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NARRATIVA PEDAGOGICA 

"Escrever sobre si 6 auto-revelar, 6 urn recurso privilegiado de tomada de 

consctencia de si mesmo" (Albert, 1993:46-7). Quando terminei de ler essa frase 

fiquei empoigada a relatar um pouco da minha caminhada escolar. Tenho a 

consciencia de que tem muita coisa a ser revelada ainda. Deixo aqui as primeiras 

palavras do meu caminhar na escola: 

"Vivendo, se aprende, mas o que se 

aprende, mais, 6 sd a fazer outras 

maiores perguntas". 

Guimaraes Rosa 

Essas palavras de Joao GuimarSes Rosa, Em Grandes Sertdes: Veredas 

resumem minha experiencia de aluna, inicialmente, e de educadora-professora, no 

seguimento da vida. 

Minha trajetdria escolar comepa na zona rural, no interior do Estado de Minas 

Gerais, onde meus pais nasceram e viveram atd 1983, na qualidade de 

camponeses e pequenos proprietarios, cultivando como unidade familiar uma 

agricultura de subsistencia onde o excedente era vendido no mercado. 

Quando retomo a minha infancia vem-me as lembrangas das brincadeiras de 

escorregar com minha irmS em frente d minha casa, na graminha verde no final da 

tarde e logo que anoitecia sentavamos no banquinho em frente de casa para vermos 

as estrelas e ouvirmos histdrias, afinal, naquele lugar, nem havia chegado a energia 

eldtrica. No entanto, a televisao nao fazia parte da minha vida, ou seja, a tecnologia 

passava longe daquele lugar. E assim vivi atd meus 10 anos de idade. Sd que n§o 

eram brincadeiras o dia todo porque depois da escola sempre meu pai arrumava 

uma atividade para que eu realizasse; algumas vezes eu tinha que buscar as vacas 

no pasto e outras vezes eu ia ds plantagdes de milho levar o jantar e acabava 

colaborando nos servi?os mais leves. Mas, apds ajuda-lo eu podia ver o pdr do sol, 

contar estrelas e ouvir histdrias... Como diz Benjamin (1994, p. 213), quern escuta 
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uma hist6ria estS em companhia do narrador; mesmo quem le partilha dessa 

companhia. E olha que tinham muitas, sendo que algumas delas causavam 

arrepios. 

Ao refletir sobre o meu primeiro contato com a leitura e escrita, logo aparece 

minha m§e que me ensinou a ler e a escrever, porque 1^ na zona rural n§o havia 

escola de educaqSo infantil e quando eu complete! 6 anos surgiu um grande 

problema para os meus pals, pois eu deveria comegar a frequentar uma escola e os 

meus pals sempre colocaram a educagao em primeiro lugar. Depois de muito 

conversar sobre o meu future, a minha mae resolveu me alfabetizar para que 

quando eu chegasse na 1a s6rie jci soubesse ler. Apesar da precariedade de livros 

foi atrav6s de um caderno e um lapis que a minha mae me alfabetizou. Primeiro ela 

me ensinou a escrever o meu nome, quando eu n§o conseguia tragar as letras ela 

pegava na minha m§o e me ajudava. 

Quando completei 7 anos chegou o momento de ir para a 1a s^rie, s6 que 

como mor^vamos na zona rural a escola ficava muito longe e eu teria que andar 45 

minutos para ter acesso. Foi ai que meu pai resolveu procurar uma escola na cidade 

para eu estudar, entao fui morar com uma tia, a tia Margarida, que fazia um lanche 

delicioso para eu levar S escola. Ela sempre carinhosa e acolhedora tanto que, trago 

boas lembrangas daquela epoca ate hoje. A minha tia me levava ^ escola e eu 

voltava sozinha. Adaptei-me rapidamente e gostava muito daquela escola da cidade, 

Ficava na cidade estudando durante a semana, aos finais de semana voltava 

sozinha de onibus para casa dos meus pais. Minha tia me colocava no onibus e 

meus pais me buscavam a cavalo na beira da estrada porque o onibus passava 

muito longe de casa. 

Fiz a 1a s6rie e nSo encontrei nenhuma dificuldade, apesar de todos os meus 

colegas terem frequentado a escola anteriormente eu consegui bons resultados. 

Agradego ao esforgo da minha irtee que mesmo sem ter nenhuma formagao 

acaddmica como educadora, afinal estudou somente ate a 4a serie do ensino 

fundamental, conseguiu fazer com que eu aprendesse a ler e a escrever. 
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Essa escola era tradicional e a forma de avalia?§o era muito rigorosa, tendo 

um pr6-requisito para que os alunos passassem para a 2a serie que era uma prova 

de leitura que era feita no final do ano. Sabendo disso a minha tia pegava os livros 

de Biologia da minha prima e ficava "tomando leitura". No final, fui bem no tal "teste". 

Ao inlcio da 2a serie meus pais resolveram transferir-me para a escola da 

zona rural, porque, para uma crianga nao 6 nada f^cil ficar a semana toda longe de 

casa . Nos primeiros dias de aula foi muito dificil porque chegava cansada na 

escola, pois, al6m de andar 45 minutos, tinha tamb§m o orvalho gelado da manha. 

Mas al6m das dificuldades relativas S distSncia e ao clima, pior era o autoritarismo 

da professora, que me fazia sentir muito medo: tudo tinha que ser do jeito dela, 

gritava muito e tinha uma unha enorme pintada de vermelho que apontava os meus 

erros no caderno ficando as marcas do seu esmalte estampado ali. Ainda bem que 

um ano passa r^pido e a esperanqa era que na 3a s6rie viesse uma professora mais 

tranquila. E foi o que aconteceu, no ano seguinte veio uma professora que era muito 

calma e carinhosa. 

Resolveu-se um problema, mas outras dificuldades sugiram. A escola s6 

tinha uma sala de aula aonde estudavam os alunos de 1a a 4a s6rie, era uma escola 

multisseriada. A professora dividia o quadro negro em quatro partes iguais e escrevia 

na parte superior do mesmo a serie que deveria copiar aquela liqao. Permaneceu 

assim ate o dia em que nao tinha nem sala, porque a prefeitura nao tinha mais 

predio para continuar as aulas. "E agora, o que fazer para que essas criangas 

estudem?" Foi o primeiro questionamento feito pelo meu pai. Meu pai passou ent§o 

a lutar para que a escola nao fosse fechada, porque alem de n§o ter local para as 

crianqas estudarem, essa escola foi fundada pelo meu avo para que seus filhos 

estudassem, portanto o meu genitor n§o admitia que fosse fechada. 

Para que isso n§o acontecesse meu pai ofereceu uma casinha que tinha ao 

lado do paiol. At6 a 4a s6rie eu estudei neste local no fundo da minha casa, onde a 

minha m§e fazia a merenda e eu ficava a tarde brincando de escolinha usando o 

quadro negro. Isso quando eu n^o tinha que trabalhar ^ tarde. Na 6poca da colheita 

eu sala da escola e ia ajudar meu pai na ro?a. Foi al que comecei a valorizar os 
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estudos e sentia mais vontade de estudar, afinal meu pai tinha razao em me 

incentivar porque ele nSo queria aquela vida dura para mim. Ter a escola na minha 

casa foi uma fase muito prazerosa, apesar de continuar sem nenhum recurso 

pedagogico, apenas lousa e giz. Eu acordava e jci estava na sala de aula, enquanto 

os meus colegas andavam quildmetros para chegar ate minha casa. As ligoes eram 

copiadas da lousa. 

Eu passei para a 5a serie e mais uma vez surge urn problema para os meus 

pais que sempre valorizaram o estudo, sempre diziam "Para ser alguem na vida tern 

de estudar, ou voce vai querer ser igual ao seu pai e sua m§e que nao tiveram 

estudos"? Em consequSncia de toda essa situagste os meus pais se mudaram para 

cidade para que eu continuasse a estudar e meus irm§os tambem. Eu, sempre 

concentrada nas aulas, tentando fazer o melhor. As aulas tornaram-se mais 

interessantes porque agora tinha biblioteca, energia eletrica e ate cantina. Agora eu 

tinha urn professor para cada materia, me lembro que fiquei muito confusa, mas 

estudei muito e superei essa fase. 

Ao final da 8a s^rie surgiu a diivida; devo me matricular no colegial ou 

magisterio? Considero que tive uma crise de identidade, portanto concordo com 

Ndvoa quando este afirma que: 

... A identidade nao 6 urn dado adquirido, n§o 6 uma propriedade, nao 6 um 
produto. A identidade 6 um lugar de lutas e conflitos, e um espapo de 
construgao de maneiras de sere de estar na profissao. (NOVOA, 1992, p. 16) 

Depois de muito refletir conclui que o magisterio seria melhor para minha vida. 

Logo que entrei no colegio fiquei muito entusiasmada ao ver a biblioteca que era 

enorme, ficava horas lendo e pesquisando, pois sempre fui muito curiosa; os livros 

respondiam aos meus questionamentos e esse foi o meu primeiro contato com uma 

biblioteca onde o aluno podia escolher seus prbprios livros. Nasce aqui "a 

pesquisadora". Atem desse progresso, assisti ao primeiro video na escola e sempre 

me percebia encantada com as novidades trazidas pelas professoras. 

Sempre fui uma pessoa tlmida que gostava mais de ouvir a falar, ate o dia 

em que a professora de Literatura pediu que escrevessemos uma pega de teatro 
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baseada no livro "A Moreninha" e depois a apresent^ssemos para os colegas. Foi 

um momento marcante e prazeroso para mim. A professora ficou muito surpresa 

com a minha apresentagao. Eu deixei de lado minha timidez e entrei de corpo e alma 

na personagem que foi um sucesso, e a partir dai, me fortaleci e n§o via a hora em 

que poderia apresentar uma outra pe?a. Analisando a minha atuaqao em sala de 

aula percebo que essa experiencia influencia at6 hoje na minha pr^tica de 

professora porque sempre me preocupo em trabalhar a oralidade dos alunos atrav6s 

de dramatiza?6es, busco a possibilidade de realizaqao de teatros e apresentapao de 

seminaries, o que muito enriquece o trabalho no dia-a-dia. 

Cada dia que passava ficava ainda mais preocupada com minha situagao 

financeira, pois, precisava trabalhar, mas o meu curso n§o me oferecia condigbes 

para tal, albm de que era um curso que demandava 4 anos de formagbo, retardando 

ainda mais a minha insergbo no mundo do trabalho. Ate que surgiu uma 

oportunidade de fazer o magisterio em Goibnia, pois lb o curso era de 3 anos. Fui 

para lb quando estava no inlcio do 3° ano com o objetivo de terminar o curso o mais 

rbpido possivel, afinal atb entao eu nao queria ser professora, escolhi o magisterio 

por falta de op?ao. Eu sb queria terminar o curso rapidamente para trabalhar. 

Ao conclul-lo, fui para Campinas b procura de trabalho. Logo que cheguei a 

essa cidade, que e considerada um p6lo tecnolbgico, fiquei deslumbrada com tanta 

novidade. Mas, eu vim morar nessa cidade com o propbsito de trabalhar para 

resolver a minha vida financeira e foi com o apoio de uma tia, Edith, que a minha 

vida comeqou a mudar. Ela foi a minha "orientadora". Primeiro, me perguntou se eu 

gostaria de trabalhar em escola e fazer pedagogia. A minha resposta foi negativa, 

pois trazia comigo uma visbo estigmatizada, uma concepgbo de que professor b 

uma profissbo desvalorizada, acho que essa visbo vinha lb da minha infbncia. 

