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RESUMO 

TONO, C.C.P. 0 Estudo da lntera<;ao Humano-Computador e da Cibercultura como 
Contribui<;ao para o Alcance da Efetividade nas Politicas Publicas de Tecnologia na 
Educa<;ao Basica do Parana. A intera<;ao humano-computador - IHC e a 
cibercultura sao areas que possuem potencial para agregar valor as Polfticas 
Publicas de tecnologia na educa<;ao basica desenvolvidas nas escolas do Parana 
atraves do Programa Parana Digital. Tais Politicas representam uma inova<;ao no 
que tange a filosofia do Software Livre e a universalidade de acesso a rede Internet 
na gestae escolar em carater politico e administrative e no processo de ensino 
aprendizagem em carater pedag6gico. 0 estudo da IHC preve tambem inova<;ao no 
que tange a forma<;ao dos professores como disseminadores do usa adequado do 
computador e Internet para os alunos do ensino fundamental e media, ao 
trabalharem as concep<;oes da ergonomia fisica e cognitiva relacionando-as a 
elementos da cibercultura. 0 trabalho contempla uma pesquisa bibliografica destas 
categorias analiticas e urn estudo de caso em colegios publicos estaduais do 
municipio de Curitiba, com professores das disciplinas de matematica, ciencias e 
portugues e alunos da sa serie. Os resultados destas pesquisas trazem 
contribui<;6es para consolida<;ao das Politicas Publicas na area de tecnologia na 
educa<;ao do Parana, revelando a necessidade de promover a forma<;ao dos 
professores para alem da apropria<;ao tecnica do computador e da internet, com o 
desenvolvimento da consciencia critica e reflexiva dos maleficios que acompanham 
as benesses desta apropria<;ao, para conseqOente dissemina<;ao aos alunos, 
crian<;as e adolescentes da educa<;ao basica. 

Palavras-chave: Polftica Publica, Educa<;ao, lntera<;ao Humano-Computador, 
Cibercultura 

e-mail: cineiva@pr.gov.br 
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1. INTRODU<;A.O 

0 avan<;o cientffico e tecnol6gico mundial tern potencializado a incorpora<;ao 

de tecnologias de informa<;ao e comunica<;ao em todos os setores da sociedade, 

compreendendo tambem o contexto do ensino fundamental e media, a saber, a 

educa<;ao basica das escolas publicas estaduais do Parana. lnclui-se a estas 

tecnologias o computador conectado em rede virtual (ciberespa<;o/lnternet), como 

um aparato tecnol6gico utilizado para busca, troca e publica<;ao de informa<;oes para 

produ<;ao do conhecimento. Desenvolvendo-se assim, a cultura de uso da Internet, 

tratada como cibercultura por Pierre Levy (1999). 

Antecedente ao desenvolvimento da cultura de uso da internet esta o 

fenomeno da 'intera<;ao humano-computador' (IHC), o qual desde o ano 2.000 

integra como linha de pesquisa a Sociedade Brasileira de Computa<;ao (SBC), com 

o intuito de formalizar e aprofundar os estudos dos elementos relacionados direta e 

indiretamente a este fenomeno. Como elemento constituinte da IHC esta a 

ergonomia nas vertentes: ffsica, cognitiva e organizacional. 

Considerar-se-a neste trabalho como categorias te6ricas a serem estudadas 

a IHC, incluindo a ergonomia e suas rela<;oes com a cibercultura e como categorias 

do objeto em estudo, a escola publica de educa<;ao basica e as polfticas publicas de 

tecnologia na educa<;ao desenvolvidas no Estado do Parana na primeira decada do 

segundo milenio. 

A discussao em curso foca-se nas implica<;oes em IHC no uso da Internet e 

consequente cibercultura sob a 6tica de jovens e professores de dais colegios da 

esfera publica de Curitiba, capital do Parana. Os colegios possuem diferentes 

encaminhamentos na performance polftica pedag6gica, sendo um deles da esfera 

militar e o outro da civil. 

A explorac;ao do computador e do ciberespa<;o (Internet) por crian<;as e 

adolescentes, quando ocorre de modo aleat6rio e irrestrito em seletividade de 

conteudo, forma e dispendio de tempo no acesso, tende a desencadear 

consequencias sem precedentes, quanta menos conduzir a produ<;ao do 

conhecimento que agregue valor em qualidade para sua forma<;ao. 
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Carvalho (2003) declara que o espa<;o que marca a separa<;ao da 
comunica<;ao entre o ser humano e a maquina, tern a sua maior parte 
percorrida pelo homem, devido a sua maior capacidade para a adapta<;ao. 
Ele conquista este espa<;o par meio da capacita<;ao, ficando com a maior 
parte do peso da intera<;ao entre o ser humano e a maquina sabre os seus 
ombros. Uma alternativa, e fazer com que a maquina percorra o espa<;o em 
dire<;ao ao ser humano. 

Na busca de aliviar o peso da interagao com o computador em que o 

'humano', 'usuario' e o professor (adulto) e o aluno (crianga e adolescente) da 

escola publica, conceder-se-a voz a estes, quanta aos seus interesses, percepgoes 

e expectativas no usa do computador na vida pessoal e escolar e averiguar-se-a 

como esta se desenvolvendo este usa segundo os caracteres de IHC e da 

cibercultura, para entao formular proposigoes contribuintes para a efetividade das 

Polfticas Publicas de Tecnologia na Educagao Basica a partir dos usuarios em 

potencial dos recursos providos par estas pollticas. 

Apresenta-se entao o problema de pesquisa, implicitamente ao intento desta 

proposta: Como se desenvolvem a cibercultura e a I HC nos aspectos ergonomicos 

flsicos, cognitivos e organizacionais em escolas publicas da capital do Estado do PR 

submetidas a diferentes realidades? Buscar-se-a respostas a este questionamento 

par intermedio de pesquisa academicamente legitimada. 

As prerrogativas politica e pedag6gica de implantagao de programas que 

visam a incorporagao de computador e internet nas escolas publicas estaduais do 

Parana desde o ana de 1.998, explicitam agoes que transcendem os intentos 

teorizados, com a efetivagao de agoes em sua concretude interveniente nos 

contextos estruturais, tecnicos, administrativos, educacionais e culturais. Para tanto, 

faz-se necessaria a re-significagao do espago escolar nos aspectos de inovagao 

tecnol6gica e organizacional, incluindo em especificidade, a conscientizagao 

humana quanta aos elementos causais e consequentes da IHC e da cibercultura. 

Para galgar rumo ao alcance de 'efetividade' a partir das PoHticas Publicas de 

tecnologia na Educagao basica, ha necessidade do desenvolvimento de agoes 

destinadas a formagao dos professores e alunos da educagao basica para alem da 

apropriagao tecnica do computador com a apropriagao critica e reflexiva, 

caracterizada a partir do nivel de dominio cognitive digital que se encontram, da 

ergonomia em IHC e da propria educagao em IHC. 
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Defende-se a necessidade das Politicas Publicas de Tecnologia na Educagao 

preverem dentre seus programas e projetos, ag6es e atividades que conduzam ao 

desenvolvimento da consciencia de professores e ate de pais sabre o 'impacto' da 

cibercultura e da interagao humano-computador na sociedade como num todo, e, 

mormente na escola para poderem assumir a fungao de mediadores do uso 

adequado do computador e da Internet para auxiliarem no alcance da efetividade 

destas politicas. 

Justifica-se esta 'defesa', pelo alto investimento publico, na aquisigao de 

tecnologias de informagao e comunicagao e na conectividade para escolas publicas 

e para espagos destinados a comunidade em geral, os telecentros, que apontam 

para emergencia de preparar professores, estendendo-se a pais para bern 

orientarem o usa do computadorllnternet para o alcance da inclusao digital em 

consonancia com a inclusao s6cio-educacional das criangas e dos adolescentes. 

A grande maioria dos professores tende a nao assumir a fungao moderadora 

do uso do computador e da exploragao do ciberespago por seus alunos, por nao 

saber utilizar nem para si, tao menos conhecer as conseqOencias do uso 

indiscriminado do computador/lnternet, refletidas na formagao intelectual e na saude 

das criangas e adolescentes. A Educagao em IHC e raramente avaliada 

cientificamente no tom da prevengao no Brasil e inexiste nas escolas do sistema 

publico fundamental e media no Parana. 

Urn fator motivador para elaboragao deste trabalho e a experiencia adquirida 

da sua autora na area de tecnologia na educagao basica da Secretaria de Estado 

da Educagao do Parana desde o ano de 1.997, atuando diretamente como docente 

em curses de formagao na referida area destinada aos professores das escolas 

publicas do Nucleo Regional de Curitiba, da Area Metropolitana Sui, Norte e de 

Paranagua ate o ano de 2.002, acrescentando a experiencia como gestora das 32 

Coordenag6es Regionais de Tecnologia na Educagao do Parana, do anode 2.003 a 

2.006 e como participante em 2.007 do Programa de Desenvolvimento Educacional 

- POE da SEED/PR, com orientagao da Professora Maria do Carma Duarte de 

Freitas do Departamento de Gestae da lnformagao (DECIGI) do Setor de Ciencias 

Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Parana. No POE desenvolveu 

pesquisas na area de tecnologia na educagao aliadas ao Programa Superagao da 

SEED com foco em escolas com altos Indices de repetencia e evasao, em 



11 

condig6es de elaborar propostas para a aplicagao das tecnologias de modo a 

dinamizar e fortalecer o processo de ensino e aprendizagem dos alunos nas escolas 

publicas do Parana. 

Os resultados e experiencias oriundos destas pesquisas e da propria 

atuagao profissional foram incentivadores para a participagao no Curso de 

Especializagao de Gestao e Formulagao de Politicas Publicas na intengao de 

encontrar subsidios academicos e cientfficos de modo a acrescentar valor aquelas 

propostas. 

Como fruto da referida especializagao, o presente trabalho, tern o objetivo 

geral de contribuir no processo de consolidagao das Politicas Publicas de 

Tecnologia na Educagao Basica do Estado do Parana e os objetivos especificos de 

fundamentar teoricamente a IHC correspondente aos aspectos da ergonomia fisica, 

a ergonomia cognitiva, a ergonomia organizacional e da cibercultura nos dominies 

cognitivos digitais; investigar as implicag6es da IHC na escola sob a 6tica de 

professores e adolescentes e apontar elementos contributivos para as politicas 

publicas de tecnologia na educagao basica no Estado do Parana a partir da 

metodologia do Marco L6gico para formulagao e gestao de Politicas Publicas. 

Sistematizados e analisados os dados e informag6es obtidos do estudo de 

caso discute-os a partir do referencial te6rico estudado que versa a luz das 

concepg6es te6ricas dos diversos niveis de apropriagao e de dominic tecnol6gico 

pelo homem, de urn modo geral e na especificidade da interagao humano

computador e da cibercultura. 

As concepg6es te6ricas sao provenientes de pesquisadores das areas de 

filosofia, sociologia, psicologia e ergonomia e estao sucintamente contidas na 

revisao bibliografica, a qual tambem contem uma mengao advinda de uma analise 

documental da atual politica publica implementada na Secretaria de Estado da 

Educagao do Parana, o Programa Parana Digital. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Ha abordagem oriunda de analise documental das polfticas publicas em 

tecnologia na educagao do Parana e te6rica de concepgao filos6fica e sociol6gica 

de tecnologia relacionada a educagao em interagao humano-computador, 

ergonomia, cibercultura e de dominio cognitive digital. 

2.1 POLlTICA PUBLICA EM TECNOLOGIA NA EDUCA<;AO BASICA DO ESTADO 

DO PARANA- 2003 A 2009 

Como demonstragao do avango na sociedade da informagao e do 

conhecimento, desde o ano de 2.003, o Estado do Parana tern implementado 

Politicas Publicas de Tecnologia na Educagao Basica submetidas a filosofia do 

Software Livre, atraves do Programa Parana Digital (PRO), em carater inter

institucional aliando, a Secretaria de Estado da Educagao do Parana, a Secretaria 

de Ciencia e Tecnologia por meio da Universidade Federal do Parana (UFPR) como 

Departamento de Informatica, a Companhia de Eletricidade do Parana (COPEL) e a 

Companhia de Informatica do Parana (CELEPAR). 

