios que o uso dos recursos tecnol6gicos imp6em ao educador e 

transformar inform~ao em conhecimento. 0 audio-visual utilizado continha muitas 

informa~s que seusibilizaram os alunos para o conteudo, porem nao foi eficaz no 

preenchimento do roteiro sob o ponto de vista considerado adequado. Estrela e Novoa (2001) 

afirmam que: 

"( ... ) as dinamicas avaliativas pertencem cada vez mais ao durante e niio ao ap6s. A avaliac;ao 

deixou de servir para julgar, ou para provar o que quer que seja. Ela serve, sim, para actuar e, 

neste sentido encontra-se intimarnente articulada com o processo decisional. Diga-se, no 

entanto, que a tomada de decisao em materia educacional niio deve ser pensada a partir de uma 

grande decisao, mas sim, com base num conjunto de pequenas avaliac;oes que vao alimentando 

e reorientando o processo de mudanc;a". (Estrela e Novoa apudBandiera, 2001). 

Em urn processo de cons~ do conhecimento, a avalia~ deve ocorrer durante 

todo o desenvolvimento da atividade, por meio da social~ e discussao do conteudo. 
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.._-~ • .i :....:vm.entiino soOre a ariviciade~ rep:roriu~ao de manuscrito eiaborado 

pda ah:ma CamHa Aparecida Magioli 

" alguns conhecimentos previos necessarios ao entendimento do conteudo nao eram do 

dominio dos alunos. Segundo Bandiera (2001), "para que o professor possa com alguma 

seguran9a, com algurn conhecimento de causa, tentar orientar urn aluno no processo 

ensino-aprendizagem, faz-se necessario que tenha conhecimento da situa9ao especitica 

em que se encontra o educando. Ter ciencia da dificuldade do aluno no aspecto especifico 

a ser ensinado, torna-se basico para que o professor possa orienta-lo com probabilidade de 

sucesso". Volta-se a afirmar a irnportilncia da avalia9ao continua, paralela, prevista na 

LDB, Lei 9394/96, cap. II, se9ilo I, art. 24°, V (1996) que permite que as dificuldades e 

duvidas sejam sanadas logo ap6s seu surgimento e nao desencadear urn acumulo de 

duvidas que impe9am a devida compreensao do conteudo. 

t'.tg. 6:- Comentario sobre a atividade, reprodus:ao de manuscrito elaborado pelo aluno Felipe Miranda da Silva 
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• no complemento ao roteiro proposto, notou-se que o recurso utilizado contribuiu para que 

o aluno esclarecesse algumas duvidas, porem, o nlimero de alunos que demonstrou nao ter 

dominio do conteudo foi elevado. Essa situayiio nos remete a reflexao sobre a ineficiencia 

de urn recurso por si so: uma aula com o uso de qualquer recurso pode ter o mesmo 

resultado que uma aula expositiva, dependendo do modo como e utilizado. Informatizar a 

aula expositiva nao e suficiente para otimizar o uso da tecnologia enquanto ferramenta 

pedag6gica. 

• todos os alunos analisados relataram que gostaram da aula e que, com a metodologia 

proposta, aprenderam mais sobre o conteudo. Embora os resultados estabelecidos como 

satisfat6rios em relayao as observayoes escritas no roteiro proposto demostrassem que 

muitos alunos ao final da atividade nao tinham dominio sobre o conteudo desenvolvido, 

todos sentiram que aprenderam alguma coisa ou compreenderam melhor alguma parte do 

conteudo. Isso demonstra o quanto a utilizayao de recursos audio-visuais estimula o aluno 

no processo educativo. 

1- 1g. 'i - t...omentario sobre a atividade, reprodu~ao de manuscrito elaborado pelo aluno Fernando Felipe 

66 



• durante a apresentac,;ao os alunos estavarn atentos e participararn ativarnente da aula, com 

comentarios e questoes. 

Segundo Coutinho (1998), a sociedade contemporanea esta imersa numa enorme 

quantidade de imagens, nos seus mais diversos formatos. Assim, no contexto educacional, o uso 

de imagens como forma de expressao, por ser tao familiar, alcanc,;a seu objetivo no momento que 

da sentido a todo urn conteudo te6rico e, diante desse entendimento, o aluno e motivado a 

extrapolar a condi9ao de expectador para participar mais ativamente da aula, questionando, 

relatando suas experiencias, esclarecendo duvidas . 