Prestei vestibular para ciencia da computaqao, mas nao fui aprovada. 

Meu grande objetivo naquela epoca era ser bancbria, porque lb naquela 

cidade de interior onde eu vivi o bancbrio era visto como uma profissbo valorizada. 

Corri atrbs dos meus sonhos e consegui um emprego no banco Itau, mas nao 

demorou muito, logo eu notei que tudo isso era uma grande ilusbo e que eu tinha 
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feito uma p^ssima escolha, porque estava sempre insatisfeita. Foi ai que percebi 

que deveria voltar para a ^rea de humanas. Mesmo com as insatisfagdes permaneci 

no banco por 8 anos. 

Quebrando paradigmas 

Foi devido a essas insatisfagbes em relagao a atividade como bancaria 

depois, ao ver o exemplo de realizagao profissional da minha tia que era professora 

aqui em Campinas, que comecei a batalhar para retomar a carreira de magisterio, 

Prestei vbrios concursos que foram anulados, ate que fui aprovada no concurso da 

Prefeitura Municipal de Campinas no ano de 2000 e fui chamada para efetivar 

como professora de 1a a 4a sbrie. A escola na qual me foram atribuidas aulas foi a 

EMEF Elza Maria Pellegrini de Aguiar. Quando cheguei a escola "percebi como era 

de fato a realidade! E fiquei muito preocupada porque na verdade a minha 

experiencia em sala de aula havia sido apenas no estbgio do magisterio. Mas.eu n§o 

tinha volta. A hora agora era de me dedicar a essa nova profissbo e comegar a 

participar dos grupos de formagbo que a prefeitura oferecia. Fiz muitos cursos e 

ainda fago, mas hoje tenho o meu foco que b o uso de tecnologia como ferramenta 

pedagbgica. 

Quando cheguei na escola atem das minhas insegurangas a orientadora 

pedagogica disse: "Como voce nao tem experiencia ve se nao pega uma 1a s6rie". 

Fiquei indignada com essa fala porque apesar de n§o ter experiencia prbtica estava 

disposta a estudar e aprender a alfabetizar. Como nos afirma Jorge Larrosa em uma 

palestra no Cole1 

F experiencia aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece, e 
ao passar-nos nos forma e nos transforma... Esse 6 o saber da experiencia: o 
que se adquire no modo como alguem vai respondendo ao que vai Ihe 
acontecendo ao largo da vida e no modo como vamos dando senlido ao 
acontecer do que nos acontece. No saber da experiencia nSo se trata da 
verdade do que sSo as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos 
acontece... Por isso ningudm pode aprender da experiencia de outro a menos 
que essa experiencia seja de algum modo revivida e tornada prbpria. 
(LARROSA, 2001) 

1 Palestra proferida no 13° COLE-Congresso de Leitura do Brasil, realizado na Unicamp, 
Campinas/SP, no perfodo de 17 a 20 de julho de 2001. 
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Mas, ainda bem que era o final do ano 2.000. Para o prdximo ano 2.001 eu 

assumi uma 1a sferie e foi ai que me surpreendi porque encontrei uma colega e 

parceira que tinha experiencia na doc^ncia, entcio ela me orientava e eu estava 

sempre atenta, desejosa de aprender. Assim, as transformapoes foram ocorrendo. 

Acredito muito no trabalho em grupo entre os professores, pois o mesmo se reflete 

nas aulas ministradas, tornando a aula mais rica, din§mica e leve. Cada ano que 

passa sinto que minha pr^tica se renova. Continuo trabalhando com essa minha 

amiga e parceira, assim constituimos nossa forma de trabalhar e resolver questoes 

que colocam no dia-a-dia. 

Foi nesta escola que se iniciaram em mim as mudangas de concepgSo, 

quebrei paradigmas e passei a ver a escola com um novo olhar, com entusiasmo e 

muita vontade de desenvolver projetos em pro! da comunidade. 

Felicldade e Prazer Profissional 

Logo que comecei a trabalhar na escola percebi que agora eu tinha tempo 

para me dedicar aos estudos e tambem senti necessidade de fazer Pedagogia. S6 

que agora totalmente consciente do que queria para o meu futuro profissional. Cada 

dia que passa ficava ainda mais encantada com a arte de ensinar, E pensei: "nSo 

vou parar por aqui, quero investir muito nesta ^rea, principalmente no uso das 

tecnologias na escola que 6 uma ^rea que me encanta e precisa ser valorizada". 

Arrisquei minhas fichas todas nesse caminho e digo com total certeza que nao 

me arrependo das op?6es que fiz. Pelo contr^rio, afirmo categoricamente que tenho 

o maior orgulho de ser professora, de atuar na educagao. Procure sempre nao 

repetir os modelos de professor que trago comigo dos meus anos iniciais. Sou uma 

grande parceira dos meus alunos, sempre disposta a ouvi-los e fazer a diferenga na 

vida deles. 

Em 2002 iniciei meu curso de pedagogia na UNIP e terminei em 2005. 

Estudei muito e fiz muitas reflexOes sobre a minha pratica. Nessa 6poca a tecnologia 

ficou mais presente na preparagSo das minhas aulas, e fiz muitas descobertas em 

minhas pesquisas. As mudangas comegam aqui porque alem da faculdade nesta 
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6poca eu tinha uma nova orientadora pedagdgica que iniciou com os professores o 

trabalho com projetos de pesquisa. Cada sala tinha urn tema de pesquisa e no final 

do ano todos os trabalhos realizados foram apresentados pelos alunos em uma 

Amostra de Trabalhos no SESI. Foi uma 6tima experiencia! Foi ai que iniciei o 

exercicio de trabalho de pesquisa com os alunos. 

Em meados de 2004 foi instalado na escola EMEF Elza Maria P. De Aguiar 

urn laboratorio de inform^tica educativa muito bem equipado com 20 computadores 

e impressora em rede, sendo que o sistema operacional era o Linux. O que fazer 

com essa tecnologia rec6m chegada? Foi o primeiro questionamento e a minha 

experiencia com tecnologia na educaqao comeqa aqui. Comecei a participar de um 

grupo de formaqSo no NTE (Nucleo de Tecnologia Educacional), o que enriqueceu a 

minha pr^tica e a partir dai n§o mais parei. Sinto que atraves dessa forma?§o eu 

encontrei a felicidade profissional. 

As pessoas da escola n§o usavam a tecnologia por desconhecerem o sitema 

operacional implantado - Linux - e isso me incomodava muito, ent§o resolvi ficar no 

laboratbrio de informbtica apbs o expediente para preparar a primeira aula usando 

essa nova tecnologia como recurso pedagbgico. Em seguida levei meus 30 alunos 

para usufruir da tecnologia, sb que essa primeira experiencia foi invibvel porque 

eram muitos alunos, muitas duvidas e eu n§o conseguia atender a todos. Fiquei 

insatisfeita e comecei a pesquisar estratbgias para usar os computadores de 

maneira mais prazerosa e eficiente. 

"Se as coisas sao inatingiveis... oral Nao 6 motivo para nao quere-las... Que 

tristes os caminhos, se nao fora a mSgica presenga das estrelas!" 

(Mario Quintana) 

A partir destas dificuldades enfrentadas elaborei o PROJETO ALUNOS 

MONITORES DE MfDIAS: viabilizando o uso do Laboratbrio de Informbtica e 

contribuindo no processo de ensino-aprendizagem. Desenvolvi esse projeto por 

cinco anos e hoje, em 2009 em meu curso de pbs-graduaqbo analiso a minha prbtica 

durante esses anos, 
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O tempo passou e eu sentia a necessidade de me aprofundar na teoria, de 

estudar mais. Foi al que surgiu na Unicamp a oportunidade de fazer o curso "A 

pesquisa e a tecnologia na formagao docente", o que me fez ficar muito interessada 

por se tratar de pesquisa e tecnologia. Os autores que li ate aqui me trouxeram 

muitas reflexoes e mudangas na minha pratica. Eu juntamente com uma colega 

professora, Valeria, trabalhamos com urn projeto de pesquisa de reciclagem na 

escola, o que enriqueceu muito a nossa ptetica. 

Estou muito satisfeita em fazer o curso porque sinto que estou comegando a 

registrar minhas expertencias por meio da escrita, percebo-me cada dia mais solta, 

mais ^ vontade para expressar meus sentimentos e experiencias em relagao ^ 

docSncia. Esta pesquisa que aqui apresento e urn dos resultados visiveis desse 

caminhar. 

Fui e sou feliz porque sei que de alguma forma contribuo para a formagao 

presente e futura dessas criangas e pais. Nao me considero melhor do que ningu^m 

e nem ao menos me percebo como exemplo a ser seguido. Apenas acredito que 

tenho que fazer na minha profissao a diferenga a favor de urn mundo melhor e que, 

por isso, tenho que dedicar-me a dar o maximo de mim enquanto estiver numa sala 

de aula. "O que eu sou 6 o que me faz viver" 

(Skakespeare, Henrique VIII) 
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Minha vida 

Foi a primeira fruta que nasceu do amor de Jos6 e Maria, 
Do luar do Morro do Cajuru, aquela linda menina sorria. 
Pele clara, olhar esparto, naquele local brincava a loirinha. 

Predestinada a fazer a diferenga; 
Acreditou na sua crenga, 
Ao passar dos anos, viu que tinha que estudar. 
N§o tendo outra saida na cidade foi morar. 

Foi acolhida por Margarida, 
Tia querida que com muito amor Ihe deu guarida 
Nos fins de semana, voltava pra sua casa querida. 

Seus pais com olhos no futuro, 
Resolveram abandonar aquele mundo 
E para a felicidade da loirinha na cidade tiveram outro rumo. 

O cabelo escureceu, o corpo pegou forma, 
Sabia, portanto, que tinha que procurar outras escolas. 
Alem da escola da vida, 
Resolveu em sua partida, 
Morar com outra tia nunca esquecida. 

Foi pra Goicinia, deu norte a sua vida, 
Ao lado das primas queridas, 
Concluiu mais uma etapa de vida. 

De la veio pra Campinas, 
Mais uma tia Ihe acolheu. 
Nos percalgos da vida outro caminho escolheu, 
Tentou ser feliz, mas no casamento o seu mundo quase se rompeu. 

Ergueu a cabega, respirou fundo e um novo rumo deu. 
Separou-se daquele mundo que n§o era s6 seu. 
Quis ficar sozinha, pois no rumo da vida, a felicidade escolheu. 

A casa da tia novamente a acolheu, 
Abriu-se o bau dos sonhos guardados, 
Olhou para o passado e retomou o sonho deixado que nunca esqueceu. 

Com o fruto dos seus estudos, 
Mudou a vida de seus alunos. 
Aquele que era apartado, 
Virou nas maos da professora um aluno prestigiado. 
Apostou que na frente do monitor, 
Um aluno poderia virar professor. 
Viu ali que com a uni§o dos alunos e pais. 
As coisas melhorariam e o menos passaria a ser mais. 

Levou isso para a Unicamp, 
Que um dia achou ser um mundo distante, 
Mas em poucos instantes, 
Os seus alunos pequeninos tornaram-se gigantes. 

Alegria nos seus olhos, orgulho dos pais, 
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Sorrisos dos alunos, os quais n§o serSo esquecidos jamais. 
Pois quem um dia resolveu ser feliz, 
Fez a sua parte e demonstrou pra todos, 
Que as liqoes da vida n§o sSo para medrosos 

Essa mulher tem nome, 
E com um n6 na garganta, 
Posso falar que ela ser tornou a mulher da minha vida 
Essa 6 a Flavia, mulher, filha, que ama a sua famflia, 
Que sabe do seu passado e tem f6 na vida escolhida! 