0 PRO possui tres pilares fundamentais: 

1) Tecnologia de lnformagao (TI) e estrutura mobiliaria com a aquisigao dos 

44.000 computadores, mesas e cadeiras para aproximadamente 2.100 escolas 

publicas estaduais, a instalagao e expansao da malha da fibra 6tica para 

conectividade a Internet; projegao e produgao de solugoes tecnol6gicas compativeis 

ao sistema operacional Linux e de rede 16gica e eletrica equivalentes ao sistema 

four-head; 

2) Materiais didaticos digitais com a produgao de interfaces sistemicas e 

graficas para o computador, ciberespago e televisao para uso pedag6gico, 

veiculados no Portal Dia-a-dia Educagao e na TV Paulo Freire, ambas criag6es da 

SEED-PR; 
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3) Fatores humanos equivalentes a formagao dos profissionais da educagao 

para utilizagao do computador e Internet articulados a televisao multimldia. 

Formagao esta, destinada preliminarmente aos professores atuantes na SEED e 

nos 32 Nucleos Regionais da Educagao atraves das 32 Coordenagoes Regionais de 

Tecnologia na Educagao para entao ser expandida aos professores das escolas 

publicas estaduais e conseqi..ientente disseminada aos alunos do ensino 

fundamental e media. 

Os tres pilares do PRO, com investimentos financeiros caracterizados 

temporalmente em sete anos, encontram-se submetidos a urn processo de 

avaliagao por profissionais contratados especificamente para esta finalidade pelo 

Programa das Nagoes Unidas (PNUD) em conjunto com a Secretaria de Estado da 

Educagao do Parana, a qual e responsavel direta pelas agoes desenvolvidas no 

PRO. 

0 processo de avaliagao esta dimensionado para os tres pilares 

supramencionados, acrescidos de urn quarto pilar que trata da Gestao Geral e da 

estrategia da organizagao do PRO, o qual esta configurado para integrar os demais. 

Esta avaliagao pressupoe o relata das ligoes aprendidas, a apresentagao de 

resultados obtidos em eficacia, eficiencia e satisfagao do publico alva e a 

formulagao de recomendagoes para aprimoramento e redimensionamento das 

Pollticas Publicas de Tecnologia na Educagao relativas aos quatro pilares, buscando 

produzir explicitamente o conhecimento sabre o PRO em carater institucional. 

Como aditivo contribuinte a este processo de avaliagao, propoe-se com o 

presente trabalho o aprofundamento de estudos no que tange ao 3° pilar do PRO, 

formagao humana, que tratem da interagao humano-computador (IHC) focada nos 

usuaries em potencial, professores e alunos, da escola publica estadual do Parana, 

considerando que a area de IHC, na especificidade da ergonomia flsica e da 

ergonomia cognitiva, nao foi contemplada como elemento da avaliagao 

sup ramen cion ada. 

Vale ponderar que a avaliagao da 'ergonomia organizacional' concernente a 
otimizagao dos sistemas s6ciotecnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, 

pollticas e de processes segundo a Associagao Brasileira de Ergonomia (2009), esta 

implfcita no 4° pilar de avaliagao do PNUD e SEED-PR, que trata da gestao geral do 
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PRO em Governanga de Tl, Modelagem de Processes, Aspectos de ordem legale 

politica, Apoio Logistico de lnfraestrutura entre outros. 

A concepgao te6rica e legal de IHC, de ergonomia fisica, cognitiva e 

organizacional esta contida em t6picos no decorrer do referendal bibliografico em 

questa a. 

Para efeito contribuinte das inovagoes na area de tecnologia na educagao 

basica do Estado do Parana, preveem-se os estudos da educagao em IHC com foco 

nos usuaries em potencial, para que a efetividade em relagao ao usa do computador 

no processo de ensino e de aprendizagem seja alcangada com a produgao do 

conhecimento, considerando os aspectos de ergonomia fisica e cognitiva destes 

usuaries. Salientando que as criangas e adolescentes obtendo as devidas 

informagoes e orientagoes na escola dos elementos constituintes da IHC, possam 

aplica-las e propaga-las em sua vida pessoal, familiar e social. 

2.2 CONCEP<;AO FILOSOFICA DE 'TECNOLOGIA' E DE 'COGNI<;AO' 

RELACIONADA A EDUCA<;AO EM IHC E A CIBERCUL TURA 

Recorre-se ao fundamento filos6fico de Alvaro Vieira Pinto sabre 'o que e 

tecnologia' (PINTO, 2005), que e a ciencia da tecnica, e que a sua transferencia e 

urn engano, assim como a sua importagao nao leva ao desenvolvimento. A tecnica e 

mediagao e e o homem que verdadeiramente assume a autoria de seu destino e 

que a aplica ao seu favor, conforme sua necessidade e motivagao, tornando-a 

mecanisme mediador da sua atividade humanizadora. Este fil6sofo recusa as 

concepgoes que fazem da tecnica urn perigo em si, pais ao fim e ao cabo quem 

comanda o processo- para o bern ou para o mal - sempre e o homem. 

Entao, nao e a presenga ou falta da tecnica que faz com que o homem supra 

suas necessidades, pais mesmo tendo acesso a esta, pode continuar a nao supri

las, par nao ter desenvolvido a consciencia de buscar na tecnica, uma alternativa 

auxiliar para este suprimento. 

Esta abordagem permite refletir sabre o tema em estudo de que 

computadores, incluindo a internet, foram importados fisicamente para as escolas 

de educagao basica ha alguns anos e que esta mudanga de circunstancia material 
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pode nao ter resultado equilibradamente com a mudanga da consciencia dos atores 

educacionais quanta a apropriagao significativa destes recursos e quanta mais 

atentando para aspectos da IHC. E para que isso ocorra, o que falta afinal? 

Antes de formular uma hip6tese frente a este questionamento, apresenta-se 

brevemente o fundamento te6rico sabre o desenvolvimento do conhecimento 

humane e da organizagao do conhecimento tornados de base neste trabalho de 

pesquisa. 

Pinto (1985) pondera que a capacidade cognoscitiva e abstrativa no apice do 

processo de desenvolvimento do conhecimento pressupoe a capacidade de produzir 

em si o reflexo da realidade e em carater diah§tico, resposta a ela, sob considerado 

processo hist6rico do pensamento filos6fico e de reatividade organizada. 

A relagao dialetizada dos processes cognitivos e da atividade pratica foi 

fundamentalmente estuda por Vigotski (2000), o qual buscou comprovar com seus 

estudos que a relagao entre intelecto e afeto apresenta o processo de pensamento 

associado a plenitude da vida, das necessidades e dos interesses pessoais, das 

inclinagoes e dos impulses daqueles que pensam, considerando-os como forgas 

motrizes que dirigem o pensamento para esse ou aquele canal, com significado tal, 

capaz de modificar qualquer coisa na vida ou na conduta de uma pessoa. 

Pinto (2000), afirma tambem que o educador (professor/pai/mae) deve ser o 

portador da consciencia mais avangada de seu meio (conjuntamente como fil6sofo 

e soci61ogo). Necessita possuir antes a nogao critica de seu papel, isto e, refletir 

sabre o significado de sua missao, sabre as circunstancias que a determinam e a 

influenciam, e sabre a finalidade de sua agao que e a mudanga da condigao 

humana do individuo que adquire o saber. 

0 autor considera que ha condicionantes circunstanciais para haver 

transformagao da situagao humana num processo educacional e tomando-se este 

pressuposto para a analise em questao, denota-se que a presenga ou nao do 

computador e internet no mundo escolar e na vida cotidiana de professores e 

alunos, empreende mudangas de circunstancias de ordem estrutural fisica e tecnica 

que podem influenciar, mas nao determinar a atuagao docente e a formagao 

discente, porque quem verdadeiramente define se havera aplicagao durante as 

aulas destes recursos sao os professores, e para isso, depende das mudangas no 

ambito cultural e educacional atrelados ao uso destas ferramentas. 
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( ... ) pode-se mesmo afirmar-se que a cada cultura, transmitida pela 
institui<;ao escolar tern cada vez menos a ver com cultura que os alunos 
vivem e adquirem fora das aulas, sendo par demais visfvel o seu 
desinteresse, desmotivac;ao e insucesso .... No caso concreto da introduc;ao 
das novas tecnologias, sao curiosamente em muitos casas os pr6prios 
alunos quem, de uma forma independente e afastada de qualquer apoio ou 
supervisao, mais partido tira dos recursos tecnol6gicos existentes. 
(MACHADO & FERREIRA, 2002) 

Entao, retoma-se a questao: o que falta afinal para que verdadeiramente haja 

urn diferencial cognoscitivo mediado pelo computador no ambiente escolar? Pode

se afirmar que o desenvolvimento da consciencia do professor em utilizar o 

computador e a internet para propor ao seu favor e de seu aluno, mudanc;as nos 

processos educacionais em beneficia a aprendizagem, esta condicionado a sua 

motivac;ao e seu interesse, que par sua vez podem estar igualmente condicionados 

ao desenvolvimento da cibercultura compatfvel a realidade existente, au seja, da 

cultura de usa do conteudo e das possibilidades metodol6gicas que estas 

ferramentas podem lhe conferir, ao operar o computador e ao operar sabre o 

computador, superando a passividade de usa pela atividade criativa e 

principalmente atentando aos elementos de IHC. 

Cabe entao, nos implementos educacionais com computador e internet, 

investirem-se para alem da presenc;a ffsica destas tecnologias, para investimentos 

muito mais complexos, correlacionados a IHC e a cibercultura do professor e do 

aluno, caso verdadeiramente almeja-se conduzir ao desenvolvimento consciente e 

reflexivo do conhecimento para uso pedag6gico destes recursos com perspectiva 

transformadora e evolutiva da aprendizagem, referindo a aspectos da saude e da 

cognigao. Considera-se que o computador e a internet podem se tornar 

componentes didaticos complementares aos ja existentes na escola. Para 

confirmac;ao disto, se busca firmamento na colocac;ao de Levy de que: 

( ... ) a sucessao da oralidade, da escrita e da informatica como modos 
fundamentais de gestao do conhecimento nao se da par simples 
substituic;ao, mas antes par complexificac;ao e deslocamentos de centro de 
gravidade. 0 saber oral e os gemeros de conhecimento fundados sabre a 
escrita ainda existem, e clara, e sem duvida irao continuar existindo sempre. 
0 acumulo da cegueira e atingido quando as antigas tecnicas sao 
declaradas culturais e impregnadas de valores, enquanto as novas sao 
denunciadas como barbaras e contrarias a vida. Alguem que condena a 
informatica nao pensaria nunca em criticar a impressao e menos ainda a 
escrita. lsto porque a impressao e a escrita (que sao tecnicas) o constituem 
em demasia para que ele pense em aponta-las como estrangeiras. (LEVY, 
1997, p. 15) 
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Superar entao a constituigao do computador e da internet como recursos 

estrangeiros para a aprendizagem escolar e urn desafio. 0 computador, como 

qualquer outro recurso, somente vai contribuir com a aprendizagem, porque nao 

dizer, com a evolugao humana, quando o homem se conscientizar de que e para 

isso que ele deve ser usado, e fazer valer das inumeras alternativas de opera<;ao 

que ele proporciona. 