.fig. 10- Comentario sobre a atividade, reprodus::ao de manuscrito elaborado pelo aluno 

Leonardo Silva Nascimento 

A partir dai, a Autora e o professor analisararn, entao, como se desenvolveu o 

processo de elaborac,;ao da apresentas;ao. A Autora relatou ao professor o quanto a elabora9ao 

daquele material havia contribuido para a constru9ao de seu conhecimento acerca do conteudo 

proposto, ou seja, a pesquisa, o interesse pelo assunto, as discussoes, as descobertas e o desafio 

da atividade - elaborar uma apresentas;ao - criaram urn clima de envolvimento com o conteudo de 

tal forma que estimulou e efetivou a construs;ao do conhecimento. A partir dessa reflexao, a 
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Autora propos ao Professor o desenvolvimento de uma atividade na qual os pr6prios alunos 

tivessem a oportunidade de produzir um material que contemplasse o conteUdo proposto. 

4.4 Aplica~ao Pratica II 

0 Professor aceitou o desafio e escolheu o tema "Globali~o" para desenvolver a 

atividade, com os alunos do Cicio IV /1° ano, os mesmos participantes da atividade anteriormente 

citada. 

Foi dada uma aula expositiva sobre o tema, na qual o Professor expOs a proposta de 

trabalho e os subtemas: tecnologia, urbanizayil.o, cultura, politica, comunica<;ao, problemas e 

movimentos sociais, economia, fluxos humanos, fome e meio ambiente. Os alunos dividiram-se 

em grupo, escolheram um subtema e iniciaram uma coleta de dados, inclusive imagens, na 

biblioteca e na Internet. Alguns grupos de alunos se reuniam fora do horario de aula com a 

Autora, que os orientava no tratamento dos dados coletados: o grupo lia os textos, discutia sobre 

o assunto, procurava esclarecer as duvidas e expunha sua opiniil.o; a partir dai, construiam um 

texto coletivo; outros grupos preferiam desenvolver o trabalho sozinhos. Muitas vezes, os alunos 

coletavam dados ern diversas fontes sem especifica-las: isso gerou uma outra discussil.o, tentando 

esclarecer a importancia desse item para o trabalho, porem, muitos preferiram conservar apenas 

os dados coletados na Internet. 

0 Professor, durante a aula, revisava o texto construido e acompanhava os alunos na 

elabora<;il.o de uma apresentayil.o em PowerPoint. Cada uma da~ tres turrnas elaborou urn CD, 

contemplando o conteudo proposto (Fig. 11- CD anexo: globaliza). 

Durante o desenvolvimento da atividade, o Professor ocupou seu espa<;o de mediador, 

o que e considerado pela Autora um grande avanyo no entendimento do uso da Informatica como 

ferramenta pedag6gica, dentro da sua perspectiva. Mas o desafio nil.o parou por ai ... 
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Fig. 11- Parte integrante de apresentas:ao elaborada pot alunos do Cicio IV /1° ano 
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4.5 Aplica~io pratica utilizando a metodologia de projetos 

Mais urna vez, o Professor e a Autora iniciavam uma parceria no desenvolvimento do 

conteUdo referente a Deriva dos Continentes, agora com uma turma do Cicio III/I o ano e nao 

mais com o Cicio IV 11° ano. 

Entre os meses de mar.,:o e junho de 2003, varios encontros aconteceram entre o 

Professor e a Autora, nos quais muito se falou das experiencias realizadas com o uso da 

tecnologia. A apresentayao anteriormente elaborada foi revista e nurn dos encontros a Autora 

novamente propos o desenvolvimento de urna atividade baseada na metodologia de projetos. 