Autor: Renato Pinto Giachetto 
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Resume 

Este trabalho adv6m da inquieta?ao de uma professora, autora deste estudo atuante no Ensino 

Fundamental I de 1° a 4a s6rie da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elza Maria Pellegrini de 

Aguiar, localizada no municipio de Campinas, SP, A pesquisa registra o processo de incentivo ao 

trabalho com novas tecnologias nessa escola, bem como o enfrentamento a varias questoes, como 

inseguranga no uso das midias, devido ao novo parque computacional instalado na Unidade Escolar 

que passou a usar o sistema operacional Linux. Surge, assim, a necessidade da formagSo, tanto de 

grupos de alunos monitores de midias, quanto de um grupo de professores e um novo projeto para os 

pais desses alunos. Esse projeto para os pais, denominado Ciranda da InclusSo Digital, acabou 

trazendo a comunidade para explorar a tecnologia no espago escolar, criando novas expectativas e 

colaborando com o seu desenvolvimento profissional numa perspectiva rizom^tica (DELLEUZE E 

GUATARRI, 1995), 

Palavras-chave: tecnologia, aluno-monitor, pais, aprendizagem, inclusao. 
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Introdugao 

0 presente trabalho traz reflexoes da minha2 pr^tica, partindo de uma 

pesquisa-a?§o utilizada como instrumento pedagogico e cientifico, buscando 

conhecimento para que ocorram transforma?6es na minha atuagSo como e tambem, 

para aprimorar o uso de midias na escola, tambem socializar essa experiencia para 

al6m da minha escola e da minha sala de aula. 

Este trabalho faz articulaqao com o curso de especializa?ao "A Pesquisa e a 

Tecnologia na formagao docente" que iniciou em 2008 na Unicamp, no qual percebi 

o verdadeiro papel da universidade e concordo com Garcia que a 

...fungao social da Universidade que consiste em buscar o diSlogo 
permanente e o fortalecimento das comunidades em seu entorno propondo 
parcerias que levem ao desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensao 
gerando saberes que subsidiem tanto o ensino e a produgao de pesquisas da 
universidade quanto das escolas que gravitam em torno desses grandes 
centres de produpao de conhecimento.(GARCIA E D'ABREU, 2009) 

Atrav^s da aproxima?ao da universidade alem de melhorar a minha pratica e 

me formar pesquisadora pude incentivar o trabalho com pesquisa cientifica na 

escola. Isso repercutiu positivamente na aprendizagem dos alunos que pesquisaram 

e tiveram a oportunidade de participar da Feira Cientifica que e promovida, 

anualmente, desde o ano de 1998 ate o presente momento, ano de 2009, pelo 

Projeto Ciencia na Escola da Unicamp. GARCIA (2002) nos fala que a pesquisa 

enquanto metodologia faz-se relevante para que esse conhecimento produzido 

tenha como caracteristica a capilaridade, isto e, possa circular entre os membros de 

uma comunidade educacional. 

O principal objetivo do estudo 6 registrar e refletir sobre uma pratica que cria 

expectativas nos professores, alunos e pais da escola e contribui no processo de 

ensino aprendizagem, provocando mudangas na aplicabilidade do uso da tecnologia 

e no comportamento dos usucirios dos recursos midteticos do Laboratorio de 

Inforrricitica Educativa, No decorrer do trabalho mostro as mudangas positivas que as 

2 Este texto encontra-se redigido em primeira pessoa porque se trata de uma pesquisa-a?ao, entao 
fago uma reflexao do Projeto Alunos Monitores de Midias que desenvolvo na escola desde o ano de 
2004. 
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novas tecnologias trouxeram para a escola, socializando a experiencia de formagao 

de alunos monitores no que se refere ao uso das tecnologias na escola. 

Vivemos em um mundo digitalizado, como diz Manuel Castell, (2001), onde a 

sociedade vive conectada em rede, passando de localidades para outras, nos leva a 

um intervalo cuja caracterlstica principal 6 a transforma?ao de nossa cultura material 

pelos mecanismos de um novo paradigma tecnologico que se organiza em torno 

dessa nova tecnologia da informag^o. Castell acrescenta ainda que o centra dessa 

mudanga esta relacionado com novos processos de informagao, processamento e 

comunicagao, entSo a escola 6 o lugar para a vivencia de novas experiSncias 

usando novas tecnologias. Esta pesquisa retrata a insergao de novas tecnologias na 

escola como ferramenta pedagdgica 

O Problema de pesquisa foi considerado basicamente como a primeira etapa 

desta pesquisa. A soIugSo ou resposta ao problema emerge com a realizagSo da 

investigagSo cientifica. Para isso fiz-me alguns questionamentos que se tornaram 

direcionadores do estudo: "Como se constitui uma escola na qua! alunos monitores 

de tecnologia promovem a viabilizagao do uso do laboratdrio de Informdtica a partir 

da formagao de professores e pais?" Outra questao investigada: "No processo, 

durante o estudo, quais mudangas foram provocadas nas atitudes dos alunos, 

professores e pais com a implantagao do Projeto Alunos Monitores Midias na 

Escola?" 

Este trabalho nao esta dividido em capitulos, pois se desenvolve sob uma 

abordagem rizom^tica (DELEUZE e GUATTARI 1995), de forma que as 

multiplicidades se ramificam e se articulam. Ent§o, comego relatando como iniciou o 

projeto Alunos Monitores de Midias na escola desde a chegada das novas 

tecnologias e as mudangas ocorridas durante a realizagSo do projeto. 

Posteriormente relato um pouco sobre as atribuigoes dos alunos monitores a medida 

em que trago depoimentos para legitimar as contribuigdes no processo de ensino- 

aprendizagem. Analiso desde a identificagao das aptidoes ate as mudangas no 

comportamento dos alunos frente ^s novas tecnologias na escola. 

Todo o trabalho com os alunos monitores, e, por conseguinte esta 

investigag§o refletiu-se no cotidiano dos professores, mudando entao o cen^rio do 
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laboratbrio da escola que passou a ser usado para formagao dos professores de 1° a 

5° ano, atravbs de um curso de informbtica educativa. 

Com o passar do tempo os conhecimentos adquiridos pelos alunos monitores 

de midias foram aplicados para a comunidade que passou a frequentar o curso 

Ciranda da Inclusao Digital no qual utilizamos como metodologia-acao o aluno 

monitor ensinar aos pais. Torno legitimas as contribuigoes deste projeto para toda a 

comunidade escolar atraves de depoimentos apbs avalia?§o das conexbes que se 

constituiram no processo. 

Metodologia 

A modalidade de pesquisa utilizada durante o estudo foi pesquisa 

qualitativa.especificamente a pesquisa-apbo. Esta op?§o esta de acordo com a visao 

de Zeichner (1993) de que "A pesquisa-agao e um instrumento fundamental para a 

implantagao de reformas educacionais ou de transformagdes da escola". Durante o 

desenvolvimento da investigagbo atuei como professora regente da classe ao 

mesmo tempo em que registrava, interpretava e realizava as intervengbes 

decorrentes das reflexbes em curso. 

O estudo envolveu pesquisa de campo, e instrumentos tais como fotografias, 

videos com depoimentos de pais, professores e alunos; analise documental da 

escola e dados quantitativos foram levantados para se objetivar aspectos 

importantes do estudo registrados no decorrer da pesquisa sob a forma de Diario de 

Campo da pesquisadora. Foram utilizadas entrevistas e questionarios, aplicados 

junto aos alunos, aos professores e pais com vistas b avaliagao do projeto. 

E importante esclarecer que os pais dos alunos foram informados de todo o 

processo de pesquisa e, conforme o cbdigo de etica de pesquisa assinaram uma 

autorizagao para o uso de imagens dos seus filhos, conforme pode ser visto no 

anexo V deste documento. 

Ao optar pela Pesquisa-Agao como metodologia de pesquisa, entendo que 

esta, 

Reivindica a forma?ao do professor - pesquisador como aquele que opta pela 
luta coletiva por alternativas vteveis e comprometldas com a especificidade e 
o valor do trabalho docente e com uma educagao que fomente nas crianqas a 
potencialidade de invenlar (DICKEL apud GERALDI, 1998, p. 42). 
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Defendo a pesquisa-a?ao como urn procedimento que encontra justificativa 

"em um campo substantive da a?§o", (1998, pg. 90) em nosso case: a educagao. 

O ato de pesquisa implica uma agSo tendo em vista impulsionar uma 
indagapao. Consiste em descobrir o que outros podem comprovar, 
empregando suas descobertas em um contexto de pesquisa, isto e 
produzindo teoria na qual pode se firmar uma pesquisa posterior. Quanto ao 
ato substantivo, trata-se de um 'movimento' que possua um sentido e um 
significado em uma Area especifica de agao (DICKEL apud GERALDI, 
1998, pg. 90). 

Para (ELLIOTT, 2000, p. 154), a dimensao da pesquisa-agSo como meio de 

produzir conhecimentos sobre os problemas vividos pelo profissional, com vistas a 

atingir uma melhora da situagao, de si mesmo e da coletividade. Com esse intuito 

reflito sobre a minha pr^tica trazendo o cotidiano da escola atraves de relatos para 

tornar legitimo os beneficios que o projeto analisado trouxe para a escola. A esse 

proposito Elliott, mostra que: 

A postura do professor como pesquisador tern em vista a produqao de 
conhecimentos e transformaq§o curricular objetivando potencializar o papel da 
educagSo no contexto social. (ELLIOTT apud GERALDI ,1998, p. 19) 
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1. - Historico do Projeto Alunos Monitores de Midias 

Esta narrativa de pesquisa-a?ao 6 um esquema de um tipico relatdrio de 

analise e reflex§o sobre o Projeto Alunos Monitores de Midias desenvolvido no 

periodo de 2004 a 2009 na EMEF Elza Maria Pellegrini de Aguiar, em Campinas. 

Nesta narrativa de pesquisa o texto nao se apresenta dividido em capitulos porque 

estS baseado na abordagem do Rizoma, entao qualquer ponto de um rizoma pode 

ser/estar conectado a qualquer outro. 

O conceito de rizoma, portanto, determina a eliminagao de uma raiz principal, 
de um ponto de partida, essa seria substituida por raizes multiplas, ou 
secundarias, novas raizes que vao se agregando e que dao origem a um 
grande desenvolvimento, formando uma "obra total" (DELEUZE E 
GUATARRI, 1995, p. 14) 

DELEUZE E GUATTARI (1995, p. 37) propoem um pensar por rizoma: "nao e 

facil perceber as coisas pelo meio, e nao de cima para baixo, da esquerda para a 

direita ou inversamente: tentem e verSo que tudo muda", afirmam os autores. Neste 

sentido, um rizoma seria uma especie de linha sem comego e sem fim. 