Levy canota que a essencia da cibercultura esta talvez nessa passagem 

entre selegoes, hierarquias e sinteses por toda parte diferentes e em constante 

mutagao conforme as pessoas, os grupos e as circunstancias. (LEVY in MARTINS, 

2000, p. 211) 

Outro elemento da cibercultura a ser analisado, refere-se a diferenga de 

percepgao cultural de uso do computador por professores e alunos. Em carc~ter 

exemplar, supoe-se que professores e alunos da educagao basica tenham acesso a 

computadores tanto em casa, quanta na escola, mas, esta condi<;ao similar de 

ambos agentes escolares, nao garante que haja compatibilidade nos criterios e 

objetivos de uso deste recurso. Enquanto os professores se utilizam 

profissionalmente do computador majoritariamente para executar atividades de 

ordem tecnica individual para planejamento, organizagao e sistematizagao de 

informagoes, os alunos o utilizam prioritariamente numa rede de compartilhamentos 

de informagoes com atividades ludicas. 

Este cenario e outros que porventura poderiam ser esbogados conduzem ao 

seguinte questionamento: Quais os elementos determinantes para o efetivo 

exercicio do professor, para o avango nos patamares de aprendizagem com 

significado para os alunos, na pretensao de se trabalhar pedagogicamente com o 

computador e com a internet na escola? 

Resposta para a questao proposta nao se ousa formular, porque a unica 

certeza que se tern neste momenta e que a existencia de computador, 

principalmente quando conectado a rede mundial de computadores, internet, na 

escola, modifica a dinamica das representagoes e das relagoes na IHC tanto para 

professores, quanta para OS alunos. 0 teor desta afirmagao e explanado por Levy 

com a argumentagao: "Quando uma circunstancia como uma mudanga tecnica 

desestabiliza o antigo equilibria das forgas e das representagoes, estrategias 

ineditas e aliangas inusitadas tornam-se possiveis." (idem, p. 16). 
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Este autor em outra obra aponta que as mudangas em termos estrategicos 

quando da apropriagao do computador, sao dependentes do 'modo' como os 

homens o fazem. "As verdadeiras relagoes, portanto, nao sao criadas entre a 

'tecnologia' (que seria da ordem da causa) e a 'cultura' (que sofreria os efeitos), mas 

sim entre grande numero de atores humanos que inventam, produzem, utilizam e 

interpretam de diferentes formas as tecnicas." (LEVY, 1999, p.23). 0 'modo' como 

os homens se apropriam do computador e interpretam as tecnicas interfere 

diretamente no processo da cognigao e esta interfere consequentemente na 

produgao do conhecimento. 

Para categorizagao do processo de cognigao recorre-se a Norman (1993) que 

categoriza a cognigao em experencial e reflexiva. A cognigao experencial e 

relacionada a urn estado de atengao, agao e reagao a fenomenos que o ser humano 

e submetido sem grande esforgo para inventividade. Ja a cognigao reflexiva e 

caracterizada por sinapses mentais complexas, que exige seletividade e correlagoes 

ao estabelecer prioridades e escolhas ao desempenhar uma atividade humana. 

A cognigao experencial pode ser exemplificada em IHC no desempenho da 

atividade em aprender a editar e formatar urn texto utilizando um software especifico 

por intermedio da c6pia de urn texto impresso, cuja atividade alem da leitura em si, 

exige 'atengao'. Urn exemplo que caracteriza a cognigao reflexiva e aprender a 

editar e formatar urn texto, num software especifico, sobre determinado assunto, 

elaborado a partir de uma produgao individual ou coletiva em que a unica fonte de 

inspiragao seja a mente humana, complexidade maior, caso tal elaboragao seja para 

propor alternativas para solucionar uma situagao problema apresentada. Denota-se 

que a cognigao nesta atividade possui carater reflexivo porque alem de envolver a 

'atengao', tam bern a 'inovagao', 'tom ada de decisao a partir da comparagao e 

selegao', 'abstragao', 'criatividade' e encoraja a 'discussao', se desenvolvida na 

coletividade. 

Quanta mais se presta atengao a algo e quanta mais isto e processado em 
termos de pensamento e comparagao com outro conhecimento, maior a 
probabilidade de ser lembrado. Por exemplo, quando se esta aprendendo 
alguma coisa, e muito melhor refletir sobre ela, realizar exercicios, discutir 
com outros a respeito e fazer anotagoes do que apenas ler passivamente au 
assistir urn video sabre o assunto. (PREECE & et. al., 2005, p. 99) 
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Em ambos os exemplos apresentados ocorreram o incentive e a condu9ao 

para utiliza9ao de um software para edi9ao de texto, igualmente a apropria9ao 

tecnica dos mecanismos para editar e formatar um texto, mas com 

encaminhamentos metodol6gicos e resultados cognitivos totalmente diferentes. 0 

professor do ensino fundamental e media deve conhecer e refletir as categorias da 

cognigao relacionando-as aos metodos didaticos adotados, a fim de (re) planejar o 

uso do computador e da Internet para obter, com efeito, a produgao do 

conhecimento fundamentada na aprendizagem significativa. No primeiro exemplo, 

relacionado a cognigao experencial, ha passividade humana no desempenho 

daquela atividade, enquanto no segundo exemplo, da cognigao reflexiva, a atividade 

humana esta em sua plenitude, influenciando, inclusive os processes mentais 

relacionados a memoria. 

2.3 CONCEP<;AO SOCIOLOGICA DE 'TECNOLOGIA' RELACIONADA A 
EDUCA<;AO EM IHC E A CIBERCUL TURA 

0 soci61ogo frances Dominique Walton considera que "as realizagoes 

tecnicas nao bastam para aproximar, mas, principalmente, ao tornar mais visfveis os 

diferentes pontes de vista, etas tornam tambem visivel tudo o que os distingue" 

(WOLTON, 1997, p. 37). E e exatamente o que se tern vislumbrado atualmente, o 

extrema e evidente diferencial na apropriagao do computador e da internet pelo 

professor e pelo aluno, principalmente quando existe diferenga entre geragoes em 

decadas, equivalente a professores e alunos da educagao basica. Outra conota9ao 

deste renomado pesquisador, e que "as facilidades de comunicagao emanadas das 

tecnologias de informagao e comunicagao nao bastam para melhorar o conteudo da 

interagao" (idem, p. 37). 

0 que existe hoje nas redes e muito mais uma grande curiosidade no meio 
de urn universo gigantesco de informag6es. A pratica dos cibernautas, pelo 
menos a grande maioria, e literalmente surfar, abordar as superficies; muito 
mais ver do que se aprofundar em conteudos. lmporta mais a sensagao do 
acesso irrestrito a diferentes sites do que a busca de informag6es em torno 
de urn objetivo reflexivo, privilegio de uma minoria detentora de certo capital 
cultural. (RUBIN,BENTZ,PINTO, 1999, p.127) 
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Muitas criangas e adolescentes, por terem mais tempo do que os adultos 

passam horas e horas na internet 'se comunicando', mas nao e o dispendio de 

tempo em si, ou a dinamica tecnica de comunicagao que garante o seu 

desenvolvimento individual, social, cultural e educacional, e sim, o assunto e a forma 

de aborda-lo. Enquanto isso os professores, muitas das vezes sequer sabem utilizar 

operacionalmente os recursos de comunicagao via internet, quanta mais, de modo 

significative, em condigao que os mantem impossibilitados de assumirem a 

responsabilidade de orientar tal procedimento aos seus alunos, porque nem ao 

menos o conhecem para si. 

Parte-se entao da premissa de que professores e alunos manuseiam o 

computador com finalidades diversas, e que torna-lo urn recurso didatico efetivo que 

verdadeiramente seja aplicado em contribuigao para a aprendizagem requerida, 

exige uma nova concepgao metodol6gica em termos culturais e educacionais. E 

para isso ocorrer, deve haver coincidencia da mudanga da circunstancia fisica da 

presenga do computador com a da consciencia de seu uso, principalmente pelos 

professores. 

Adam Schaff (1995) ao enaltecer a necessidade emergente de intervengoes 

criticas na sociedade informatica, compara os impactos resultantes da produgao e 

uso exacerbados de autom6veis no mundo com a produgao e uso deliberados dos 

computadores pelo homem. No caso dos primeiros, os efeitos maleficos refletidos 

na vida terrestre, com a elevagao gradativa de gas carbonico, resultado da queima 

dos combustfveis, que provoca o superaquecimento da terra estao sendo 

tardiamente abordados em termos cientificos reparadores, em condigoes de nao se 

ter mais solugoes plausiveis em qualquer prazo para os problemas ocasionados. E, 

quanta aos efeitos produzidos com o uso desordenado e acritico dos computadores 

pelo homem, serao estudados em carater cientifico, somente quando os resultados 

forem alarmantes e incontrolaveis, como os produzidos pelos autom6veis? 

Os males sociais que ameat;am a humanidade s6 podem ser evitados com 
a adot;ao de medidas preventivas desde ja e com a preparat;ao de outras 
mais radicais para o futuro proximo( ... ). Neste sentido, a sociedade deve ser 
mobilizada para adotar tais medidas ao inves de se deixar desmobilizar por 
falsas previs6es tranqOilizadoras... Deve-se identificar os problemas antes 
que atinjam urn nlvel critico, de modo a configurar, deliberada e 
conscientemente uma solut;ao, em Iugar de tentar passivamente urn simples 
ajuste post fato, tardio as suas consequemcias. (Idem, p. 25 a 30) 
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Schaff ainda critica a propagagao da ilusao de que bastaria enviar uma 

quantidade adequada de computadores para resolver limites de cultura tecnol6gica 

no terceiro mundo. A ignorancia e a charlatanice correspondem entre si e este tipo 

de 'obra' deveria ser estigmatizada e criticada publicamente. Ainda que no terceiro 

mundo fosse distribuido um computador par cabega, isto nada modificaria sua 

situagao, pais as pessoas nao saberiam o que fazer com ele. Nestes paises o 

caminho que leva a utilizagao apropriada da informatica, e Iongo e impregnado de 

obstaculos. A sociedade informatica traz consigo tendencias contradit6rias: de um 

lado, reforga a alienagao dos homens, mas de outre permite supera-la efetivamente. 

0 computador aliena quando o conteudo e a forma par ele mediados sao 

indiscriminadamente apropriados e administrados. Para superar tal alienagao, deve 

haver uma re-significagao na sua assimilagao em termos de conteudo e metoda, 

para dar sentido a atividade humana reflexiva, critica e consciente mediad a par ele. 

Para que a educagao volte a ser autonoma, e possa ser um processo de 
assimilagao e elaboragao da experiencia pela consciencia, e importante dar 
oportunidade de reflexao crftica para a crianga e deixar um tempo e um 
espago vagos para o adulto refletir em suas horas de lazer. Crochik quando 
enfatiza isso, busca fundamento em MARCUSE (1981) quando se refere a 
administragao integral do tempo e do espago do indivfduo e com isso de sua 
consciencia que nao pode pensar, pois durante o dia tern o trabalho alienado 
e a noite, o entretenimento alienado.(CROCHIK, 1998, p. 73) 

Para efeito comparative ao computador, Castells (2000, p. 356) quando 

trabalha com a 16gica da aprendizagem insignificante associada com a comunicagao 

mediada pela televisao, tende a colocar as raizes desta 16gica, nao na natureza 

humana, mas nas condigoes da vida em casa ap6s longas horas de arduo trabalho 

e na falta de alternativas e porque nao dizer, falta de energia fisica e mental, para 

envolvimento pessoal e cultural. Deixando assim, o homem suscetivel aos estimulos 

simb61icos que vern da midia, afetando o consciente e o comportamento, como a 

experiencia real afeta as sonhos, fornecendo a materia-prima para o cerebra. 

0 computador estaria par ser agregado a televisao, como uma midia a 

contribuir para a 16gica da aprendizagem insignificante pelos fatores apontados? 

Ora, no decorrer da discussao tem-se buscado mecanismos para a aprendizagem 

significativa no ambiente escolar com a apropria9ao estrategica, para alem da 
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tecnica e sao nestes que se detem a previsao dos estudos. Mas nao e prudente 

ignorar integralmente os fenomenos rapidamente interpelados par ter-se a 

consciencia de que se correlacionam com os resultados obtidos na escola, iniciados 

na familia quando do usa do computador e ate da televisao. 