Para Chaves (2001), ao se pensar no desenvolvimento de urn projeto didatico, a 

primeira questiio que surge diz respeito a origem desse projeto. Diante dessa questiio, surgem 

posi.,:oes diferenciadas: alguns profissionais defendem a posi.,:iio de que o projeto deva partir, 

necessariamente, dos alunos, pois, caso contrario, ele seria imposto; outros defendem a ideia de 

que os temas devam ser propostos pelo educador, de acordo com os seus objetivos educacionais, 

pois, de outra forma, haveria uma postura meramente espontaneista. Porem, e preciso considerar 

o ponto central da Pedagogia de Projetos: o envolvimento de todo o grupo no processo. 

Urn tema pode surgir dos alunos, mas isso niio garante a efetiva partici~o destes 

no desenvolvimento de projeto. Sua principal caracteristica nao e a origem do tema, mas o 

tratamento dado a esse tema, no sentido de torna-lo uma questiio do grupo. 

Portanto, os problemas ou ternaticas podem surgir de urn aluno em particular, de um 

grupo de alunos, da turma, do professor ou de acontecimentos significativos para o grupo. Assim, 

a proposta do tema "Deriva dos Continentes e Placas Tectonicas" foi colocada para os alunos de 

tres turmas do Cicio III! I 0 ano e teve boa acei~iio, visto que os fenomenos naturais geralmente 

despertam a curiosidade dos alunos. 
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4.5.1 Etapas do Projeto 

A rigor, admite-se que um projeto didatico deva ser desenvolvido em "fases" ou 

"etapas". Dewey (1979) considera que as fases nao devem ser rigidas e dependeriio do desemolar 

dos trabalhos. Simoes (2002) sugere tres etapas para a organizao;:iio e desenvolvimento de 

projetos: problematizao;:iio, desenvolvimento e sintese. Para o desenvolvimento da atividade 

proposta, forarn seguidas estas etapas. 

0 Professor fez uso inicialrnente da apresentao;:iio anteriormente elaborada que serviu 

de introduo;:iio ao assunto e prop6s aos alunos uma continuidade e aprofundamento no estudo da 

Teoria da Deriva dos Continentes e Placas Tectonicas, o que foi aceito de pronto pelos mesmos. 

Nesse contexto, a "problematizao;:iio" caracteriza o inicio do projeto. Nessa etapa, os 

educandos expressararn suas ideias e conhecimentos a respeito do tema em questiio, com 

motivao;:iio semelhante as outras turmas. Todos ja traziarn consigo hip6teses explicativas, 

concepo;:oes sobre o mundo que os cerca e foi a partir dessas hip6teses que houve a interveno;:iio 

pedag6gica. 0 Professor ouviu os alunos e fez as interveno;:oes que julgou necessiirias, 

esclarecendo duvidas e instigando os alunos a buscar respostas para suas perguntas. Piaget (1996) 

destaca que o desenvolvimento cognitivo e um processo de sucessivas mudano;:as qualitativas e 

quantitativas das estruturas cognitivas, derivando cada estrutura de estruturas precedentes. Assim, 

"cada vez que o sujeito se depara com um conhecimento novo, este pode ser assimilado, ou seja, 

reestruturado de acordo com as estruturas cognitivas ja existentes. Posteriormente, estas novas 

estruturas acomodadas no sujeito viio permitir novas assimilao;:oes" (Simoes, 2002). Dessa 

maneira, dependendo do nivel de compreensiio inicial dos educandos envolvidos no projeto, o 

processo toma um outro carninho. Fica claro que o projeto e organizado pelos educandos a partir 

das quest5es levantadas nessa etapa Considerando as experiencias anteriores, em conversa 
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informal foi feito urn levantamento do conhecimento e opinioes dos alunos acerca da formayao 

do Universo, forma<;ao dos planetas, Planeta Terra, estrutura da Terrae divisao geognifica. Assim 

foi dado inicio a pesquisa, com uso da Internet, enciclopedias virtuais e biblioteca. 

0 "desenvolvimento" e a conseqiiencia natural da etapa de problematizayao. Surge a 

necessidade de se planejarem as estrategias mais adequadas para que os objetivos sejam 

atingidos, buscando as respostas para as questoes propostas pelo grupo. A cada encontro, os 

alunos expunham o material coletado; comparavam, reviam suas hip6teses e colocavam-se diante 

de novos questionamentos. Tambem nessa fase a participa<;ao plena dos educandos e 

fundamental, tanto no planejamento quanto na execu<;ao das atividades. Podem ser planejadas e 

desenvolvidas diferentes estrategias: entrevistas, debates, pesquisas bibliograficas, intera<;ao com 

outros grupos, entre outras. 