Portanto, remeti a esse conceito de rizoma como ponto de partida para pensar em 

multiplicidade. Permitindo que tenha liberdade para narrar o projeto e tambem 

sabendo que o Projeto Alunos Monitores de Midias 6 um meio feito de diregoes 

moveis que a cada ano foi se ramificando e, de acordo com as necessidades; Assim, 

foi organizado na escola - alem da formagao dos alunos monitores, um Grupo de 

Formagao de Informatica Educativa para professores, o curso Ciranda da Inclusao 

Digital para os pais, o "I Encontro de Alunos Monitores de Midias da regiao sudoeste 

de Campinas" que foi realizado no ano de 2007. Para Deleuze, o rizoma 6 inter- 

relagao entre os conceitos. O rizoma e o modelo de realizagao dos acontecimentos, 

que tern espagos e tempos livres, onde os acontecimentos sao potencialidades 

desenvolvidas das relagoes entre os elementos do principio caracteristico das 

multipiicidades. N6s o usamos e nem paramos para refletir sobre o seu uso. Esse 

conceito muito tern evoluido nas ultimas decadas. 
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Baseado nesse conceito durante esta pesquisa elaborei uma metefora que 

pode ser analisada na foto 1, para retratar o cotidiano do projeto, pois uma das 

principais caracteristicas do rizoma 6, justamente, a ausencia de um centro pre- 

determinado. Assim, os temas apresentados mostram-se apenas como uma 

possibilidade de inter - relag§o, 

O rizoma 6 mapa, e n§o decalque. A orquidea nao reproduz o decalque da 
vespa, ela compoe um mapa com a vespa no seio de um rizoma. O mapa 6 
aberto e desmont^vel, pode ser conectado em qualquer uma de suas partes 
ou dimensbes, 6 reversivel e suscetivel de receber montagens de qualquer 
natureza, ser (re)construido por um individuo ou por uma formag§o social, 
como obra de arte ou aqSo politica, como uma meditaqao. Ele tern entradas 
multiplas...contrariamente ao decalque, que volta sempre ao mesmo. 
(DELEUZE e GUATARRI, 1995, p. 22) 

• i ▼ 

Fotmaqao 
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Foto 1 - Metafora fotogr^fica das multiplicidades presentes no Projeto Alunos Monitores de Midias 

18 



1.1 - Novas tecnologias na escola, novos desafios. 

O Projeto Alunos Monitores de Midias teve inicio na escola ap6s a instala?§o 

do Laboratdrio de Informatica Educativa com os recursos fisicos que constam no 

(Anexo I). O projeto foi elaborado para viabilizar o uso de novas tecnologias e 

contribuir no processo de ensino aprendizagem. Atravds dessa pesquisa da minha 

prdtica posso analisar detalhes da execugao do projeto. 

...a pesquisa talvez seja a possibilidade de o professor tomar a si o 
direito de seu trabalho e. comprometendo-se com a busca de uma sociedade 
mais justa, torna-lo capaz de provocar em seus alunos a capacidade de 
inventar urn mundo alternativo. (DICKEL, 1998, p. 33) 

As tecnologias acompanham o homem e nao sao compostas apenas de 

produtos e equipamentos. Elas estao presentes na vida dos individuos e influenciam 

as diversas praticas sociais, especialmente a educagao. Nas atividades cotidianas 

lida-se com v^rios tipos de tecnologias. Em nosso cotidiano estao incorporados 

diferentes tipos de midias que muitas vezes: 

Podemos modificar a forma de ensinar e de aprender. Dm ensinar mais 
compartilhado, orientado, coordenado pelo professor, mas com profunda 
participapSo dos alunos, individual e grupalmente, onde a tecnologias nos 
ajudarSo muito, principalmente as telem^ticas. (MORAN, 1998, p. 2) 

Essa reflexao vem mostrar as mudangas positivas que as novas tecnologias 

podem trazer para a escola, pois oferecem meios para que a aprendizagem dos 

alunos seja mais significativa, vivenciada e interessante; despertando-os e 

incentivando-os a participarem de atividades atrativas, alem de valorizar sua auto- 

estima, melhorar a qualidade do ensino e proporcionar o conhecimento de v^rias 

midias, com maior enfase na informatica. Este Projeto Alunos Monitores de Midias 

que pesquiso ilustra o conceito de Educagao Menor, que segundo Gallo (2007) se 

diferencia da Educagao Maior. Esta e a educag^o que se origina dos curriculos 

oficiais, Pianos e Politicas Educacionais que nem sempre chegam ^s escolas e 

quando chegam s§o ressignificadas pela Educagao Menor. Portanto, a Educagcio 

Menor 6 a educagSo que acontece no cotidiano das escolas, invisibilizada, mas que 

se esvai, pelos corredores, salas de aula, discursos, curriculos ocultados, praticas 

inovadoras. Vejamos: 
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Educa?ao menor sugiro tomarmos aquela desenvolvida pelos professores na 
solidSo de sua sala de aula, para aldm de pianos... £ tambem aquela que 
acontece fora da sala de aula, nas relagdes e nos acontecimentos do 
cotidiano da escola. (GALLO, 2003, p. 83) 

Uma educa?§o de qualidade precisa incentivar e apoiar novas metodologias 

de ensino que tenham como parceiro o uso das midias, pois se acredita que estas 

possam servir como um instrumento pedagbgico, que auxiliary professores e alunos 

a aperfeiqoar seus conhecimentos, melhorando o processo ensino-aprendizagem e 

preparando os alunos, professores e pais para InclusSo Digital, 

Estou aqui para pensar e construir mudangas, para sair da escola que instrui 

sem a possibilidade de criar expectativas de mudanga como define Enguita apud 

Dickel (2003,), e opto em caminhar em direcao a um tipo de escola que instrui e que 

se preocupa com a reconstrugao social transcendendo seus proprios muros como 

defende Zeichner. (ZEICHNER apud DICKEL, 2003, p. 42). 
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2. - Alunos Monitores de Midias 

...Na interagSo real os parceiros est§o abertos e querem trocar id6ias, 
viv6ncias, experiencias, das quais ambos saem enriquecidos. O discurso 6 
franco, objetivo, participativo. A fala do outro tem repercussao em mim. me 
ajuda a pensar e a, eventualmente, modificar-me. Hd graus diferentes de 
interapdo real e de comunicagao, mas o importante 6 essa atitude de busca, 
de querer comunicar-se, de trocar, crescer, de sair de onde estamos. 
(MORAN, 2007, p. 45) 

Partindo da experiencia bem sucedida do uso da tecnologia na formagao de 

alunos monitores, professores e pais (Projeto Aluno Monitore de Midias) e levando 

em considerap§o as mudanpas ocorridas na escola, entende-se que faz necesscirio 

urn registro dessa vivencia que foi se ampliando no decorrer do tempo. Ao analisar 

esse trabalho 6 necessario dizer que esse projeto inclui-se dentro da otica de uma 

'educagao manor', conforme o deslocamento que Silvio Gallo (2003) realiza do 

conceito de 'literatura menor' criado por Gilles Deleuze e Felix Guattari. 

Uma educagao menor d urn ato de revolta e de resistencia. Revolta contra os 
fluxos instituidos, resistencia ds politicas impostas; sala de aula como 
trincheira, (...) como espago a partir do qual tragamos nossas estrategias, 
estabelecemos nossa militdncia, produzindo urn presente e urn futuro aqudm 
ou para alem de qualquer politica educacional. Uma educagdo menor 6 urn 
ato de singularizagdo e de militdncia. (GALLO, 2003, p. 78) 

Durante a realizapao desse projeto vivenciamos v^rias etapas e uma delas foi 

quando foram implantadas as novas tecnologias a partir da inaugurapao do 

Laboratorio de informatica que trouxe consigo a possibilidade de trabalho com outras 

midias. Nesse momento as pessoas mostraram certa resistencia a usar os 

equipamentos, entSo foi necess&rio desterritorializar: 

Desterritorializar os principios, as normas da educagdo maior, gerando 
possibilidades de aprendizado insuspeitadas naquele contexto. Ou, de dentro 
da mdquina opor resistencia, quebrar os mecanismos, como ludistas pds- 
modernos, botando fogo na mdquina de controle, criando novas 
possibilidades. A educagdo menor age exatamente nessas brechas para, a 
partir do deserto e da misdria da sala de aula, fazer emergir possibilidades. 
(GALLO, 2003, p. 81) 

Os computadores foram instalados na escola no 1° semestre de 2004, mas os 

alunos n§o usavam porque os professores n§o se sentiam preparados para usufruir 
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das novas tecnologias, ainda mais que o sistema instalado nos computadores era 

Linux, o que criava uma barreira, entao o laboratorio permanecia vazio. Podemos 

observar na foto 2 o Laboratorio de Midias completo apos a instalaqao dos 

computadores, mas improdutivo e sem vida. 

Ver esta cena acabava incomodando porque os alunos necessitavam ter 

acesso a essas novas tecnologias. Entao, comecei a escrever o projeto a ser 

desenvolvido na escola de 1a a 4a serie para incentivar o uso dessa tecnologia e a 

melhor maneira de impulsionar o projeto foi sensibilizar os professores atraves da 

formaqcio dos alunos monitores. 

Ao escrever o Projeto alunos Monitores de Midias fui pesquisar na literatura 

alguma teoria sobre o assunto e encontrei poucas experiencias, sendo que nao 

localizei nenhuma pesquisa cientifica sobre o tema, entao resolvi colocar em pr^tica 

sem a devida fundamentaqao tedrica. O que encontrei e analisei na epoca foi urn 

projeto de monitores direcionado ao publico jovem, mas senti que na escola teria 

que fazer diferente. Elaborar urn projeto, em que os monitores seriam os proprios 

alunos de 1a a 4a sdrie, uma experiencia que ate entao eu desconhecia. O principal 

objetivo do projeto foi sensibilizar professores e alunos, viabilizando o uso das novas 

tecnologias, assim contribuindo no processo de ensino - aprendizagem. 

Para legitimar as contribuiqoes da participa?§o dos alunos no projeto trago 

abaixo o depoimento da aluna Natalia monitora de midias. 

Foto 2 - Laboratorio de Midias 
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Depois tres anos de formagao a aluna monitora relatou sobre o que e ser aluna 

monitora de midias: 

Ser aluna monitora de midias 6 otimo, eu aprendo coisas que eu n§o sabia. Aprendo a digitar, que 6 o 
que eu mais gosto, a salvar, imprimir, a colocar outro tipo de letra. Ajudo os meus amigos e colegas 
que nao estao na mesma serie que eu. Eu me sinto 6tima quando eu estou na informatica, gosto 
muito de informbtica, pois aprendo coisas novas e sobre coisas que eu nSo sabia. 

Quadro n" 1 - Depoimento da aluna monitora de midias Natalia no ano de 2008 

Para explicitar o papel dos alunos monitores de midias eu retomo o conceito 

de rizoma e de educagao menor. 

A educagao Menor e uma aposta nas muitiplicidades, que rizomaticamente 
se conectam e interconectam, gerando novas muitiplicidades. Assim, todo ato 
singular se coletiviza e todo ato coletivo se singulariza. (...) Todo projeto e 
coletivo. Todo valor e coletivo. Todo fracasso tambbm. (GALLO, 2003, p. 84) 

Ap6s analise, reflexao sobre a avaliagao que a aluna faz da sua prbpria 

aprendizagem e sobre como define ser aluno monitor de midias relaciono isso com a 

teoria do rizoma, posso afirmar que os alunos Monitores de Midias sao alunos 

multiplicadores de conhecimentos atraves do uso de tecnologia e que, alem do 

conteudo de informatica, outros conteudos sao de fundamental importancia para a 

forma?ao dos mesmos como: pontuaiidade, frequencia, respeito, colaboragao e 

responsabilidade. S§o alunos que permanecem na escola apos seu hor^rio de aula 

durante duas horas semanais para participarem de reunioes e forma?§o. 

Posteriormente, os conteudos aprendidos nesses momentos de formapao sao 

multiplicados durante a aula de informatica da sua classe para com os colegas e 

professor. 

Esse projeto auxiliou a escola a desenvolver metodologias de ensino que 

utilizem o computador de forma adequada e disciplinada, onde os alunos junto com 

o professor aprenderam a explorar as suas prdprias id^ias, ampliando a sua 

capacidade e desenvolvendo confianga com o uso das novas tecnologias. 