2.4 CONCEP<;AO DE DOMiNIO COGNITIVO DIGITAL E IHC RELACIONADA A 
TECNOLOGIA NA EDUCA<;AO 

Para a psic61oga Maraschin (2000) o dominio das tecnologias, denominado 

par alfabetizagao digital ultrapassa a ideia de apropriagao tecnica dos 

computadores, mas se trata de experimentar um outro dominio de viver, de conviver 

e que as propostas pedag6gicas limitadas a esta apropriagao tecnica, estao Ionge 

de compreender o dominio e a extensao das transformagoes que esta se vivendo. 

"Uma alfabetizagao implica em viver em um determinado dominio da experiencia. 

Estamos chamando de dominios, ou ecologias cognitivas, a delimitagao de 

territ6rios de vida configurados par redes de poder-saber acopladas as diferentes 

tecnologias." (idem, 2000) 

A autora no artigo visitado elenca 5 niveis de dominios cognitivos digitais, 

sao eles: 

1) viver sem ter acesso qualquer a esse dominio correspondente aos 

analfabetos digitais. 

2) viver sem consciencia do quanta somas "programados" par esse 

dominio. Cantata puramente operacional e de adaptagao as tecnologias 

sem saber ao certo "o que e para que usar''. 

3) viver como usuarios ja numa condigao de iniciada reflexao, recolocando 

as questoes da liberdade e da criatividade no contexto informatizado. No 

campo da educa<;ao deve haver espago para experimentar usos que 

possam mesmo subverter a fun<;ao das tecnologias, manejando-as em 

dire<;oes divergentes de sua produtividade programada. 
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4) viver produzindo exercicios de autoria, propondo outros usos, na 

perspectiva de co-autorias, modificando os conteudos desse territ6rio que 

implica ac;oes de programac;ao e de autoria coletiva. 

5) viver interferindo nas 16gicas deste territ6rio, tendo como grande exemplo 

o movimento do software livre com a socializac;ao das produc;oes no 

ambito mundial. 

Antes de se buscar ansiosamente galgar tais niveis de dominio cognitivo 

digital, deve-se conhecer o seu movimento e reconhecer que nenhum esta acabado, 

e que podem ser recriados a partir da inventividade humana. E chama-se para esta 

analise o professor atuante na educac;ao basica, para situar a si e a seus alunos nos 

ou entre os niveis de domfnio digital, para entao se conscientizar da importancia do 

planejamento dos encaminhamentos metodol6gicos no trabalho didatico com as 

ferramentas digitais, com base na real condic;ao dos territ6rios de vida frente as 

tecnologias, agora sim, incorporando os aspectos fisicos e cognitivos da IHC. 

Pozo (2002) qualifica a aprendizagem de procedimentos em 3 caracteres: o 

tecnico, o estrategico eo especializado. 

• Tecnico operacional - ocorre geralmente sem a devida compreensao de 

como e porque ocorre e aonde se quer chegar com tal operac;ao. Esta 

forma de procedimento s6 e concebfvel em condic;oes de extrema 

estabilidade e automatismo, sem possibilidade de intervenc;oes 

programadas. 

• Estrategico - propicia ao aprendiz a compreensao do contexto geral do 

processo de aprendizagem, que por sua vez, exige reflexao consciente 

sabre a estrutura geral dos procedimentos empregados, em termos de 

etapas seqUenciais, de tempo previsto, de responsabilidades e de 

controle sistemico, com clareza do objetivo a ser alcanc;ado atraves do 

projeto procedimental estrategico, meticulosamente planejado de forma 

deliberada. 

• Especializado de domfnio- e resultado da pratica repetida e automatizada 

do procedimento estrategico e que pode ser equiparado neste estudo, a 

apropriac;ao do computador no nivel profissionalizante, excedente a 
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delimitac;ao na educac;ao basica nesta analise, por isso nao se 

aprofundara em detalhes neste carater. 

A aprendizagem catalisada pelos dominios do procedimento estrategico 

incorpora o procedimento tecnico, como condicionante para a ocorrencia deste, mas 

acresce o dominio relacionado as estruturas de planejamento informacional e 

conceitual, de desenvolvimento e de avaliagao do procedimento estrategico como 

num todo. 

Ha necessidade do professor fundamentalmente refletir sabre os diferentes 

niveis de dominios cognitivos digitais, buscando galgar tais niveis, porque sem a sua 

atuac;ao no nivel de dominio 'estrategico' dos computadores e da internet, 

certamente seus alunos permanecerao por muito tempo: editando par editar, 

operand a planilhas e slides por operar, surfando par surfar, interagindo par interagir, 

entre outros procedimentos em condic;oes meramente tecnicas, sem acrescentar 

significado para o plena desenvolvimento cultural e educacional. 

Quanta ao carater especializado de dominio, tambem trabalhado pelo autor, 

resulta da pratica potencializada do procedimento estrategico e que pode ser 

equiparado neste estudo, a apropriagao do computador no nivel profissionalizante, 

excedente a delimitac;ao na educac;ao basica nesta pesquisa, por isso nao se 

aprofundara o detalhe deste carater. 

Ao analisar as concepc;oes do dominio cognitive digital articulado aos 

fenomenos em IHC, evidencia-se que o alcance deste no grau 'estrategico' integra 

aspectos da ergonomia fisica, cognitiva e organizacional ao tratar o homem na sua 

integralidade ao operar este recurso, eis o intento implicito no presente estudo. 

A preocupac;ao primeira deve ser a de melhorar o modo como as pessoas 
podem usar o computador para pensar e comunicar, observar e decidir, 
calcular e simular, discutir e projetar. ( ... ). Com o desenvolvimento da area 
(IHC), em paralelo com avanc;os tecnol6gicos, tornou-se claro que aspectos 
ligados ao usuario e ao uso dos computadores precisavam ser inclufdos: 
treinamento; pn3ticas de trabalho; estrutura administrativa e organizacional; 
relac;oes sociais; saude; e todos os demais fatores importantes para o 
sucesso ou fracasso no uso de computadores. (BARANAUSKAS e ROCHA, 
2003, p.14) 
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A Comissao Especial de IHC da Sociedade Brasileira de Computac;ao (2009) 

conceitua a lnterac;ao homem-computador (IHC) como sendo o estudo da interac;ao 

entre pessoas e computadores e uma materia multidisciplinar que relaciona a 

ciencia da computac;ao, artes, design, ergonomia, psicologia, sociologia, semi6tica, 

lingUistica, e areas afins. A interac;ao entre homens e maquinas acontece atraves da 

interface do utilizador, a qual e formada par software e hardware. 

Mesmo havendo urn alto grau de complelCidade nesta concepc;ao, pela 

multidisciplinaridade da area, e essencial ser tratada no mundo escolar, incluindo os 

aspectos da ergonomia em IHC porque, 

" ... os desafios sao evidentes e a procura de solu96es estabelece os 
objetivos da area que ao serem centrados no humano e nao na tecnologia 
sao sempre atuais. ( ... ) como temos afirmado e reafirmado, a pesquisa de 
IHC e fundada na cren9a de que o centro e ponto basico de analise sao as 
pessoas usando um sistema computacional. Suas necessidades, 
capacidades e preferencias para executar diversas tarefas devem informar 
os meios como os sistemas devem ser projetados e implementados" (idem, 
2003, p. 17, 18). 

A ergonomia, elemento componente da area de IHC, par sua vez, tern como 

pressuposto basico permitir que as interac;oes dos seres humanos com o trabalho e 

no trabalho sejam mais harmonicas possiveis. Ela avalia as regulac;oes que existem 

nessas interac;oes e procura ajusta-las para que sejam "homeostaticas", ou seja, 

adequadas as caracteristicas e necessidades psicofisiol6gicas humanas (Pires & 

Rio, 2001 ). Esta abordagem medica de ergonomia traz a confirmac;ao da pertinencia 

de estudos na escola, da ergonomia fisica e cognitiva, como proposto. 

Em agosto de 2000, a lEA- Associac;ao lnternacional de Ergonomia adotou a 

definic;ao oficial: A Ergonomia - termo Europeu (ou Fatores Humanos - termo 

americana) e uma disciplina cientifica relacionada ao entendimento das interac;oes 

entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e a aplicac;ao de teorias, 

principios, dados e metodos a projetos a fim de otimizar o bern estar humano e o 

desempenho global do sistema. (ABERGO, 2009) 

De maneira geral, segundo a Associac;ao Brasileira de Ergonomia (ABERGO, 

2008) os dominios de especializagao da ergonomia sao: 
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• Ergonomia fisica: esta relacionada com as caracteristicas da anatomia 

humana, antropometria, fisiologia e biomecanica em sua relagao a 
atividade fisica. 

• Ergonomia cognitiva: refere-se aos processes mentais, tais como 

percepgao, memoria, raciocinio e resposta motora conforme afetem as 

interagoes entre seres humanos e outros elementos de urn sistema. 

• Ergonomia organizacional: concerne a otimizagao dos sistemas 

s6ciotecnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, politicas e de 

processes. 

Reitera-se que, mesmo a ergonomia organizacional sendo tratada no 

processo de avaliagao desenvolvido pelo PNUD e SEED-PR no ano de 2008, 

sinalizar-se-a no capitulo de analises dos resultados desta pesquisa, elementos 

concernentes a esta ergonomia conciliada ao fenomeno da cibercultura e dos 

dominios cognitivos digitais de professores e alunos, por ter-se detectado 

importantes fatos da ergonomia organizacional que merecem ser iluminados e 

correlacionados a ergonomia fisica e cognitiva, fenomenos preliminarmente 

previstos no planejamento de pesquisa. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO 

0 perfodo de realizagao da pesquisa que originou este documento nos 

moldes de um trabalho de conclusao do curso de Especializagao em Gestao e 

Formulagao de Polfticas Publicas, promovido pela Universidade Federal do Parana 

e Escola de Governo do Parana, foi de outubro do ano de 2008 a maio de 2009. 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

0 tipo de pesquisa desenvolvida foi explorat6ria, explicativa, aplicada e 

intervencionista. Explorat6ria porque se realizou em area sabre a qual ha pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado da interagao humano-computador na 

escola publica de Curitiba com enfoque da ergonomia ffsica, cognitiva e 

organizacional na educagao basica. Explicativa porque visa esclarecer e tornar 

inteligfvel a relagao causal entre fenomenos de IHC e cibercultura na educagao 

basica. Aplicada porque e motivada pela necessidade de resolver problemas 

concretes relacionados a ergonomia ffsica, cognitiva e organizacional pertinentes ao 

uso do computador e internet por professores e alunos; tern finalidade pratica e 

intervencionista porque visa interferir na realidade escolar para modifica-la e 

aprimora-la com a formulagao de propostas contributivas para as Polfticas Publicas 

de Tecnologia na Educagao. 

3.2 NATUREZA DA PESQUISA 

A natureza da pesquisa e bibliografica e de estudo de caso. A pesquisa 

bibliografica desenvolveu-se em livros, artigos cientfficos e paginas eletronicas 

(sftios) para subsidiar a analise do objeto de estudo. E o estudo de caso foi 

realizado em dois colegios publicos estaduais da cidade de Curitiba, sendo um 

submetido ao regime militar e o outro ao regime civil. 

Com tal delimitagao, as 'categorias deste objeto de estudo', foram a 

percepgao e a aplicagao pessoal e pedag6gica da internet a partir de professores 

de ciencias, lingua portuguesa, matematica e de alunos da oitava (8a) serie da 

educagao basica. 



28 

E as 'categorias de analise do objeto de pesquisa': as polfticas publicas de 

tecnologia na educat;ao do Parana; a interat;ao humano-computador; o domlnio 

cognitive digital e ergonomia ffsica, cognitiva e organizacional. 