E assim aconteceu: com a orientayao do Professor e da Autora, o grupo discutiu sobre 

as possibilidades de progressao da atividade. A apresenta<;ao usada inicialmente pelo Professor, 

serviu de base para os alunos elaborarem suas pr6prias apresentayoes e tambem estimulou o 

surgimento de varias ideias como dramatizayao, constru<;ao de maquete, par6dia, poema (Fig. 

12), dentre outras. 

Nesta etapa, abre-se a oportunidade para o desenvolvimento dos conhecimentos dos 

educandos e, sobretudo, de habilidades intelectuais, sociais, artisticas, psicomotoras e outras. 
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Fig. 12- Poema escrito pela aluna Silvia Silva Lima 
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0 tempo da aula ja nao era suficiente para dar conta do desenvolvimento da atividade 

e os alunos passaram a procurar a Autora em outros horarios e recebiam orienta9iio quanto as 

possibilidades de uso da tecnologia, tomando-se independentes na utiliza9iio dos recursos 

disponiveis. Em todos os encontros, no periodo de aula ou nao, sempre surgiam questionamentos 

e curiosidades que eram orientados para a pesquisa e enriqueciam ainda mais a atividade. Os 

alunos eram instigados a buscar informa9oes e serem criticos diante dos dados encontrados, o que 

gerava urn desequilibrio de suas hip6teses iniciais, proporcionando o desenvolvimento cognitive 

(Piaget, 1996). 

Em todos os encontros, sempre havia discussao sobre o que havia sido construido ate 

entiio, e exposi9iio do novo material coletado. Foram momentos importantes para avaliayiio, que 

acontecia continuamente. 

As atividades que se seguiram incluiram o tratamento dos dados coletados, ampliayiio 

de mapas, operacionalizayao de maquina digital, edi9iio de imagens, elabora9iio de apresentayao e 

animayao em PowerPoint, constru9iio de textos, maquetes, par6dias e poema 

Esse contexte gerava a todo instante uma reflexao do Professor sobre sua pnitica e o 

uso da informatica como ferramenta pedag6gica eo estirnulava a assurnir o papel de mediador, 

orientador do seu aluno. Ele niio precisava ser o detentor do conhecimento perante a turma, pelo 

contrario, podia buscar respostas junto com os alunos! Ele descreve sua experiencia: 

"Quando o NIE iniciou suas atividades no CAT, nos, professores fomos convidados 

a participar. Alguns encontros foram realizados com os professores do CE 166. 

V arias vezes fomos convidados a integrar projetos de parceria, Escola!NIE, mas o 

comenttirios entre os profossores niio nos animavam, erafrequente a diivida: o NIE 

seria mais uma ferramenta a nos ajudar ou os professores estariam a disposir;iio 

deles? 0 receio de participamos com os alunos era muito grande, pois penstivamos 
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que era o NIE que se encarregaria de montar o projeto e nos seriamos apenas seus 

cumpridores. 

No ano de dois mil e um, diante da necessidade de apresentar aos meus alunos, o 

movimento das placas tectonicas e demais movimentos tectonicos, procurei pela 

Sueli, gerente do NIE, que me apresentou a Nina, com a qual procurei discutir a 

proposta do meu trabalho. A partir daquele momenta ela come{:OU a desenvolver 

uma pesquisa, mostrando-me o resultado quase que diariamente, propondo novas 

ideias, construindo questiontirios, com os quais poderiamos analisar o 

conhecimento do aluno antes e ap6s a apresentap'io do trabalho. Um CD foi 

montado com slides e videos sobre os movimentos das placas tectonicas. 0 

trabalho foi um sucesso, e o envolvimento da Nina foi tiio grande, que serviu de 

tema para sua P6s-Gradua{:iio. 