Os alunos monitores de midias eram responsaveis por acompanhar e ajudar 

os professores no Laboratorio de Informatica. Para formagao desses alunos eles 

eram selecionados em grupos de tres alunos monitores por classe que tinham a 

oportunidade maior de usar o computador e monitorar as turmas na sala de 
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inform^tica; como tamb6m facilitar o trabalho do professor, auxiliando-o em questoes 

simples, mas que demandam tempo tais como buscar a chave do laboratorio, abrir, 

ligar/desligar os computadores no final da aula, fechar o laboratdrio e entregar a 

chave na diretoria. A economia de tempo nesses afazeres revertia-se em mais 

tempo para o ato pedagdgico propriamente dito. 

Com a chegada de novas tecnologias na escola comegaram as mudangas, 

iniciando-se a formagdo de alunos monitores com o objetivo de ampliar e facilitar o 

uso das mldias na escola, com vistas a contribuir no processo de ensino e da 

aprendizagem. Com esse projeto, foi notdrio que aqueles alunos que apresentavam 

dificuldade de aprendizagem tiveram urn avango significative, porque a partir da 

participagSo dos mesmos como alunos monitores de midias se sentiram valorizados 

e motivados com relag^o d escola. 

Entende-se isso como ramificagdo poli'tica de atuagdo no cotidiano. Assim, 

...a ramificafao politica da educagao menor, ao agir no sentido de 
desterritorializar as diretrizes politicas da educagao maior, a que abre espago 
para que o educador militante possa exercer suas ag5es, que se 
circunscrevem num nivel micropolitico. A educagao menor cria trincheiras a 
partir das quais se promove uma politica do cotidiano, das relagoes diretas 
entre os individuos, que por sua vez exercem efeitos sobre as macro-relag6es 
sociais. Nao se trata, aqui, de buscar as grandes politicas que nortearao os 
atos cotidianos, mas sim de empenhar-se nos atos cotidianos. (GALLO 2003 
p. 82) 

A formagdo de Alunos Monitores de Midias exige a incorporagao da cultura 

midicitica, uma vez que, as tecnologias propiciam urn ambiente de aprendizagem 

poderoso, dinamico e colaborativo, Sendo assim, o uso da tecnologia deve ser urn 

meio que dinamize o processo de ensino e aprendizagem. Na formagSo desses 

alunos monitores s§o oferecidos subsidies tebrico-praticos para que aprendam a 

utilizar os recursos da inform^tica, das midias, tecnologias interativas e de 

comunicagcio, de modo que, como multiplicadores, possam aplicci-los no cotidiano 

escolar de maneira criativa e prazerosa. 
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2.1 - Identificando as aptidoes dos alunos candidates a Monitor de 
Midias 

Depois que escrevi o projeto fazia necess^rio ter apoio da diregao da escola e 

dos professores para implementaqao e para tanto parti desse pressuposto; 

Escolas n§o conectadas sSo escolas incompletas (mesmo quando 
didaticamente avangadas). Alunos sem acesso continuo as redes digitals 
estSo excluidos de uma parte importante da aprendizagem atual: do acesso ci 
informagSo variada e disponivel on-line, da pesquisa rdipida em bases de 
dados, bibliotecas digitals, portais educacionais, enfim, da variada oferta de 
servigos digitals. (MORAN, 2007, p. 9) 

Esses principios foram norteadores e legitimaram o projeto, ent§o em reunijUo 

com o grupo de professores da escola o mesmo foi apresentado e solicitado para 

cada professor de 1a a 4a s6rie que escolhesse tres alunos para serem alunos 

monitores. O criterio usado no ano de 2004 foi a habilidade em usar as novas 

tecnologias. Ap6s selegao dos alunos pela professora da classe ela passava os 

nomes e eu ia ^s salas convidar esses alunos para a primeira reuniao. Todos os 

alunos convidados ficaram muito interessados. 

Essa primeira reuniao tinha como objetivos: a apresentagao do projeto, a 

aprecia?§o pelos candidates e faze-los conhecer as atribuigSes dos alunos 

monitores como pode ser visualizado no (ANEXO II). 

Ap6s a apresentagSo dessas atribuigoes foi feita a seguinte pergunta aos 

candidates: "Apds a leitura dessas atribuigoes, quem deseja fazer parte deste 

projeto?" Para surpresa, de 24 alunos apenas 2 alunos nao se interessaram. 

Os alunos que tiveram interesse em participar do projeto levaram para casa urn 

pedido de autorizag§o e todos os alunos cujos pais autorizassem, participariam da 

formagcio. 

Em 2005 houve uma alteragao no criterio para selegao do aluno monitor. Isso 

se deu devido ao fato de que sempre me senti incomodada com aqueles alunos com 

dificuldade de aprendizagem e com baixa auto-estima. A partir dal cada professora 

selecionava urn aluno com essas caracteristicas. Esse criterio fez a diferenga no 

projeto porque alguns desses alunos se destacaram e se sentiram valorizados. 

Ajudar o aluno a acreditar em si, a se sentir seguro, a se valorizar como 
pessoa e se aceitar plenamente em todas as dimensbes da vida. Se o aluno 
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acredita em si, ser^ mais f^cil trabalhar os limites, a disciplina, o equilibrio 
entre direitos e deveres, a dimensao grupal e social. (MORAN, 2007 p. 33) 

2.2 - Formagao dos alunos monitores de midias 

Na segunda semana do 2° semestre de 2004 todos os alunos interessados 

compareceram no Laboratorio de Informatica da escola para o inicio das reunioes de 

formagcio. Observe a Foto 3 que ilustra a primeira parte da reunicio, onde todos 

falam das dificuldades encontradas durante suas monitorias e tambem 6 o momento 

de tirar as duvidas, sempre com muita a participag§o e interesse de todos os alunos 

monitores. 

As reunides se constituiam a partir de tres eixos: 

a) Teoria: esse momento era composto por reflexoes sobre alguns conceitos 

tecnologicos: Linux, software, Hardware e para tirar duvidas sobre as 

dificuldades encontradas na semana anterior. 

b) Tecnologia (pr^tica): eram trabalhadas nogoes de inform^tica (ambiente 

multimldia, processador de texto, Impress, Calc, jogos educacionais, 

internet , e-mail, livro digital, HQ, Fotonovela, pesquisa e Blog), observe 

momento de formagSo na foto 4. 

c) Afetividade (Valores): vaIorizag§o da capacidade do aluno, a auto-estima, o 

prazer, o envolvimento nos estudos e a ampliagao dos conhecimentos e o 

uso das midias no processo ensino-aprendizagem. 

Foto 3 - Reunifies semanais 
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Ao que concordo com Moran quando este afirma que: 

E importante humanizar as tecnologias: sSo meios, caminhos para facilitar o 
processo de aprendizagem. £ importante tambem inserir as tecnologias nos 
valores, na comunicagao afetiva, na flexibilizagSo do espago e tempo do 
ensino-aprendizagem. (MORAN, 2007, p. 38) 

Liv; 

— 

Foto 4 - FormagSo pratica de alunos monitores 

Apos as reunioes de formaqao os alunos monitores de midias ficavam 

responsaveis em multiplicar para seus colegas o que foi aprendido e cada 

participante do projeto usava uma camiseta azul com o nome nas costas. O objetivo 

do uso da camiseta era para facilitar a identificapao do aluno durante o atendimento 

da sua sala ou quando este fosse solicitado para entrar na escola depois do hor^rio 

para ajudar outras professoras. O aluno se sentia valorizado usando a camiseta. 

Podemos observar na foto 5 a estampa de uma camiseta, as costas, onde aparece o 

nome do aluno; 

Y. ?r> w, -- 

Foto 5 - IdentificagSo: Nome do aluno na camiseta 
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2.3 - Mudangas no comportamento dos alunos monitores frente ao 
projeto ALUNOS MONITORES de midias na escola 

Na coleta de dados da realizagao desta pesquisa os alunos deram depoimentos 

sobre as varias contribuigoes que o projeto Alunos Monitores trouxe para suas vidas 

e ficou notorio que se sentiram mais motivados em relagao ^ escola, afirmaram que 

o projeto provocou mudangas no comportamento, pois, passaram a valorizar o 

espago escolar, o que os levou a acreditar em seu potencial. A esse proposito 

acredito que esse projeto e o caminho, pois quero: 

Uma escola que privilegie a rela?§o com os alunos, a afetividade, a 
motivaqcio, a aceltaqao, o conhecimento das diferenqas. Que envolva 
afetivamente os alunos, d6 suporte emocional, leve os alunos a acreditar em 
si mesmo. (MORAN, 2007, p. 26) 

Para ilustrar o que Moran diz, cito aqui o exemplo do aluno monitor Renato 

que apresentava dificuldade de aprendizagem, baixa autoestima. Em seu 

depoimento mostra que fazer parte do projeto provocou mudangas em sua vida, 

pois, passou a acreditar em seu potencial. 

...eu estava na sala, a professora chegou e falou os nomes dos alunos que seriam monitores 
naquele ano...quando ela falou meu nome eu nem imaginava que podia ser util em alguma coisa. 
Ela mostrou para mim que eu podia ser util como aluno monitor e em outras coisas tambem. 
Pensei: entao vamos enfrentar esse desafio, desafio da vida... Foi urn desafio que gostei e estou 
ate hoje 2008. Comecei, estava na 2a s6rie e hoje estou na 8a sbrie e gostaria de ser convidado 
no ano que vem mais uma vez pra participar. Eu nem imaginava que podia ser iitil nisso. Mas ela 
me deu confianqa. Cheguei e falei que nao sabia mexer em nada, nem no computador e ela me 
mostrou confianqa e o caminho. Aprendi, segui o caminho e estou ate hoje. Pretendo seguir em 
frente, creio que estou no caminho certo. Apesar de achar que nSo era util eu ajudei muitas 
pessoas e creio que fui ajudado tamb6m. (Aluno Renato —TRANSCRIQAO DEPOIMENTO 
VIDEO- Dezembro/2008) 

Quadro n0. 2 - Depoimento do aluno Renato sobre a sua vivencia como aluno monitor de 
midias e mudangas provocadas em sua vida. 

Para tornar legltimas essas mudangas no comportamento dos alunos, trago o 

depoimento da professora Alice que da a sua opiniao sobre a relevancia do projeto 

para os alunos monitores: 
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Toda tecnologia deve servir, nunca conduzir e determinar. E com essa perspectiva que os alunos 
monitores do projeto sSo treinados para atuarem juntamente a outros professores e alunos. Trata- 
se de mais uma oportunidade de valoriza?8o, incentivo e desenvolvimento da autonomia e auto - 
estima dos alunos que sentem alegria, orgulho e sSo duplamente estimulados quando percebem 
que o seu desempenho como aluno monitor estd sendo muito produtivo, auxiliando e orientando 
professores e alunos. O projeto 6 de suma importcincia principalmente para os alunos que 
apresentam niveis de aprendizagem abaixo do esperado... Os alunos melhoram na aprendizagem 
e elevam a auto - estima. (Depoimento extraido de relato - setembro/ 2009) 

Quadro n0. 3 - Depoimento da professora Alice sobre os alunos-monitores 
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3.0 - Laboratorio de informatica - um novo cenario 

Com a forma?ao dos alunos monitores de midias surge um novo cenario no 

laboratdrio de informatica educativa e neste momento iniciam as mudangas. "Nao e 

fdcil perceber as coisas pelo meio, e n§o de cima para baixo, da esquerda para a 

direita ou inversamente; tentem e ver§o que tudo muda" (DELEUZE e GUATARRI, 

2004, p. 18), afirmam os autores. Neste sentido, um rizoma seria uma espdcie de 

linha sem comepo e sem fim. 