3.3 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO 

0 estudo de caso foi realizado no mes de abril e maio de 2.009 em 2 

coh§gios publicos estaduais do municipio de Curitiba, capital do Estado do Parana. 

Oois criterios foram determinantes para escolha dos 2 (dois) colegios, urn 

esta relacionado aos valores obtidos no indice de Oesenvolvimento Educacional 

Brasileiro (lOEB) no ano de 2008, sendo urn deles com lOEB acima da media 

paranaense (IOEM=5.0), o Colegio da Polfcia Militar de Curitiba (CPM) com 

IOEB=5.9, e abaixo da media, o CEMML com IOEB=3.2. 0 outro fator considerado 

para escolha dos colegios pesquisados foi a centralidade do bairro no municipio de 

Curitiba de urn dos colegios e outro de periferia. 0 CPM e situado no bairro 

Rebout;as, mais central e o CEMML, no Bairro Tatuquara na periferia. 

A partir da selet;ao dos colegios, buscaram-se os dados quantitativos em 

numero de professores e alunos da sa serie do perlodo da manha e tarde no Portal 

Oia-a-dia Educa<;ao da Secretaria de Estado da Educat;ao do Parana. 

0 publico-alva de professores pesquisado nos colegios restringiu-se a vinte e 

dois (22), Professores, sendo 13 do CPM e 9 do CEEML das disciplinas de 

Matematica, Lingua Portuguesa e Ciencias. A opt;ao por estas disciplinas e 

decorrente de ser foco do Programa lnternacional de Avalia<;ao Educacional (PISA), 

realizado no ano de 2006. Neste ano participaram do PISA estudantes da idade de 

15 anos de 57 paises, incluindo o Brasil. 0 PISA teve sua primeira versao no ana de 

2000, em que foi avaliado apenas o conhecimento das disciplinas de matematica e 

lingua portuguesa, igualmente na aplicat;ao em 2003. 

Compoem o publico-alva de alunos, trezentos e noventa e oito (398) da idade 

aproximada de 15 anos, idade dos alunos submetidos ao PISA, equivalente a 
matrlcula na sa serie nos turnos da manha e tarde, sendo para o CPM, 201 alunos e 

para o CEMML, 197 alunos. 

0 CEMML possui uma turma de alunos na aa serie no noturno, mas nao se 

investiu na pesquisa com estes alunos porque o CPM nao possui alunos 
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matriculados neste turno. Entao, na busca de homogeneidade no processo de 

pesquisa, optou-se par pesquisar somente a totalidade dos alunos dos turnos da 

manha e tarde em ambos coh§gios. Na aplicac;ao dos questionarios manteve-se o 

anonimato dos respondentes, professores e alunos. 

Ao manter cantata com os colegios, agendou-se uma reuniao com as 

Diretores dos colegios em que se apresentaram os objetivos da pesquisa com a 

entrega formal de uma carta de solicitac;ao de permissao para ambos (Apendice 1 ). 

Os Diretores aceitaram de pronto e delegaram a outros profissionais da escola o 

acompanhamento e as devidas providencias para organizac;ao da pesquisa com as 

professores e alunos, juntamente com a analise e observac;ao dos laboratories de 

informatica. 

A realizac;ao do estudo de caso foi desenvolvida com a observac;ao do 

ambiente fisico do laborat6rio de informatica dos dois colegios, incluindo a analise 

do processo de gerenciamento do usa do computador e da Internet par professores 

e alunos, seguida de entrevistas acerca da cibercultura e de IHC, com a aplicac;ao 

de questionarios para professores e alunos. 

0 questionario formulado para professores e alunos foi adaptado do 

questionario advindo da obra "Gerac;ao lnterativa na lbero-America, lanc;ada em 

marc;o de 2009 pela Universidade de Navarra, Espanha, em parceria com a 

Fundac;ao Telefonica de Sao Paulo, em que foram pesquisados mais de 25.000 

adolescentes do Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Peru e Venezuela, entre 

outubro de 2007 e junho de 2008. 

0 questionario para professores foi composto de 28 quest6es, 27 objetivas e 

1 questao aberta (Apendice 2) e foi aplicado na versao impressa para ser entregue 

no prazo de uma semana nos dais colegios. 

Para analise neste trabalho, selecionou-se dentre as 26 questoes objetivas, 

17 que revelaram informac;oes que merecem exposic;ao e discussao para nortear a 

formulac;ao de recomendac;oes para as polfticas publicas na area de tecnologia na 

educac;ao. Os dados destas questoes foram analisados e sistematizados em 

graficos, as quais estao apresentados no item 'analise dos resultados'. 

0 questionario aplicado aos alunos foi composto de 43 questoes, 42 objetivas 

e 1 questao aberta e foi aplicado na versao web utilizando os laboratories de 

informatica dos colegios. Do questionario dos alunos foi analisada para este trabalho 
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de conclusao de curso apenas a questao aberta para os alunos que escreveram 

livremente sabre a Internet. As questoes objetivas serao analisadas a contento em 

trabalhos cientfficos futuros. 

Os resultados da questao aberta para os 22 professores e 398 alunos foram 

organizados em 5 categorias que refletem a concepgao de Internet. Alguns extratos 

representatives destas categorias sao apresentados fielmente no item 'analise dos 

resultados' em termos comparatives entre professores e alunos. 

3.4 METODOLOGIA DO MARCO LOGICO 

A metodologia utilizada para elaboragao das propostas para contribuigao na 

consolidagao das Politicas Publicas de Tecnologia na Educagao e a do 'Marco 

L6gico' conferida ao manual de 2005 da Comissao Economica para a America 

Latina eo Caribe (CEPAL). 

Os recursos utilizados desta metodologia foram: a arvore de problemas, a 

arvore de objetivos e a matriz de marco 16gico 4x4, os quais estao expostos no item 

'analise dos resultados' deste documento em versao revisada a partir da analise dos 

dados e informagoes resultantes do estudo de caso a luz das teorias cientfficas 

estudadas, buscando-se detectar as implicagoes da IHC e ergonomia na 

implementagao das Politicas Publicas de tecnologia na educagao basica. 

Notifica-se que as minutas destes recursos foram confeccionadas pela 

pesquisadora, autora deste trabalho, juntamente com outros dois colegas, Neuza 

Lucia Staub e Sirineu M. de Witt, no decorrer da disciplina de Metodologia para 

Formulagao e Gestao de Polfticas Publicas, ministrada pelo Professor Fabio 

Scatolin, no mes de outubro do ano de 2008 em plena Curso de Formulagao e 

Gestao de Polfticas Publicas - CFGPP na UFPR. Ambos colegas de curso 

oficializaram via mensagem eletronica a permissao do uso destas minutas para 

integrar o presente TCC. 
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4. ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

A apresentac;ao dos resultados provenientes da pesquisa perpassa pelo 

planejamento, desenvolvimento e sistematizac;ao dos dados e informac;oes, os quais 

serao analisados e debatidos no decorrer da exposigao. 

4.1 PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE PESQUISA 

A ideia que originou a presente pesquisa foi desencadeada em plena aula de 

metodologia para formulac;ao de polfticas publicas no CFGPP, ministrada pelo 

Professor Fabio Doria Scatolin, o qual solicitou a composic;ao de grupos da turma do 

CFGPP para indicarem urn problema da ordem social relacionado a implementagao 

de politicas publicas. A partir dai o trabalho considera: 

- Foco tematico: A Educagao escolar, 

-Problema: 0 Uso lrresponsavel da Internet., 

- Atores: lnstituic;ao escolar e familiar: Educadores (Professores, Pais, Tios, 

Avos, ... ), crianc;as, adolescentes; lnstituigao de saude: Psic61ogos, 

Fisioterapeutas, Ortopedistas; lnstituic;ao de seguranga e justic;a : Policiais, 

Advogados; lnstituic;ao midiatica e industrial da area de tecnologias da 

informac;ao e comunicac;ao. 

Posteriormente a confecgao das arvores de problema, arvore de objetivo, 

contendo causas e efeitos do problema, foi selecionada uma das causas dentre as 

elencadas e elaborada a matriz 16gica. 

Tais recursos da metodologia do marco 16gico foram submetidos a uma 

releitura e reescrita com base nos resultados advindos da pesquisa te6rica e pratica 

realizadas para o trabalho de conclusao de curso. Na sequencia estao apresentadas 

as arvores de problemas (causas e efeitos) e arvore de objetivos. 
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A partir da confecgao das arvores de problemas e objetivos selecionou-se 

a Causa '2' para aprofundamento: Falta de orientagao para o dominic 

estrategico/inteligente da internet par criangas e adolescentes, buscou-se elaborar a 

Matriz do Marco Logico contendo mecanismos contribuintes para sustentabilidade 

de Politicas Publicas de lnclusao Digital no Parana tendo como foco a formagao de 

professores e ate de pais para bern orientarem criangas e adolescentes para o usa 

responsavel da internet. 

4.2 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS DO ESTUDO CASO 

Os resultados da pesquisa serao analisados na perspectiva da gestae dos 

laboratories de informatica dos Colegios da Policia Militar de Curitiba e Moradias 

Monteiro Lobato. Tambem serao analisados os dados e informagoes obtidos na 

pesquisa com os professores e alunos de ambos colegios. 

4.2.1 Gestae dos Laboratories de informatica 

A observagao da estrutura e metoda de usa do laboratorio de informatica - Ll 

e da propria aplicagao dos questionarios se deu na forma direta e esta apresentada 

de modo analitico para cada colegio. 

a) Gestae do Ll do Colegio da Policia Militar 

• 0 CPM possui dais Ll para usa pedag6gico, sendo urn deles do PRO no 

sistema four head, o qual foi utilizado para a realizagao do procedimento de 

aplicagao do questionario na web com os alunos. 0 Ll do PRO deste colegio 

possui 24 computadores, dos quais 23 em funcionamento e conectando a 

internet na epoca da pesquisa no mes de abril de 2009. 

• As mesas e cadeiras entregues juntamente com os computadores do 

referido Programa encontravam-se em prefeito estado. 0 Ll deste colegio 

possui ar condicionado, o que mantem adequada a temperatura no recinto, 
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evitando o superaquecimento das maquinas e proporcionando conforto para 

os usuarios. 0 Ll possui uma TV Multimfdia em que e utilizada para 'testar' o 

funcionamento e materiais didaticos digitais capturados da Internet, para 

entao estar em condic;oes para uso nas salas de aula em plena atividade 

docente. 

• 0 gerenciamento de uso do Ll do CPM conta com a perman€mcia de um 

profissional nas suas dependencias no periodo da manha e tarde e com o 

trabalho de alunos do ensino medio em contra-turno que se dispoem para 

atuarem como alunos monitores do Ll, os quais sao responsaveis pela 

manutenc;:ao tecnica dos computadores. 

• Em func;ao da sistematica de gerenciamento e acompanhamento no uso do 

Ll, existe o registro permanente dos alunos de todo o colegio que adentram 

e realizam suas pesquisas e atividades escolares nos computadores, 

quando o Ll nao esta sendo utilizado por professores em aulas. 

• A organizac;:ao previa dos gestores do CPM para a realizac;ao da aplicagao 

do questionario, remeteu para o atendimento no laborat6rio em blocos de 

aproximadamente 23 e 12 alunos por turma (+-35 por turma) no turno da 

manha, da mesma forma, no perfodo da tarde, dando um total de 201 

alunos pesquisados. 0 tempo dedicado a aplicac;ao do questionario nao 

chegou a atingir um dia completo de trabalho. 

b) Gestao do Ll do CEMML 

• 0 CEMML possui urn Ll do PRO para uso pedag6gico com 20 

computadores no sistema four head, dos quais 9 estavam funcionando nos 

dias que se aplicaram os questionarios aos alunos via web no mes de abril 

de 2009. 0 Ll do colegio nao possui ar condicionado e notou-se que a 

temperatura no dia da aplicac;ao do questionario estava elevada e, com os 

computadores ligados e aquecidos, denotava-se urn aparente desconforto 

nos alunos . 