Hoje minha parceria com o NIE e muito maior, neste ano jti fizemos algumas 

visit as. 0 que desencadeou um projeto, proposto pela Nina, com os alunos da fase 

inicial do ciclo III, e novas parcerias estiio sendo agendadas com os alunos da fase 

final do ciclo III e fase inicial do ciclo IV. 

Hoje vejo o NIE niio como uma ferramenta, mas como um parceiro que veio para 

apoiar nosso trabalho e enriquecer nossa didatica. Quase ia me esquecendo, do 

trabalho com o Data Show, da Rob6tica, dos Legos, das pesquisas que os alunos 

desenvolvem dentro e fora de seu hortirio de aula, e do carinho especial que a 

equipe do NIE a eles dispensam. 

Nas pessoas da Sueli e da Nina, eu, Nelson Ceresani, professor do CE 166, do CAT 

Theobaldo De Nigris, agrade{:o o trabalho e a dedica9iio que todos os fimciontirios 

do NIE empregam para que minhas aulas possam ser mais atraentes, e aguce a 

"inteligencia" dos nossos alunos. 

Obrigado Sueli, obrigado Nina, obrigado a todos que compoem o quadro de 

fimciontirios doNIE. 

Santo Andre, OJ de julho de 2003. 

Nelson Ceresani" 
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Finalmente temos a sintese do projeto, que mesmo sendo o fechamento, nlio com~a 

exatamente ao fmal dele: e prevista e preparada desde o inicio e prossegue ao Iongo do 

desenvolvimento com a previslio e organizaylio das informayoes coletadas. Particularmente no 

momento da concluslio do projeto, tudo e submetido a avaliayoes pormenorizadas. A valiam-se os 

conhecimentos adquiridos, os procedimentos utilizados, as atitudes incorporadas. A valia-se, 

sobretudo, se as questoes levantadas inicialmente foram resolvidas e em que niveL Ao final dessa 

etapa, obtem-se uma sintese das avaliayoes realizadas durante o processo. E assim aconteceu com 

esta turma. Foi realizada uma auto-avaliaylio, onde cada urn colocou para o grupo sua opinilio 

sobre a participaylio na atividade e sobre o conteudo desenvolvido. 

Nessa fase tomam-se possfveis as apresentay()es do "produto", ou dos "produtos" 

finais do projeto, ou seja, as varias formas idealizadas para a apresentaylio do conteudo, j:i 

citadas: apresentaylio e animaylio em PowerPoint (Fig. 13 -CD anexo: tplacas), construylio de 

texto para elaboraylio de par6dia e poemas, construylio e animaylio de maquetes com uso da 

camera digital e gravaylio de CD com todo o conteudo proposto alem de fotos tiradas durante o 

projeto. 

Segundo Chaves (2002), nessa etapa as questoes inicialmente levantadas slio 

analisadas e, muitas vezes, constata-se a necessidade de se ir adiante a partir do levantamento de 

novos problemas. Os novos conhecimentos passam a fazer parte dos esquemas cognitivos dos 

educandos, passando a constituir estruturas previas para outras situay()es de aprendizagem. 
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Fig. 13- Parte integrante da apresentas:ao elaborada por alunos do Cicio III/1°, representando a Deriva dos 

Continentes com massa de modelar e recursos de animas:ao do Power Point 
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5 PROPOSTA METODOLOGICA 

A ideia central deste trabalho e a de que tanto a aplicas:ao da Informatica, por 

educadores e educandos, quanto o desenvolvimento e apropria<;ao de linguagens computacionais 

adequadas podem auxiliar o processo de forma<yao de cidadaos capazes de utilizar o raciocinio 

das Geociencias na disciplina de Geografia no nivel fundamental. 