Os professores ficaram interessados em conhecer essas novas tecnologias a 

partir do momento que apresentei o projeto durante a reuniao. Alguns professores 

disseram que seus alunos monitores jd cobravam para que as novas tecnologias 

fossem utilizadas e se diziam preparados. 

Foi ai que percebi a necessidade de escrever um subprojeto direcionado aos 

professores para que houvesse uma parceria. O projeto precisava do envolvimento 

de todos da escola: diretor, orientador pedagogico, professores e alunos. Partindo 

do principio de que a diretora apoiava o projeto e os alunos monitores ja estavam 

incluldos digitalmente, entao s6 faltava o apoio dos professores. Na perspectiva de 

Novoa e Schon (1992), a formagao continuada nSo pode estar dissociada da a?§o, 

nem a forma?§o inicial pode ser definida a priori da agSo. 

No primeiro momento orientei para que os professores fizessem inscrigoes 

para os cursos de formagSo do NTE (Nucleo de Tecnologia Educacional) de 

Campinas porque achei que l^ seria o lugar para a inclusao digital desses 

professores, mas al surgiram os obst^culos. Percebi que esse nSo era o caminho e 

resolvi apostar no espa^o da escola. Baseado na minha formagao no NTE escrevi o 

projeto Informatica Educativa para Professores e pedi o apoio da entao 

coordenadora do NTE (profa. Herminia). Ela apostou na ideia e ficou responscivel 

por dar a certificapao desse curso, que seria realizado na escola. No ano de 2005 

foram abertas as inscrigdes para o grupo de formagao de Informdtica Educativa. De 

todas as professoras de 1° ao 5° ano apenas uma nao fez o curso. No final do curso 
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foi feita a avaliagao3, a qual evidenciou resultados muito positives. Esse curso teve a 

duragao de um semestre com a carga horaria de 30 horas, sendo duas horas 

semanais. 

3.1- Mudangas no comportamento dos professores frente as novas 
tecnologias na escola. 

A partir desse Grupo de FormapSo de Informatica Educativa todas as 

professoras de 1° ao 5° ano comeparam a usar as novas tecnologias na escola o 

que mudou o cenario do Laboratdrio de Informatica Educativa. Este espapo que 

antes estava sem vida, agora alunos e professores podiam usufruir dessas 

ferramentas mididticas, como pode ser visto na foto numero 6. 

0 

I 

i 

. Foto 6 - Grupo de FormapSo de Informatica Educativa 

Segundo MORAN,(2007, p. 22) "em nossa conceppao de educap§o, 

educando e educador sao sujeitos que aprendem e ensinam no mesmo passo". 

2 - Estas questoes constaram da referida avaliagao -_Qual contribuigao esse curso trouxe para sua 
vida pessoal e profissional? O que voce acha do apoio dos alunos monitores em suas aulas? Como 
voce avalia os encontros, quanta a: conteiido, estratagia, desenvolvimenta? Delxe suas sugestdes 
para o proximo ano 
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Com o apoio dos alunos monitores, os professores se sentiam mais confiantes 

e confortciveis para usar o laboratdrio, pois os alunos monitores estavam presentes 

para ajudar o professor, de forma que urn ensinava o outro e assim aprendiam 

mutuamente. 

Essa experiencia de formap§o de professores na propria escola mostrou o 

quanta o trabalho tornou consistente, prova disto e que ate hoje em 2009 todas as 

professoras ainda usam esses recursos, cada dia com mais interesse e sempre em 

busca de outras possibilidades, num processo de formapao permanente. 

Durante esse curso pedi que as professoras avaliassem o projeto alunos 

monitores. Observe os comentarios: 

O Projeto aluno monitor da nossa escola ja provou durante esses anos a sua efic^cia.~N6s, 
professores, nao Imaginamos o laboratorio, multimidia sem os monitores. Alem de ajudarem os 
colegas, pais e professores, tambbm se ajudam elevando sua auto- estima por se sentirem uteis e 
importantes para o trabalho na escola. (Depoimento pela prof3. Valeria Setembro/2009)  
Quadro n° 4 - Professora Valeria comenta sobre o papel do aluno monitor 

Outra professora comenta: 

Acredito no trabalho em grupo, e vejo que o apoio dos monitores nas aulas de inform^tica fez muita 
diferenga. Agradego o apoio de todos. N§o me vejo usando o Laboratbrio sem a ajuda deles! 
(Depoimento pela professora Marice - setembro/2009)  
Quadro n0. 5 - Avaliagao do Projeto Alunos Monitores de Midias pela professora Marice 

Partindo do interesse dos professores no ano de 2006 continuamos o curso, 

como pode ser visto no convite para inscriqoes, (Anexo 111). 
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4.0 - Experiencia na aplicagao dos conhecimentos dos alunos 
monitores a sua comunidade 

Pois, 

"... se toda pessoa tem direito d educagao, 6 evidente que os pais tamb6m 
possuem o direito de serem senao educados, ao menos informados e mesmo 
formados no tocante d melhor educapao a ser proporcionada a seus filhos". 
(PIAGET, 1972- 2000, p. 50) 

E os pais desses Alunos Monitores? O que pensam a respeito da atividade 

desenvolvida pelos seus filhos? Os pais nao conheciam em detalhes o projeto 

alunos Monitores de Midias, mas autorizavam os filhos a participarem. Surge uma 

inquietagSo: "como trazer esses pais para conhecerem o projeto, participarem de 

uma forma ativa da vida escolar de seus filhos"? Foi a partir dessas inquietagoes 

que dei inlcio a urn subprojeto: Ciranda da Inclusao Digital, no qual organize! o 

curso de informatica e os filhos (alunos monitores) ensinavam os proprios pais. 

Observe abaixo o depoimento da mae Cristina sobre o curso que fez na escola. 

Quando ouvi a Gisele falar do curso de informatica para pais, pensei. esta e a minha oportunidade 
de realizar um grande sonho. Fiquei atenta para n§o perder a inscrigSo. Hoje aprendi muito... N§o 
me sinto mais distante do mundo moderno, nem tao diferente dos meus filhos, sou muito feliz e 
realizada. Sou muito grata a todas por sermos amigas e fteis ao nosso compromisso de todas as 
tardes de terga-feira, onde aprendemos e nos divertimos no mundo da informatica. Gostaria que 
mais pais e mSes pudessem ter esta chance! (Depoimento da mae Cristina, Agosto/2009). 

Quadro n" 6 - Mae envia depoimento sobre a Ciranda a Inclusao Digital por e-mail 

Estamos acostumados a diagnosticar as dificuldades dos pais e quanto os 

alunos sofrem influ§ncia destes. Tendo por base tais evidencias, mesmo que 

emplricas, providenciamos uma maior aproximagSo da famllia da escola, pois, 

entendemos que a construgSo da parceria enquanto uma relagao de cooperagao 

entre a familia e escola, implica em colocar-se no lugar do outro. O proposito 6 que 

essa parceria se construa atraves de uma intervengao planejada e consciente, em 

que a escola possa criar espagos de reflex§o e experiencias de vida numa 

comunidade educativa. Diante de tais inquietagoes chegou o momento de 

desterritorializar e avangar mais um passo, pois, segundo DELEUZE E GUATTARl 
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Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele 6 
estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido, etc; mas tambem 
compreende linhas de desterritorializagao pelas quais ele foge sem para. (DELEUZE 
EGUATARRI, 1995, p. 18). 

Refletindo sobre essas questoes, no 2° semestre de 2007 resolvi proporcionar 

aos pais dos alunos um curso b^sico de inform^tica, para que os mesmos tivessem 

maior acesso a essa tecnologia e dela pudessem se beneficiar, seja em seus 

afazeres, no trabalho, seja no auxilio aos filhos ou simplesmente para que se 

sentissem melhor inseridos no contexto em que vivemos, conforme foto 7 e 

depoimento da mae Gilvana . 

A participa?ao dos monitores 6 tao importante quanta a dos professores, pois quando eles se 
propoem a nos ajudar da a impressSo que eles sao professores ...quando precisamos de ajuda eles 
est5o disposto a ajudar. (Depoimento da m5e Gilvana - Setembro/2009)   
Quadro n" 7 - Mae faz comentario valorizando a participaipao dos alunos monitores como co- 

autores do projeto. 

Foto 7 - Ciranda da Inclusao Digital: o filho/aluno ensina a(s) mae(s) sobre os recursos tecnotagicos. 
(Parceria: Pais/ Escola) 

Aproximar os pais da escola, permitindo um intercambio maior entre a escola 

e a familia, pois 6 importante salientar que os alunos monitores ensinavam seus 

prdprios pais, bem como os demais pais inscritos. Na verdade, o curso foi um 

pretexto para que os pais participassem do projeto e assim pudessem se aproximar 

mais efetivamente da vida escolar dos filhos, podendo conhecer e participar das 

atividades da escola. 
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Pensando nessas questoes em 2007 resolvi colocar em pr^tica o projeto para 

proporcionar os pais dos alunos urn curso denominado Ciranda da Inclusao Digital, 

para que os mesmos tivessem maior acesso a essa tecnologia e dela pudessem se 

beneficiar, seja em seus afazeres, no trabalho, no auxilio aos filhos, ou 

simplesmente para que se sintam melhor inseridos no contexto em que vivemos. 

Em 2007 eu iniciei uma turma com o mbdulo I, em 2008 com a parceria da 

professora Valeria que fez o curso de forma?§o dos professores ampliamos o curso 

e tivemos duas turmas, uma de modulo I e uma de mbdulo II, partiu do interesse dos 

pais e percebi na avaliapao dos pais, muito positiva, o que e mostrado atrav6s de 

seus relates e de seus filhos. 

Eu estou gostando muito do curso, pois est^ fazendo muito bem para mim e 6 muito importante para 
todos n6s porque hoje em dia aprender inform^tica faz parte da vida. Sem contar que aqui n6s 
distraimos muito e dS ate para a gente esquecer os problemas e descontrair urn pouco... Eu nSo 
sabia nada agora gragas aos monitores que esteo sempre presentes para ensinar a cada urn de nds. 
(Depoimento da rrtee Vera - Agosto/2009) 
Quadra 8 - Atraves de depoimento por e-mail mae esclarece que o curso tambem e o 

momento de descontrapao. 

Vejo isso como "Valor coletivo" entendido como a coletivizap^o, a 

valorapao/valorizapao de cada singularidade. Nas palavras de GALLO, 

...a educagSo menor4 e uma aposta nas multiplicidades, que rizomaticamente 
se conectam e interconectam, gerando novas multiplicidades. Assim, todo ato 
singular se coletiviza e todo ato coletivo se singulariza. (...) Todo projeto § 
coletivo. Todo valor e coletivo. Todo fracasso tamb6m. (GALLO, 2003 p 
84) 

De acordo com Garcia e d'Abreu (2009), 

Educagao Menor caracteriza-se por aquela que circula pelos "vSos" da 
escola, este presente nos recreios, nos processes formativos autdnomos, nos 
corredores, longe do alcance do controle... A midia menor constitui-se na 
midia cidada, aquela que produz informagao, mas tambdm educa e orienta-se 
pelos principios da criatividade, da 6tica, da transformagao social, da 
valorizagao do ser humano e pode ser urn instrumento de produgao de 
conhecimentos e subjetividades. A educagao, a midia e ctencia menores 
podem produzir ramificagdes no territdrio das escolas, a depender das 
concepgdes politico educativo-epistemoldgicas do coletivo que as assumem 
GARCIA E D'ABREU (2009) 

4 "Acontecimento e resistencia Educagdo Menor no cotidiano da escola, presente no livro Ana Maria 
Facioli de Camargo e Mdrcio Mariguela, Jacintha Editores. Piracicaba, 2007 
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Estamos na era digital, da informagao e da comunicagao. As criangas tSm 

contato com a tecnologia desde cedo. Quando chegam ^ escola ja apresentam uma 

bagagem de conhecimentos tecnologicos que Ihes permitem ir sempre mais alem. 