• 0 Ll deste colegio nao possui urn · responsavel permanente em suas 

dependencias. As profissionais atuantes na Biblioteca e inspetores de patio 
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e que mantem a posse das chaves e cadeados do Ll. Fato este que devido 

a inexistencia de urn profissional responsavel, certamente dificulta a 

manutenc;ao estrutural e tecnica do Ll, igualmente a sua utilizac;ao por 

professores, sendo que os alunos nao possuem permissao para utiliza-lo 

sem o acompanhamento de professor de disciplina. 

• A manutenc;ao tecnica dos computadores esta totalmente dependente do 

trabalho esporadico de tecnicos de suporte do Nucleo Regional de 

Educac;ao de Curitiba. 

• Devido ao fato de que apenas 9 computadores estavam funcionando e 

conectando a internet, a aplicac;ao do questionario foi por grupos de 9 

alunos de cada vez na manha e tarde, o que levou dais dias inteiros para 

conclusao dos trabalhos com as 6 turmas de aproximadamente 40 alunos, 

totalizando 197 alunos que estavam presentes na escola e que aceitaram 

participar da pesquisa. 

Em ambos colegios avistaram-se o desligamento dos computadores 

instantaneamente, sem qualquer motivo aparente em plena processo de aplicagao 

dos questionarios aos alunos, os quais tiveram que reiniciar o preenchimento. 0 que 

remete para desencadear uma checagem por parte dos tecnicos de suporte do 

Nucleo Regional da Educac;ao de Curitiba da SEED/PR. 

4.2.2 Pesquisa com os Professores 

A pesquisa realizada com os professores dos colegios desenvolveu-se com 

urn questionario de 28 questoes, sendo 27 objetivas e uma aberta em que os 

professores falavam livremente sabre a internet. Apresentar-se-a primeiramente a 

analise dos dados e informac;oes obtidos das 17 questoes, dentre as 27, que 

apresentaram relevancia em subsfdios para discussao. E em seguida do resultado 

obtido com a analise da questao aberta. 
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a) Analise das questoes objetivas da pesquisa com os professores 

A participac;ao na pesquisa dos professores, que lecionam as disciplinas de 

matematica, ciencias e portugues para 88 serie, do CPM foi de 1 00°/o, enquanto para 

o CEMML, 41 o/o. Observa-se que, por rna is que foi entregue questionarios para a 

totalidade dos professores de ambos colegios, houve discrepancia na devolutiva. 

Grafico 1: N° Professores Pesquisados 
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Fonte: Estudo de caso autora 
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A faixa etaria predominante do Colegio da Policia foi de 41 a 60 anos, 

enquanto no CEMML distribuida ente 20 e 40 anos. Este dado demonstra que os 

professores atuantes no Bairro Tatuquara estao iniciando a carreira no magisterio da 

educac;ao basica e isto pode ter influencia no trato com as tecnologias na pratica 

pedag6gica. 

Grafico 2: Faixa etaria dos Professores 
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Tanto no CPM quanto no CEMML, o maior numero de professores 

participantes da pesquisa foi da disciplina de portugues como demonstra o grafico 3. 

Grafico 3: Disciplina de atuac;ao dos Professores 
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Fonte: Estudo de caso autora 

Um dado interessante foi de que houve destaque para o tempo de atuac;ao 

de mais de 20 anos para o CPM, enquanto de 0 a 5 anos para o CEEMML. Este 

dado da indlcios de que no CPM ha considerac;ao estabilidade do corpo docente em 

sua estrutura o que pode influenciar na atuac;ao pedag6gica e consequentemente 

no compromisso com os resultados em rendimento escolar a media e Iongo prazo. 

Grafico 4: Tempo de atuac;ao no magisterio 
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Fonte: Estudo de caso autora 
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Em rela9ao ao acesso a internet, professores de ambos colegios 

preponderam tal acesso em casa e na escola CPM (1 00°/o) e CEMML (78°/o), o que 

denota o nivel de inclusao digital dos professores em similaridade. Apenas dais 

professores do CEMML afirmam nao possuirem computador , conseqOentemente 

acesso a internet em casa. 

Grafico 5: Lugar que usa a internet 
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Fonte: Estudo de caso autora 

No Grafico 6, o horario de acesso a internet em casa que se destaca para 

OS professores de ambos colegios e das 18 as 24 horas. lsto se deve porque eles 

atuam no colegio prioritariamente nos periodos matutino e vespertino. 

Grafico 6: Horario que acessa a internet 
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Fonte: Estudo de caso autora 
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Os graficos 7 e 8 apontam as horas destinadas ao acesso a internet pelos 

professores nos dias de semana e nos finais de semana, respectivamente. Tendo 

destaque para menos de uma hora ate duas horas. Estes dados revelam que o 

tempo destinado a este acesso certamente e menor daquele despendido 

comumente por crian<;as e jovens que geralmente possuem mais tempo livre. 

Grafico 7: Horas de uso da internet na semana de segunda a sexta-feira 
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Grafico 8: Horas de uso da internet no sabado e domingo 
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0 grafico 9 revela que os conteudos preponderantes em apontamentos pelos 

professores de ambos colegios foi noticias, educativos e concursos, o que tambem 

traz uma suposta compara<;ao com o conteudo comumente acessado pelos jovens, 

sao aqueles destinados ao entretenimento. Tanto que o grafico 10 indica que a 

maioria dos respondentes dos dois colegios ainda nao criou nenhuma pagina na 

internet como Orkut e nenhum Blog. Ferramentas estas disseminadas largamente 

no mundo jovial. 

Grafico 9: Conteudo que acessa na internet 
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Grafico 1 0: Cria<;ao de blog ou pagina eletronica na web 
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Fonte: Estudo de caso autora 

0 grafico 11 demonstra que grande parte dos professores pesquisados de 

algum modo, preocupa-se com questoes de luminosidade de tela, distancia de tela, 

intervalo de 50 minutos ao fitar a tela do computador, quanta a postura ereta ao usar 

o computador e apoio de pulso ao utilizar o mouse. Apenas 3 professores do 

CEMML pronunciaram que nunca se detiveram com estes cuidados. Demonstrando 

entao a necessidade da promo<;ao de a<;oes para conscientiza<;ao dos professores 

ao cuidar destes itens para si, disseminando-os para seus alunos. 

Grafico 11: Ao usar o computador preocupa-se com ... 
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Ao questionar as professores sabre que itens deixaram de se dedicaram 

ap6s iniciarem o usa do computador e internet, houve destaque para a televisao, 

tanto para o CPM (62o/o) quanta para o CEMML (56o/o). 

Gn3fico 12: 0 que nao dedica mais tempo depois que come<;ou usar a internet. .. 
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Ao utilizar a internet, as professores dos dois colegios consideram-se entre 

principiante e com media conhecimento em termos pessoais e relacionados aos 

seus alunos como demonstrado nos graficos 13 e 14. 

Grafico 13: Ao utilizar a internet em carater pessoal e profissional, se considera ... 
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Grafico 14: Em rela<;ao aos seus alunos, voce se considera ... 
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Do total de respondentes do CPM, 11 professores (85°/o) afirmam incluir a 

internet como recurso didatico em seus pianos de aula, e no CEMML, 7 professores 

(78o/o), como fonte de pesquisa, de acesso a revistas e eventos cientfficos e sites 

educacionais como indicados nos graficos 15 e 16. Mas o grafico 17 revela que, por 

mais que ha uma inten<;ao teorizada de uso da internet nos pianos de aula, apenas 

38o/o dos professores do CPM utiliza esporadicamente o Ll em suas aulas enquanto 

62°/o anunciam que nao utilizam o Ll em suas aulas. 0 dado obtido em rela<;ao a 

este uso no CEMML e ainda mais alarmante, pois 88°/o confessam nao utiliza o Ll 

com seus alunos enquanto apenas 1 professor (11 o/o) indica uso mensal. 

Ainda no CPM a libera<;ao para uso direto de todos os alunos do colegio em 

contra-turno, demonstra uma estrategia de otimiza<;ao dos recursos tecnol6gicos no 

ambiente escolar, por mais que poucos professores utilizam o Ll em suas aulas. 

Ja o Ll do CEMML esta subutilizado, caracterizando o investimento na 

aquisi<;ao dos computadores e conexao da internet um desperdicio, pois gasta-se 

milhoes anualmente para mante-la conectada a internet, mas inexiste um metoda 

formal eficaz para manuten<;ao dos computadores e de supervisao permanente do 

Ll. 



Grafico 15: Ao elabora o plano de aula, inclui a internet como recurso didatico 
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Grafico 16: Como inclui a internet no plano de aula 
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Grafico 17: FreqOencia de utiliza<;ao da internet em suas aulas 
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b) Analise da questao aberta da pesquisa com os professores 

A 28a questao solicitava que os professores de ambos os coiE§gios falassem 

livremente sabre a internet. As respostas foram categorizadas como indica o quadro. 

Quadro 1: Demonstrative da questao aberta - professores 

Categoria CPM CEMML 

Escreva livremente sabre a internet. .. ( 13 professores) (9 professores) 

No % No % 

Nao se pronunciaram 3 23 4 44 

Demonstra total positividade em relacao a internet 0 0 3 33 

Demonstra positividade em relac;ao a internet, mas 7 54 2 22 
aponta aiQuns itens de criticidade 

Demonstra positividade em relac;ao a internet, aponta 3 23 0 
alguns itens de criticidade, sinalizando proposic;oes 

para soluc;:ao 

Demonstra total compulsividade pela internet 0 0 0 

Destaques em relacao a pesquisa em si 0 0 0 

13 9 
Fonte: Estudo de caso autora 

No CPM dos 13 professores pesquisados, 10 (77%) se pronunciaram nesta 

questao. Do total de pesquisados, 7 (54%) demonstraram positividade em relagao a 

internet, mas apontaram alguns itens de criticidade em relagao a nao confiabilidade 

das informagoes disponfveis na internet, que a facilidade no acesso a informagao 

nao pressupoe produgao de conhecimento, a internet nao pode substituir as 

relagoes presenciais. Tres (23%) professores demonstram positividade em relagao a 

internet, apontam alguns itens de criticidade e tambem sinalizam proposigoes para 

solugao como a necessidade de haver acompanhamento e orientagao para o uso da 

internet por criangas e jovens e ainda o quanta facilitaria haver indicadores de sites 

confiaveis. 

No CEMML dos 9 professores respondentes do questionario, 5 (56%) se 

pronunciaram nesta questao. Do total de professores, 3 (33%) demonstraram 

positivistas e somente enalteceram as benesses da internet quanta a agilidade no 

acesso de informagoes e nas comunicagoes. Somente 2 (22%) professores 

demonstraram positividade em relagao a internet, mas apontam alguns itens de 
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criticidade. E, nenhum professor pesquisado neste colegio apresenta alguma 

solugao para problemas decorrentes do mau uso da internet. 

Os dados e informagoes apresentadas revelam que em termos comparat'ivos, 

a maioria (77%) dos professores no CPM, de alguma forma expressa consciencia da 

necessidade de tomar os devidos cuidados em relagao ao uso da internet e quanto 

mais bern orientarem os alunos em relagao a este uso. Enquanto no CEMML, a 

minoria (22%) dos professores pesquisados sinaliza problemas quanto ao uso da 

internet. 

4.2.3 Pesquisa com os Alunos- questao aberta 

A analise dos dados resultantes com a pesquisa dos alunos deteve-se na 

questao aberta em que escreveram livremente sobre a internet. As respostas 

obtidas no CPM com 201 alunos e no CEMML com 197 alunos, foram lidas, 

analisadas e categorizadas como indicado no quadro. 