A partir da experiencia da Autora, em parte relatada neste estudo de caso, propoe-se o 

uso dos recursos de Informatica de uma forma capaz de levar o educando a constru<;:ao do seu 

conhecimento. Para isso, e importante que o professor assuma o papel de mediador entre o 

recurso utilizado e o aluno, conduzindo o processo de acordo com os objetivos a serem 

alcan<;:ados, como ilustra o fluxograma: 

Tema/contelldo 
- proposto pelo professor ou 

- proposto pelo aluno 

levantamento de dlividas e questOes sobre o tema 

expressao dos conhecimentos prCvios 

levantamento de hip6teses 

I 

I I 
-definir o que se quer 

- estabelecer objetivos saber sabre 0 tema 
L_ ______________ ~ 

I 

I 
- e 1mrproce Imen os dfi" d" 

I 

t t 
I 

- coleta de dados 
I I 

- registro dos dados 

I 

t t 
- sintese das inforrnac;Oes -elabora~ao de 

coletadas apresenta~ao 
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- momenta de conversa 

sobre o tema 

- definir/redefinir a 

I atua~ao do grupo 

• 
- discussao sabre as 

informa~oes coletadas 

I 

t 
- apresenta~ao dos 

resultados 



Barbosa (2002) assinala que o professor deveria "atuar de forma mais ativa e critica 

frente a processos de ados;ao de informatica no ensino, inclusive como forma de valorizar seu 

papel profissional e importancia social". E dele, professor, a responsabilidade de optar entre 

otimizar o uso da tecnologia disponivel ou simplesmente informatizar sua aula expositiva Nesse 

papel, o professor deve tarnbem se dispor de fato a aprender com seu aluno que, diante de tantas 

informayoes, certarnente levantara quest5es cujas respostas buscarao juntos. 

Cabe ao professor discutir com o aluno a problematica do "copiar - colar" e propor 

atividades que usem a pesquisa de forma que esta possa contribuir de fato para o crescimento e 

construs;ao coletiva do conhecimento. 

Nesse contexto, dependendo da disponibilidade de recursos, o uso destes devera ser 

feito conforme a necessidade. 0 professor podera realizar juntarnente com o grupo o 

levantarnento das necessidades para o desenvolvimento do projeto, engajando-os no processo. A 

convivencia e fundamental para alcans;ar OS objetivos estabelecidos inicialmente. A partir dai, e 

proposta a coleta de dados, fazendo uso da Internet e diversos software em uma atividade de 

pesquisa, que sera usada como subsidio para as discussoes com o grupo. 

Discussoes abertas devem acontecer em todos os encontros, a fim de que o professor 

possa avaliar o desenvolvimento do trabalho, inserir o uso de novos recursos e levar os alunos a 

refletir sobre o encaminhamento do processo, alem de propor alterayoes no planejamento de 

acordo com as necessidades. A partir das informayoes coletadas, o grupo deve ser orientado a 

utiliza-las como referenda na construs;ao de textos, elaboras;ao de apresentayOes e demais 

sugestoes apresentadas pelo grupo, de forma que demonstrem a compreensao dos dados. 

As atividades ate aqui propostas repetir-se-ao are que haja a integralizayao desejavel 

referente ao conteudo proposto. A finalizayao do projeto deve estar contemplada no planejamento 
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e admite diversas formas de expressiio. Assim, o aluno constr6i seu conhecimento fazendo uso 

dos recursos tecnol6gicos disponiveis e exercitando o ser cidadiio, consciente de seus direitos e 

deveres. 
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6 COMENT ARIOS FINAlS 

A rnotivayao principal da presente pesquisa rellile tanto o interesse te6rico-pratico de 

investigar alternativas de utiliza9ao educacional de recursos de informatica quanto a preocupa.yao 

de aprirnorar as atividades que envolvarn recursos de informatica na institui.yao na qual atuarnos. 

Ernbora a investigayao tenha sido facilitada por certa experiencia pratica acurnulada na aplica.yao 

educacional de recursos de informatica, a inexperiencia nessa linha de pesquisa pode ter causado 

certos conflitos, sobretudo pela necessidade de estabelecer parfunetros claros de investiga.yao e de 

registrar com a maxima abrangencia possivel os resultados, a rnedida ern que vierarn sendo 

obtidos. E possivel, assim, que algumas etapas tenham sido prolongadas ern dernasiado, outras 

nao tenham sido rnuito bern exploradas. 

A ideia central perseguida desde o inicio e a de que, na disciplina de Geografia no 

nivel fundamental, a Informatica pode auxiliar a formayao de cidadiios capazes de utilizar o 

raciocinio das Geociencias. Mediante desenvolvirnento e apropria.yiio de linguagens adequadas, 

os educadores e educandos podern ser beneficiados por urna sene de recursos cornputacionais, 

cujo uso tern sido incipiente no contexto educacional brasileiro. 