Isso faz pensar na progress§o que pais, que nao pertencem ^ geragao digital, 

precisam adquirir nSo so para acompanhar o desenvolvimento dessas criangas, mas 

principalmente os avangos que surgem em decorrencia dessa geragao. 

Muitas pessoas ainda apresentam uma relagao muito distante com 

esses recursos, seja por medo ou por falta de oportunidades de conhece-los melhor, 

o que gera certo desconforto de sua parte quando se deparam com situagoes em 

que a utilizagao dos mesmos e essencial (bancos, supermercados, caixas 

eletronicos, cartoes de credito, etc.). A tecnologia tern urn papel importante em 

nosso dia-a-dia. Mesmo quern n^o tern computador em casa ou no trabalho convive 

com recursos tecnoldgicos e deles depende direta ou indiretamente. 

Os pais dos alunos tern de ser aliados do processo educative, e nao somente 
espectadores externos. Para isso 6 necess^rio envolve-los nesse processo, fazendo 
os participes e contribuindo para que se possam produzir as trocas necess^rias. 
(DELVAL, 2008, p. 138) 

Apesar de apostar no sucesso do projeto fiquei preocupada, pois necessitava 

do apoio da gestao da escola e foi acreditando na fala de Moran (2007), a escola 

precisa de gestao eficiente e do envolvimento da comunidade de pais. 

Ap6s elaboragao do projeto Ciranda da Inclusao Digital houve a apreciagao 

da diretora da escola que autorizou, apesar de demonstrar preocupagao em relagao 

ao horario de inicio do curso coincidir com o horario de trabalho de muitos pais. Nao 

me faltavam argumentos para que o curso acontecesse, pois me lembrei que "os 

pais que quero trazer para escola sao justamente aqueles que pararam de trabalhar 

e de estudar", Sempre defendi que eram esses pais que necessitavam de urn maior 

incentive, e isto com certeza, se refletiria na educagao de seus filhos. Para Moran, 

"nao hci como fazer educagSo dissociado da familia... e preciso envolve-los, para 

que valorizem a escola. No momento em que fazem isso, o educando passa a ter 

outro interesse pelos estudos" (2007, p. 10). 
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A partir dai foi elaborado um bilhete convidando os pais para as inscrigoes. O 

niimero de vagas foi preenchido e deu-se inicio ao curso (Ver pauta do curso de pais 

Anexo IV). 

4.1 - Dinamica e objetivos do curso 

£ importante observar a dinamica do curso; todo inicio de aula era o momento 

de reflexao atrav6s da leitura de um pequeno texto que contivesse mensagens de 

vida, seguido de debate e depois era apresentada a atividade do dia. 

Relaciono aqui os principais objetivos do curso; 

Levar os pais a reflexao, atrav^s de textos educativos. 

Familiarizar os pais com o recurso tecnolbgico, contribuindo para que os 

mesmos estreitem suas relagOes com a tecnologia, inserindo-se melhor ao 

contexto da modernidade. 

Aproximar os pais da escola, permitindo um intercambio maior entre a escola 

e a familia. £ importante salientar que os alunos monitores ensinavam seus 

prdprios pais. 

Oferecer a comunidade escolar a oportunidade de utilizar os recursos do 

Laboratdrio de Informatica Educativa da escola para aprimorar seus 

conhecimentos. 

Esse projeto visava proporcionar aos pais um maior conhecimento dos recursos 

tecnologicos atravds de um curso basico de informatica, em que eles aprenderam 

desde como se liga e desliga um equipamento, ate a utilizagSo dos programas do 

OppenOffice. Alguns exemplos de atividades desenvolvidas no curso: confecg§o de 

livro de receitas, elaboragao de cum'culo, lista telefdnica, agenda semanal, 

fotonovela, slide para homenagear os filhos, cart3o para o dia das maes, lista de 

compras, poesia sobre meio ambiente, tabelas, internet e e-mail. £ importante 

salientar que alem dessas atividades usando as ferramentas tecnoldgicas todo 

encontro d apresentada uma mensagem para reflexdo sobre questoes educacionais, 

afetividade, valores, etica e moral; para finalizar os alunos monitores usando 

bolinhas de tenis massageiam as costas dos pais presentes (um ato simbdlico), 

gerando um momento de descontragdo, harmonia e afetividade. 
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As aulas eram oferecidas uma vez por semana, tendo duragao de duas horas, 

distribuidas em quatro meses. O curso era composto de carga hor^ria de 30 horas, 

com 20 vagas em cada semestre letivo. 

Em 2007 o curso era ministrado por esta pesquisadora, autora deste estudo, 

professora Gisele Flavia Alves Oliveira que coordenou o projeto, tendo o auxilio de 

alunos monitores que ensinaram os pais. 

Em 2008 para o crescimento do projeto outra professora, Valeria, que fez o 

curso de formagao de inform^tica para professores aceitou o convite para ser minha 

parceira no projeto, colaborando para ampliagao e fortalecimento do mesmo. 

Acredito que a escola necessita do trabalho em grupo, pois 6 urn grupo social 

formado por professores, funcionarios, comunidade e alunos, com objetivo primordial 

de transmitir cultura. A escola 6 urn grupo social considerado como uma reuni^o de 

pessoas com objetivos comuns, num processo de interagao continua. 

4.2 - Evolugao e o retorno com conhecimentos em prol da comunidade 

Com o Projeto alunos monitores de midias aconteceram muitas mudangas na 

escola, o que retornou em conhecimento em prol da comunidade, porque os alunos 

aplicam o que aprenderam em sua formagSo em prol da comunidade escolar, no 

Curso Ciranda da Inclusao Digital. Portanto, o estlmulo dos alunos monitores este no 

olhar do querer aprender. Ontem, eles aprenderam, hoje podem ensinar, e precisam 

de muita luta, pois ha muita estrada a ser percorrida. 

No final do curso foi feita a avaliagao e oferecido urn certificado de participagao, 

no qual constava o numero de horas de participagao de cada aluno. No final do 

curso era entregue urn certificado para os pais, conforme pode ser visto na foto 8. 

Diante da alegria das m§es no recebimento do certificado deixo aqui 

registrado alguns depoimentos sobre o Curso Ciranda da Inclusao Digital e sobre o 

papel do aluno monitor. Quero com isso mostrar o quanto o projeto evoluiu e o 

retorno que os alunos monitores trazem para a comunidade. 
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Foto 8 - Entrega de certificado 

no Curso Ciranda da InclusSo Digital 

No momento que comecei a participar do Projeto Ciranda da InclusSo Digital, eu nao conhecia o 
laboratdrio de informdtica que hd na escola e tambdm nSo sabia mexer em nada no computador 
Embora meus filhos sejam alunos monitores eu desconhecia o conteudo importantissimo que Ihes e 
ensinado. Quando comecei a participar das aulas posso dizer com sinceridade, aprendi muito o qual 
nem imaginava que pudesse existir. Tambdm digo que hd muita motivaqSo e que atravds destas aulas 
hoje me sinto realizada, pois voltei a estudar e consigo fazer muitos trabalhos, pesquisas na internet 
Tambdm ajudo pessoas passando para elas o que all aprendi. Gosto muito deste curso e gostaria de 
continuar participando. (Mae-Cassia R. Velho Stolze) 
Quadra n" 9 - Projeto na escola amplia horizontes para pais e alunos 

A seguir tenho o depoimento de Sarah que 6 mae de uma aluna monitora do 1° ano, 

que desde cedo tem a oportunidade de formagSo na escola. 

• hoje posso dizer que sei manusear urn computador, que antes para mim era urn bicho de sete 
cabeqas! Com a ajuda da professora e dos monitores que sSo na verdade umas crianqas, mas que 
prezam a confianqa e nos ajudam com gosto, e se sentem importantes em estar aqui, tirando nossas 
duvidas e nos ensinando... Sabemos que nos dias de hoje seria dtimo se todas as escolas 
implantassem este projeto para os pais, 6 uma grande oportunidade, pois nem todos tem condicdes 
financeiras para fazer o curso, Gosto tanto do curso, que na 6poca da greve e da gripe suina, que nao 
teve aula, senti muita falta, pois tornou urn grande compromisso para mim e sinto falta quando n§o 
podemos ir. Espero que este projeto tenha muito gxito e que nos prbximos anos continue tendo 
(Depoimento da trtee Sarah, Setembro/2009). 

Quadra 10 - Mae de aluna monitora de midias acompanha de perto o projeto 

Todas as maes do curso atrav6s de depoimentos nos mostraram a relevSncia 

da participaqao de um curso na escola destinado a pais e tamb6m as mudanqas 
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ocorridas em suas vidas em decorrencia da participagao do Curso Ciranda da 

InclusSo Digital. Acredito no que nos diz Moran: 

A escola pode incluir a comunidade ao seu redor, criar pontes para as 
situa?6es reais de aprendizagem existentes, vivenciadas na prdtica. Pode 
oferecer espagos de atualizagao para as familias e comunidade. A escola 
precisa envolver e qualificar as familias. (MORAN, 2007, p. 68) 
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5.0- Dificuldades encontradas no projeto aluno monitor de midias e 

no curso de inclusao digital 

Desde o inicio do projeto e do curso as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia 

se repetiam. Sempre faltou suporte tecnico aos computadores e Internet, como por 

exemplo: quando uma m^quina apresentava defeito, era anotado em um livro 

proprio que no Laboratdrio de Informatica educativa e em seguida era aberta uma 

ocorrPncia no setor de suporte tPcnico. Porem, os tecnicos podiam levar atp dois 

meses para aparecer na escola. Sendo assim ia acumulando o numero de mPquinas 

para manutenpao, o que, certamente, prejudicou o trabalho, Mas apesar disso, em 

nenhum momento desisti do projeto. 

Hoje as mPquinas que foram instaladas na escola em 2004 estao 

ultrapassadas com memoria de 256 MB, o que torna o trabalho limitado, nao sendo 

possfvel explorar a edipSo de videos, mas nem essas dificuldades anulam a vontade 

de continuar. 

Uma das v^rias sinalizagdes para detectar a atitude reflexiva do professor 6 verificar 

se ao avaliar o seu prdprio trabalho ele se submete a questionamentos mais amplos 

como "os resultados sSto bons, para quern e de que maneira" e nSo simplesmente 

restringir-se a " os meus objetivos foram atingidos (ZEICHNER e LISTON apud 

GERALDI, 1996, p. 11) 
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6.0 - Consideragoes finais 

Esta pesquisa-agSo baseada nos conceitos de multiplicidade e rizoma 

propostos por Deleuze e Guattari resultou da reflexao a partir do Projeto Alunos 

Monitores de Midias desenvolvido na EMEF Elza Maria P. de Aguiar desde 2004 ate 

2009 e mostrou como se constitui uma escola na qual alunos monitores de midias 

promovem a viabiliza?ao do uso do laboraterio de Inforntetica a partir da formagao 

de professores e pais. 