Quadro 2: Demonstrativo da questao aberta - alunos 

Categoria CPM CEMML 

Escreva livremente sabre a internet... (201 alunos) j197 alunos) 

No % No % 

Demonstra total positividade em relacao a internet 107 53,2 136 69 

Demonstra positividade em rela<;ao a internet, mas 34 16,9 28 14,2 
aponta alguns itens de criticidade 

Demonstra positividade em rela<;ao a internet, aponta 37 18,4 20 10,15 
alguns itens de criticidade, sinalizando proposi<;oes 

para solu<;ao 

Demonstra total com12_ulsividade pela internet 17 8,4 10 5,1 

Destaques em rela~ao a pe~uisa em si 6 2,9 3 1,52 

201 197 
Fonte: Estudo de caso autora 

Os dados do quadro indicam que a maioria dos jovens concebe a internet 

com total positividade sem nenhum grau de criticidade para ambos os colegios. 

0 Apendice C possui urn estrato dos pronunciamentos que demonstram um 

certo grau de criticidade pelos alunos do CPM e CEMML em relagao a internet, 
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tendo destaque para 'atengao' quanta ao tempo de acesso, disciplina, inteligencia, 

sabedoria, discernimento em relagao ao tempo, conteudo e forma de acesso a 

internet. Sinalizando o quanta os professores devem estar preparados para bern 

orientarem seus alunos nestes quesitos. E os processos de formagao dos 

professores na area de tecnologia na educagao devem subsidiar esta preparagao ao 

contemplar o usa responsavel da internet, para alem da apropriagao tecnica e 

pedag6gica deste recurso. 
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5. CONCLUSAO E RECOMENDACOES 

0 trabalho in(formativo) no contexto escolar com os quesitos relacionados 

a IHC e cibercultura pode contribuir para o (re)dimensionamento de agoes e a 

proposigao de novas agoes para os projetos e os programas na area de tecnologia 

na educagao. Pode inclusive sinalizar novas perspectivas para o processo de 

planejamento, execugao e avaliagao de sistemas de interfaces (ambiente

mobiliario-hardware-software) para a IHC nas escolas publicas estaduais, rumo a 
efetividade das agoes implementadas nas polfticas publicas de tecnologia na 

educagao basica. 

Na especificidade do Estado do Parana, almeja-se o alcance desta 

'efetividade' para alem da 'eficiencia' em relagao ao custo/beneficio dos 

implementos de inclusao digital com solugoes em software livre produzidas no 

Departamento de Informatica da UFPR e do alcance da 'eficacia' destes 

implementos, com a universalidade do acesso a Internet na totalidade das escolas 

publicas estaduais, prioritariamente atraves da malha de fibra 6tica proporcionada 

pela COPEL. 

Na escola, para que os professores e alunos se apropriem do computador 

e da internet, tendo em vista o dominio dos procedimentos estrategicos, faz-se 

necessaria que se desenvolva a capacidade para a tomada reflexiva de decisao, 

sobre como e porque se esta utilizando tais recursos e quais objetivos se almejam 

atingir. Professores com a responsabilidade consciente sobre a escolha dos 

procedimentos fisicos e elementos cognitivos na IHC, observando como e com que 

recursos podem ensinar e aprender a fazer algo, superando assim a condigao de 

alienagao contida no dominio tecnico acritico. 

Muitos professores nao sao conscientes da fungao moderadora da 

exploragao do computador e do ciberespago que devem assumir, por 

desconhecerem as causas do acesso e da exploragao indiscriminados, que 

repercute em conseqoencias na formagao e no comportamento das criangas e 

adolescentes, refletidas em isolamento, sedentarismo, dispersao, entre outras. 

Revela-se entao a necessidade de basilar os processes de formagao dos 

professores no prop6sito de provocar mudangas em carater individual e no coletivo 
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com os alunos ao superar a apropriagao tecnica e pedag6gica, com o 

desenvolvimento da IHC e cibercultura em condigoes de qualificar a aplicagao das 

tecnologias digitais a servigo da aprendizagem humana. 

Conota-se entao a urgemcia de incluir nas Politicas Publicas de Tecnologia 

na Educac;ao, em seus programas e projetos, ac;oes e atividades para diagn6stico, 

analise e disseminac;ao de informac;oes em IHC que possam auxiliar no 

desenvolvimento da consciencia dos professores sobre os efeitos relacionados a 
cibercultura, para assumirem a func;ao de mediadores conscientes do uso do 

computador e Internet, auxiliando entao no alcance da efetividade destas politicas, 

tendo amparo nos elementos inerentes a ergonomia fisica, cognitiva e 

organizacional na IHC, incorporando-os em conhecimento na cultura de uso 

estrab§gico e inteligente do computador e da internet. 

Os professores com conhecimentos dos fatores humanos adjacentes ao 

uso do computador podem trabalhar em carater de prevengao com as criangas e 

os adolescentes, a ergonomia de desenvolvimento cognitivo e os sistemas 

organicos musculo-esqueletico, 6ptico e pslquico/cognitivo em condigoes de evitar 

serem tratadas no limiar de conseqOencias, pelas esferas fisioterapica, ortopedica, 

oftalmol6gica e da psicopedagogia, decorrentes do uso inadequado do computador 

e internet no que tange a carga sensorial, a luminosidade de tela, a zona visual de 

atengao, a acustica, a temperatura ambiente, a duragao da interagao com o 

computador, a carga cognitiva nesta interagao, entre outros. 

No estudo de caso revelaram-se elementos pertinentes a discussao sobre 

a ergonomia organizacional, para alem da ergonomia fisica e cognitiva, atribulda a 
gestao de processos do Ll no CPM. Os elementos revelados sao relativos a 
existencia de urn gestor de tecnologia na educac;ao como responsavel pelo 

laborat6rio de informatica do colegio, de alunos do ensino medio como monitores 

destes laborat6rios, da permissao para todos os alunos do colegio utilizarem o Ll 

em contra-turno para atividades escolares, da estrutura fisica impecavel do Ll e do 

registro formal de utilizac;ao do Ll pelos alunos com a sua identificac;ao, tambem do 

conteudo de acesso e do computador utilizado, para posterior checagem do 

percurso de exploragao na web pelo responsavel pelo Ll, e ainda, a existencia da 

TV multimldia que permite a execugao de testes no interior do Ll, preliminares ao 

uso dos recursos midiaticos em sala de aula com os alunos. 
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Em termos conclusivos deste trabalho traz-se o elenco de tais elementos, 
', 

par considen3-los 'exemplos' imprescindiveis para otimizagao dos recursos publicos 

despendidos na aquisigao de computadores e conexao a internet para as escolas 

publicas estaduais do Parana. Tem-se a consciencia de que estes elementos 

podem nao definir, mas contribuir, para que o colegio torne-se referenda estadual 

e nacional no lOEB 2007, o que demonstra que urn processo de gestao 

organizado, disciplinado, sistematizado nao somente dos recursos tecnol6gicos, 

mas que certamente estende-se a outros recursos e instancias do colegio, reflete 

no rendimento escolar dos alunos. 

Declara-se que raros sao os trabalhos cientificos que versam sabre os 

efeitos culturais e as implicagoes em IHC e internet relacionados ao ambiente 

escolar da educagao basica. Eis o contexto essencial deste estudo, a observagao e 

a analise destes fatores, par acreditar que as solugoes para os problemas causais 

e conseqOentes a eles referidos se revelarao a partir de espagos reais para 

discussoes na escola de ensino fundamental e media e para formagao inicial no 

contexto academico-cientifico dos cursos de licenciaturas e de pedagogia, para 

que em media prazo, os profissionais da educagao estejam preparados 

adequadamente para gerenciar organizacionalmente e usar pedagogicamente os 

computadores e internet considerando as abordagens de IHC e cibercultura. 

Vale ressaltar que cursos de p6s-graduagao como o Curso de 

Especializagao em Gestao e Formulagao de Politicas Publicas promovido pela 

UFPR conjuntamente com a Escola de Governo, definitivamente expandiu os 

horizontes para produgao do conhecimento de servidores publicos do Estado do 

Parana com proposituras para o alcance da efetividade das agoes nas politicas 

publicas implementadas no Estado do Parana. 
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Pontuam-se em carater de recomendagao os itens expostos de forma 

objetiva: 

1) Abertura de demand a para a fun gao de gestor de tecnologias na educagao 

equivalente ha 60 horas em atendimento dos tres turnos de funcionamento 

para a totalidade das escolas publicas estaduais; 

2) Monitoria de no mlnimo dois alunos monitores, por turno, do ensino media 

para apoiarem o trabalho de gestao das tecnologias na escola em contra-turno 

as suas aulas. 

3) Aquisigao de urn televisor multimfdia para cada Ll do PRO na totalidade das 

escolas publicas estaduais. 

4) Liberagao doLl para uso de alunos em contra-turno quando nao estiver sendo 

utilizado por professores para ministrar aulas. Estabelecendo rigorosamente 

mecanismos para controle do acesso em conteudo, tempo e forma. 

5) lnsergao nos programas de cursos de graduagao, em pedagogia e em 

licenciaturas, disciplinas especfficas para trabalhar as categorias relacionadas 

a IHC e cibercultura. 

6) Desenvolver campanhas de sensibilizagao e de conscientizagao nas escolas 

publicas de educagao basica e com a comunidade escolar sabre as 

conseqOencias do uso inadequado do computador e internet em tempo, 

conteudo e forma. 

Como complemento as recomendagoes para as Pollticas Publicas de 

Tecnologia na Educagao, apresenta-se a Matriz do Marco L6gico criada em plena 

curso de especializagao em formulagao e gestao de polfticas publicas, realizado no 

periodo de fevereiro de 2008 a junho de 2009. 

Esta matriz e fruto de uma metodologia que contribui para o fortalecimento 

das agoes desenvolvidas no Estado do Parana, relacionando "fim", "prop6sito", 

"componente" e "atividade" a "indicadores", "meios de verificagao" e "pressupostos". 

Para confecgao da Matriz pautou-se na 'causa 2' da arvore de problemas 

apresentada no capitulo de analise dos resultados. Retoma-se o problema como 

sendo o uso inadequado do computador e internet e a 'causa 2', a falta de 

orientagao para o dominio estrategico e inteligente do computador e internet. 
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Havendo assim o apontamento de ac;oes para formac;ao dos professores assumirem 

a func;ao de orientadores do uso adequado do computador e internet por crian9as e 

adolescentes a partir da educac;ao em IHC e da cibercultura. 

iVIATP!Z DE MAHG() LOGI ::0 

CAUSJ.\ 2 

FIM INDICADORES MEIOS DE VERIFICACAO PRESSUPOSTOS 

Politica publica de inclusllo digital 2100 escolas publicas estaduais Estabelecer mecanismos Tomar a Politica Publica de lnclusllo 
efetlva no Parana a partir da estabelecem e descrevem de controle tecnico para Digital uma Politica de 'Estado' 
ferramenta internet conectada via estrategias no Projeto Politico o tempo de acesso a buscando estabelecer urn metodo de 
fibra 6tica ou satelite nas escolas Pedag6gico, elaborado na escola internet na escola e na controle em qualidade dos 
publicas estaduais. com a participacllo dos pais, quanto casa dos alunos. programas e acoes. Sendo este 

ao uso em tempo do recurso internet metodo previsto no Plano 
para aplicacao didatica no ano.letivo Prurianual. 
de 2009. 

PROPOSITO 1 00% do recurso internet usado para Aplicacllode Participacao permanente das 
aplicacllo didatica e/ou instrumento de pesquisa Universidades Publicas nas 

Uso responsavel da internet na interatividades com objetivos multo para a crianca, o discussoes com a educacao basica 

escola e na familia dos alunos e bern definidos didaticamente com adolescente, o professor e em orientacao de pesquisa 

professores da educacao bflsica. criterio das devidas restricoes e e os pais para levantar academica cientifica sobre o tema 
limitacoes em tempo de uso para informacoes relativas ao em cursos de graduacao e p6s-
cada turma na escola e para cada tempo, conteudo e forma graduacao. 
crianca e/ou adolescente na casa da de uso da internet. 
familia. 