Dependendo da disponibilidade de recursos, o uso da Informatica e capaz de levar o 

educando a efetiva constru.yao do seu conhecimento. Urna das condiyiies para tanto e a de que o 

Professor atue como rnediador entre recurso e aluno, ern busca dos objetivos a serern alcan.yados. 

Sernpre existici a possibilidade de o professor escolher entre a simples informatizayiio de sua aula 

expositiva ou realizar tarefas rnais cornplexas que otirnizern o uso da tecnologia disponivel e que 

sejarn capazes de fornentar a participayao ativa do aluno na construyao do seu conhecimento. 
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Os resultados obtidos levantam a real necessidade de sensibilizar o professor para o 

uso da Informatica de modo air alem da "aula expositiva informatizada". A investiga!j:ii.o revelou 

ampla possibilidade de se desenvolver os conteudos propostos de forma interdisciplinar, aliada a 

uma saudiivel mudan~j:a de postura e comportamento tanto do professor quanto do aluno frente ao 

desenvolvimento de atividades que estimulem o uso de novas formas de expressao e instiguem a 

criatividade e a imaginayao. Decorre desses aspectos que haverii uma mudanya na forma de se 

avaliar as atividades. Sugere-se que a avaliayao passe a ser continua e reflexiva durante o 

desenvolvimento do trabalho e envolva tanto o professor quanto o aluno. 

A experiencia oferece argumentos e reflexoes sobre a nova postura do professor 

frente ao uso da Informatica: (1) os beneficios que este recurso possa trazer a Educaylio e os 

desafios a serem superados; (2) a amplia~j:lio das capacidades intelectuais do homem diante das 

possibilidades que a tecnologia oferece; (3) o desenvolvimento de competencia para se trabalhar 

com informayoes, pesquisa-las, associa-las e aplica-las as situa!j:oes de interesse. 

Para efetivar tal atuayao, sao pressupostos da proposta metodol6gica que, para bern 

cumprir seu papel, o professor deva: 

• Dispor-se a de fato aprender com seu aluno que, diante de tantas informayoes, certamente 

levantarii questoes cujas respostas podem ser buscadas em conjunto. 

• Discutir com o aluno a problematica do "copiar - colar" e propor atividades que se 

apropriem mais amplamente da pesquisa, a fim de que esta contribua para o crescimento e 

constru~j:il.o coletiva do conhecimento. 

• Realizar o levantamento das necessidades para o desenvolvimento do projeto juntamente 

com o grupo, engajando-os no processo. A etapa de motivayao pode ser favorecida pela 

convivencia, mas e talvez a fase mais dificil de conduzir, ja que depende de razoavel 
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capacidade de percep91io, pelo professor, dos interesses e motivayoes individuais de seus 

alunos. Tais aspectos podem ser o ponto de partida para desenvolvimento dos conteudos. 

• Propor e discutir com o aluno a coleta de dados, fazendo uso da Internet e diversos 

software em urna atividade de pesquisa, que sera usada como subsidio para as discussoes 

como grupo. 

• Reconhecer que o engajamento do aluno no processo constitui o elo critico de extensa 

cadeia de envolvimentos que permitiriio alcan9ar os objetivos inicialmente estabelecidos. 

• Estimular a auto-avaliayao e propor estrategias que motivem a analise critica das ayoes 

praticadas para o desenvolvimento das atividades. 

Para que todo esse processo ocorra de maneira satisfat6ria, atingindo os objetivos 

propostos, e de fundamental importiincia a sensibiliza91io do educador para o uso de urn novo 

recurso no contexto escolar. E preciso que ele esteja de fato envolvido com seu compromisso de 

educar, pois s6 assim tera condiyoes de otimiz.ar o uso de diferentes recursos no processo de 

constru91io do conhecimento. Reserva-se ao educador a responsabilidade - e por que niio dizer "o 

merito" - de fazer uso de urn recurso de modo consciente e critico, participando do processo de 

aprender a aprender, a conviver, a fazer ... a ser. 
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