No inicio do estudo foram colocadas questbes que orientariam toda a minha 

busca e investigagSo; "Como se constitui uma escola na qual alunos monitores de tecnologla 

promovem a viabilizagSo do uso do laboratdrio de Informdtica a partir da formagSo de professores e 
pais? Outra questao investigada: no processo, durante o estudo, quais mudangas foram provocadas 

nas atitudes dos alunos, professores e pais com a implantagao do Projeto Alunos Monitores Midias 

na Escola?" 

As respostas foram se constituindo no devir, nos acontecimentos (GALLO, 

2007). Atraves dos depoimentos de alunos, pais e professores ficou evidente que 

com o desenvolvimento do projeto na escola deu-se inicio a um processo de 

transformagao no uso das midias presentes no cotidiano escolar. Atraves dos 

referenciais tebricos e depoimentos dos envolvidos no projeto ficou notbrio que a 

formagSo do aluno monitor e um dos muitos caminhos possiveis para se viabilizar o 

uso de midias na escola e tambem valorizar os pais e alunos. Alunos e pais 

produzem novos sentidos ao aprender, pressupondo uma perspectiva rizontetica e, 

junto a professores, desenvolvem multiplas conexbes, pois, no rizoma n§o existe 

centra nem tampouco inicio e fim, Existem ramificagoes e todos os atores envolvidos 

buscam a inclusao digital, numa perspectiva cidadb. 

A partir desta pesquisa - que e tambbm uma reflexbo da minha prbtica 

pedagbgica usando midias na formagbo de alunos monitores, professores e pais, 

constatei que esse projeto trouxe para a escola transformagoes que representaram 

para os alunos uma nova conduta de vida marcada pelo uso das midias e tambbm 

pelas mudangas de posturas, posto que se sentiram mais valorizados. Ficou claro 

que a formagbo dos professores b fundamental para que sejam usadas essas novas 

tecnologias na escola, mas essa formagbo n§o se sustenta sozinha porque cada 
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professor necessitou do apoio de alunos monitores de midias que s§o 

multiplicadores de conhecimentos. 

Percebi tamb6m que, com a implantagao do Projeto Alunos Monitores de 

Midias na escola, outras mudangas aconteceram, como por exemplo; viabilizou-se o 

uso de novas tecnologias no ambiente escolar; Houve contribuigoes no processo de 

ensino aprendizagem; Constatou-se um maior incentive ao trabalho coletivo e 

dinamizou-se a interag§o dos alunos com os pais atrav^s do curso Ciranda da 

InclusSo Digital; Outras mudangas nas atitudes dos alunos monitores: prazer em 

estar na escola, respeito ao proximo, pontualidade, responsabilidade e cooperagao. 

Durante a realizagSo desta pesquisa fui percebendo o quanta este Projeto 

transformou a rotina da escola. Refleti e atuei para um melhor desenvolvimento da 

pr^tica, Ao dialogar com os autores e analisar os depoimentos de alunos, 

professores e pais percebi as mudangas que o uso das midias atrav^s do projeto 

provocaram no cotidiano da escola e da comunidade. 

Com esta pesquisa novas perguntas foram surgindo: Apds a participagao no 

projeto quais as mudangas na representagSo social da escola para os alunos e pais? 

Onde cada aluno monitor pode chegar? Aqueles alunos que participaram do projeto 

em 2004 e tiveram sua auto-estima elevada durante a participagao do projeto 

continuaram interessados nos estudos? 

De acordo com Geraldi 

O objetivo da pesquisa-agSo nao 6 simplesmente resolver um problema 
pratico da melhor forma, mas, pelo delineamento do problema, pretende 
compreender e melhorar a atividade educativa. Ela esta, portanto, 
preocupada com a mudanpa da situagao e nao s6 com a interpretacao 
(GERALDI, 2003, p. 163) 

Ao realizar esta pesquisa-agSo algumas transformagoes ocorreram na minha 

ptatica no decorrer das investigagoes, pois aldm de dialogar com alguns autores aos 

poucos pude dimensionar a valoragao do Projeto Alunos Monitores de Midias na 

vida da comunidade escolar; construi a minha formagao profissional, me apropriei de 

saberes e aos poucos relacionei com a minha pr^tica. Essa relag§o entre teoria e 

pr^tica estreitou lagos entre a pesquisa academica e a minha pratica docente, o que 

levou a uma ressignificagcio mutua dos saberes. 

43 



Atrav6s desta pesquisa qualifiquei o projeto pesquisado e a minha formaqao, 

com vistas ^ melhoria da pr^tica docente, tomei consciencia de que esse projeto 

pode ser uma saida para a interaqao dos pais com a escola; tambem ampliou o meu 

o'har e trouxe muita satisfa?ao em perceber que o ensinamento colocado em pr^tica 

pode provocar transforma?6es na escola. 

Portanto, espero que este estudo possa facilitar a disseminaqao do uso de 

novas tecnologias em outras escolas, cada qual inventando seu proprio jeito de 

caminhar, vivenciando sua propria experiencia. De nossa parte, sabemos o caminho 

que teremos que percorrer, pois as sementes foram plantadas em solo fertil e jd 

floriram, agora nos resta colher os frutos. Ao finalizar, deixo com os leitores e leitoras 

um trecho de Camoes; 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confianqa; 

Todo o mundo e composto de mudanga, 
Tomando sempre novas qualidades. 
Continuamente vemos novidades... 

(Soneto - Luis Vaz de Camoes) 
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ANEXOS 

ANEXOI 

Recursos Ffsicos 

Recursos do Laboratdrio de Informdtica; 
i. Hardwares: 

1. Rede 
2. 20 computadores ligados em rede para uso dos alunos; 
l^OI computador para uso exclusivo dos professores; 
4. 01 servidor de rede, acesso exclusivo do administrador 

de rede; 
5. Roteador 
6. Modem 
7. Impressora 
8. Estabilizadores 
Q^Caixas de Som 
IP. Mouse 
11. Multimidia 

ii. Softwares; 
I. O GNU LINUX - Sistema operacional; 
2^Debian - Distribuipao GNU LINUX; 
3. Como ligar o computador e acessar uma conta; 
4. GNOMO - Interface grdfica do Linux; 
5. Como organizando seus arquivos; 
6. OpenOffice 

1. Write - Processador de Texto 
2. Calc - Planilha Eletronica 
l^lmpress - Apresenta?5o 

Formatados; Marcadores e 
numeragao 

Formatados: Marcadores e 
numera?3o 

Formatados; Marcadores e 
numera;ao 
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ANEXO II 

Atribuigoes dos Alunos Monitores de Mldias 

nLPr^Ceder ^ abertura 6 0 fechamento do laboratorio de Informatica durante o Periodo de aulas; 

2)Auxiliar os alunos durante as aulas no laboratdrio somente no que for 

termmado pelo professor; 

3)Cooperar e zelar para a boa conservagSo, organizagSo e limpeza da sala em 
pecial as cadeiras, bancada e computadores; 

^)Participar dos treinamentos oferecido pela escola, no dia e hordrio 
determinado; 

eir i Comun',car.imed'atamerite 30 coordenador do projeto ou d direg§o da 0 a a existdncia de qualquer problema no laboratdrio de informdtica; 

Atender os professores e alunos com respeito e cordialidade; 

Nao usar disquetes nem CDs de programas no laboratdrio de informdtica 
^ nn autorizagao do professor responsdvel; Durante o hordrio de atendimento o 

uno monitor ndo deverd usar a informatica para uso pessoal, deverd concentrar 
no seu trabalho; 

Manter a drea de trabalho e protegao de tela dos computadores de acordo 
0m 0 Padrdo definido; 

Ndo degustar e nem permitir que se deguste qualquer tipo de alimento na 
a|a de informdtica; 

''O) Comparecer pontualmente nos dias e hordrios das monitorias; 

'J'OSo permitir a entrada de aluno no laboratorio de informdtica na companhia do 
Professor; 

12) Manter o dnimo e o bom humor; 

^3) Acolher com carinho e respeito todos os alunos e professores; 

14) Tentar lembrar dos nomes das pessoas; 

^er Pacidncia com o tempo do outro e respeitar o ritmo das pessoas. 

dpt Pro,curar saber qual o grau de conhecimento que a pessoa tern de urn erminado conteudo/ferramenta e partir deste ponto para ensinar as novidades; 
17) Saber ouvir e estar aberto a contribuigdes dos colegas; 

_J3) Quando surgir uma pergunta/duvida que voce ndo saiba responder, dizer 
0,71 boriestidade que ndo sabe e anotar a duvida para ser esclarecida. 

48 



A nSo obsen/Sncia das atribui?oes causara de imediato o afastamento do 
monitor do projeto 

Um bom trabalho!! 

Anexo III 

Convite 

Considerando que formar 6 investir no future, a E.M.E.F. Prof3 Elza Maria P. de 
Aguiar vem convid^-lo(a) a participar do GT "Inform^tica Educativa". Que tera o 
intuito de orientar o trabalho pedagbgico no Laboratorio. 

GT DE INFORMATICA EDUCATIVA 

LOCAL: EMEF ELZA MARIA PELLEGRINI DE AGUIAR 

CARGA HORARIA; 45 HORAS 

INiCIO: 14/08/06 

T(zRMINO:27/11/06 

SEMANAL: SEGUNDA - FEIRA 

HORARIO; 11: 15 AS 13:45 

PROFa RESPONSAVEL; GISELE FLAVIA ALVES OLIVEIRA 

Interessados entrar em contato com : Prof3 Gisele 

Emal: aiflavinha@vahoo.com.br 

Anexo IV 
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Pauta do curso de Informatica basico (13/08) 

1)Boas vindas (mensagem) 

2)Curso 

_Dia da semana: segunda-feira 

_ Imcio: 20/08 Termino: 26/11 

_Horario : das 11:00 as 12;40h ( 2 h/aula) 

_Carga horaria: 30 horas com certificado Frequencia de 75% 

Lista de presenga com tolerancia de 10 minutos. 

_Organiza5ao do curso : ProP Gisele Flavia 

_ Realizagao: alunos monitores 

3) Ler o projeto Ciranda da Informatica para entender o objetivo do 
curso. 

4) Falar do Projeto Aluno Monitor, 

#Mostrar o DVD Rivail e depoimentos dos alunos monitores do ano de 
2007/ fotos/ slides. 

5) Na proxima semana trazer uma receita para fazermos urn livro de 

receita. 

6) Diferenga de software e hardware: 

LINUX x WINDOWS 

7) Ligar e desligar o computador. 

8) Tux Paint 

9) Acrostico com o nome. 

ANEXOV 
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EMEF ELZA MARIA PELLEGRINI DE AGUIAR 
Autorizagao 

Eu  

autorizo meu filho/minha filha a participar de pesquisas acerca do trabalho docente a 

serem desenvolvidas nas series iniciais da Escola   

concordando com o uso das imagens e produgoes (como textos e desenhos) 

gerados neste processo. 

Ser§o pesquisas realizadas fazendo uso de observagdes, filmagens e 

fotografias do trabalho pedagdgico realizado e seus envolvidos (professora, alunos e 

alunas). 

A pesquisa serci realizada pela professora  

responscivel pela turma, vinculada ao programa de Pos -GraduagSo da FE- 

UNICAMP. 

Entendendo que as pesquisas podem trazer maior qualidade para o trabalho 
pedagdgico que estci sendo realizado com as criangas, por proporcionar aos 
profissionais da escola maior reflexSo sobre suas atitudes, intervengoes e modos 
de organizagfio do ensino, estou ciente de que n§o trarSo riscos aos participantes, 
e de que n§o hci obrigatoriedade na participagSo. 

Data: / /  

Nome do/a aluno/a:    

Assinatura do Responsive!:    

Telefone para contato:  

Enderego;     
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