COMPONENTES Totalidade das escolas publicas Fichas de inscricao e de Organizacao e mobilizacao conjunta 
estaduais do Parana. freqUlmcia. da escola e da familia para manter as 

Programa de capacitacao de discussoes sobre o tema no site da 

professores e pais para assumirem lndicador de participacao: 2100 Emissao de relat6rios de escola em continuacao as atividades 

conscientemente a devida orientacao professores e 2100 pais dos alunos participacao por de capacitacao, com moderacao 

ao uso responsavel da internet para da educacao basica inscrltos em municipio e por regillo realizada pelo gestor escolar e pelo 

criancas e adolescentes. cursos sobre a tematica em debate. do Parana. pedagogo de cada uma das 2100 
escolas. 

ATIVIDADES Custo com lmpressao de folders e/ou Filmagem, atas, Contratacao de especialistas 
jomais (55.000 exemplares fotografias, (soci61ogos, fi16sofos, medicos, 

- Promocao de palestra, seminflrios p/professores e 1.000.000 depoimentos, f6runs e psic61ogos e juristas) para as 
exemplares para os pais = R$ listas de discussllo que palestras. 
1.000.000,00 tratem sobre o tema 

- Confeccao de mldias impressas 
Licitacoes para a impressao dos explicativas sobre o prop6sito a ser 

atingido do tema Contratacao de palestrantes no site da escola com a folders. 
especializados = R$ 800.000,00 participacao controlada 

de pais de alunos e 
- Campanhas de conscientizacao na 

Retro-alimentacao em custo na professores. 
mldia televisiva e web da Secretarla 
de Estado da Educacao. pr6pria SEED com a producao e 

veiculacao de materials audiovisuals 
na Tv Paulo Freire e de interacoes 
virtuais no Portal educacional. 

Vale enaltecer o papel do professor da educac;ao basica com a func;ao de 

orientador consciente da aprendizagem significativa atraves do computador, 

antecipando, alertando e prevendo adequadas conduc;oes para o uso deste 

recurso pelas crianc;as e adolescentes. Para isso ocorrer, o professor precisa ser e 

estar preparado, informado, formado e constantemente motivado a refletir e discutir 

as variaveis de ordem flsica, cognitiva e organizacional que se relacionam com o 

uso pedag6gico do computador e internet. 
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A finaliza<;ao deste trabalho de pesquisa refor<;a a necessidade da 

realiza<;ao de outros trabalhos de cunho academico e cientifico que possam 

aprofundar e detalhar ainda mais a complexidade do que trata as Polfticas Publicas 

de Tecnologia na Educa<;ao, para que crian<;as e adolescentes possam usufruir os 

recursos tecnol6gicos com responsabilidade, a partir da orienta<;ao do professor da 

escola publica estadual. 
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7. APENDICES 



7.1 APENDICE A: Carta de Solicitac;.:ao de permissao para realizac;.:ao das 
pesquisas nos Coh~gios 
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UFPR 
(itltv!;R~IiMI:l~ f.l!l:<lMli),-J .NA>._.: 

ESCOLA DE GOVERNO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

CURSO DE ESPECIALIZA<;AO 
FORMULA<;AO E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS 

~~ 
GRADUA(AO 
1lu4tl~ Ga'<Hf~> 

GGP;W;>(I.j 

Curitiba, 30 de abril de 2009 

SOLICITA(:AO 

Solicita-se a Dire<;ao do Colegio Estadual Moradias Monteiro Lobato a permissao para a realizas;ao 

de uma pesquisa em carater academico e cientffico com Professores das disciplinas da Lfngua Portuguesa, 

Matematica e Ciencias e com os alunos da ga serie dos turnos da manha e tarde. 0 objetivo da pesquisa 

com os professores e conhecer e analisar a concep<;ao em relas;ao ao computador e a Internet em tempo, 

conteudo e forma de uso, para contribui~ao na formula~ao de indicadores de qualidade para os processos 

de forma<;ao continuada das Polfticas Publicas de Tecnologia na Educa~ao Basica do Estado do Parana. E, 

o objetivo da pesquisa com os alunos e conhecer a conceps;ao em rela~ao ao computador e a Internet em 

tempo, conteudo e forma de uso, para propor trabalhos de sensibiliza<;ao e de conscientiza<;ao na escola 

referente ao uso destes recursos. 

A tipologia desta pesquisa e explorat6ria, explicativa, aplicada e intervencionista. A natureza da 

pesquisa e bibliografica e de campo, com carater de anonimato para professores e alunos. A pesquisa de 

campo enquadra a aplica~ao dos questionarios apresentados cujo preenchimento sera via Internet durante a 

primeira semana de maio, utilizando as dependencias e conexao do laborat6rio de informatica do Colegio. 

Havera monitoramento permanente da pesquisadora responsavel durante a aplicas;ao dos questionarios. 

Solicita-se o acompanhamento de urn profissional do Colegio durante tal aplica~ao. 

Vale considerar que os resultados advindos do questionario aplicado 'aos professores' serao 

tambem analisados e agregados ao Relat6rio Final do Processo de Avalia<;ao da Polftica PUblica de 

Tecnologia na Educa<;ao desenvolvida em parceria com o Programa das Nas;5es Unidas, na estrutura 

concernente aos Processos de Forma<;ao Continuada na area de Tecnologia na Educa<;ao. 

Atenciosamente. 

Cineiva Campoli Paulino Tono 
Aluna do Curso de Especializa~ao em Formula~ao e Gestao de Polfticas Publicas 
UFPR/Escola de Governo 



ESCOLA DE GOVERNO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

SETOR DE ClENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

CURSO DE ESPECIALIZAc;AO 
FORMULA~AO E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS 

~\ 
GRADUA(AO 
!:r~tla 4<1 G<Ni¥11~» 

®P;;.<.:w~t 

Curitiba, 30 de abril de 2009 

SOLICITA<;AO 

Solicita-se a Direc;ao do Colegio Estadual Polfcia Militar de Curitiba a permissao para a realizac;ao 

de uma pesquisa em carater academico e cientffico com Professores das disciplinas da Lingua Portuguesa, 

Matematica e Ciencias e com os alunos da ga serie dos turnos da manha e tarde. 0 objetivo da pesquisa 

com os professores e conhecer e analisar a concepc;ao em rela~ao ao computador e a Internet em tempo, 

conteudo e forma de uso, para contribuic;ao na formulac;ao de indicadores de qualidade para os processos 

de formac;ao continuada das Politicas Pllblicas de Tecnologia na Educac;ao Basica do Estado do Parana. E, 

o objetivo da pesquisa com os alunos e conhecer a concepc;ao em relac;ao ao computador e a Internet em 

tempo, conteudo e forma de uso, para propor trabalhos de sensibilizac;ao e de conscientizac;ao na escola 

referente ao uso destes recursos. 

A tipologia desta pesquisa e explorat6ria, explicativa, aplicada e intervencionista. A natureza da 

pesquisa e bibliografica e de campo, com carater de anonimato para professores e alunos. A pesquisa de 

campo enquadra a aplicac;ao dos questionarios apresentados cujo preenchimento sera via Internet durante a 

primeira semana de maio, utilizando as dependencias e conexao do laborat6rio de informatica do Colegio. 

Havera monitoramento permanente da pesquisadora responsavel durante a aplicac;ao dos questionarios. 

Solicita-se o acompanhamento de urn profissional do Colegio durante tal aplicac;ao. 

Vale considerar que os resultados advindos do questionario aplicado 'aos professores' serao 

tambem analisados e agregados ao Relat6rio Final do Processo de A valiac;ao da Politica PUblica de 

Tecnologia na Educac;ao desenvolvida em parceria com o Programa das Nac;oes Unidas, na estrutura 

concernente aos Processos de Formac;ao Continuada na area de Tecnologia na Educac;ao. 

Atenciosamente. 

Cineiva Campoli Paulino Tono 
Aluna do Curso de Especializac;ao em Formulac;ao e Gestao de Politicas Publicas 
UFPR/Escola de Govemo 
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7.2 APENDICE B: Questionario aplicado aos Professores dos Coh~gios 



ESCOLA DE GOVERNO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

SETOR DE ClENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

CURSO DE ESPECIALIZAf;AO 
FORMULAf;AO E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS 

QUESTIONARIO PROFESSOR 

Objetivo da Pesquisa: Conhecer a concep~ao do Professor em rela~ao ao computador e a Internet em 
tempo, conteudo e forma de uso, para contribui~ao na formulac;ao de indicadores de qualidade para os 
processos de forma~ao continuada previstos nas Polfticas PUblicas de Tecnologia na Educac;ao Basica do 
Estado do Parana. 

Municipio Curitiba 
Colegio Estadual X ou Y 

1. Informe seu Sexo: 
Feminino 
Masculino 

2. Informe o(s) turno(s) de atua~ao na escola (Voce pode marcar mais de uma resposta): 
Manha 
Tarde 
Noite 

3. Informe sua faixa etaria: 
20 a 30 anos 
31 a 40 anos 
41 a 50 anos 
51 a 60 anos 
mais de 60 anos 

4. Informe a disciplina de atua~ao: 
Lingua Portuguesa 
Matematica 
Ciencias 

5. Tempo de atua~ao no magisterio: 
0 a 5 anos 
6 a 10 anos 
11 a 15 anos 
16 a 20 anos 
mais de 20 anos 

* Adapt.rv~'fio: (ler:d.\'iio Imcrativa na lbero-Anx:ric:.1 .. htrp://\V\V\\ .cducarede.info/bibliotcc;:'i/L,lvroC1Git Port. pdf 



6. Da seguinte lista de recursos, selecione todos aqueles que voce possui: 
Televisao 
TV por assinatura (ex.: digital, a cabo, via Internet) 
Home Theater ou caixa amplificadora 
Radio/ Aparelho de som 
MP3/MP4/iPod 
Walkman/Discman 
Celular 
Computador 
Pendrive 
Impress ora 
Scanner 
Camera fotografica digital 
Camera de vfdeo digital 
Video game 
Videogame portatil 

7. Em que lugar(es) voce costuma usar a Internet? (Voce pode marcar mais de uma resposta) 
Em minha casa 
Na escola 
Em uma Ian house 
Na casa de urn amigo 
Na casa de urn parente 
No Celular 
Nao uso a Internet 

8. Voce possui conexao a Internet em sua cas a? 
Sim 
Nao 

9. Voce tern instalado algum sistema de prote~ao quando navega na Internet em sua casa? 
(ex.:antivirus, filtro de conteudos)? (Voce pode 1narcar mais de uma resposta) 
Nao 
Nao sei 
Sim, tenho urn "filtro" 
Sim, tenho urn anti vfrus 
Sim tenho urn "firewall" 
Sim, mas nao sei do que se trata 

10. Em que honirio voce costuma acessar a Internet? (Voce pode marcar mais de uma resposta) 
0 as 6 horas 
6 as 12 horas 
12 as 18 horas 
18 as 24 horas 

*Adapta\"~i.o: Gera\'Ho [l}tera.ti·va na Ibero-·/\.m(~rJca-- 11ltp://ww\v.educ;:irede.info/bib1iotc·c;:1/LivroGGH .Port. pdf 



11. Durante a semana de segunda a sexta-feira, por quanto tempo voce usa a Internet 
'diariamente'? 

Nunca 
Menos de uma hora 
Entre uma e duas horas 
Duas horas 
Tres horas 
Quatro horas 
Cinco horas 
Seis horas ou mais 

12. No final de semana, no sabado e no domingo, por quanto tempo voce usa a Internet 
'diariamente'? 

Nunca 
Menos de uma hora 
Entre uma e duas horas 
Duas horas 
Tres horas 
Quatro horas 
Cinco horas 
Seis horas ou mais 

13. lndique qual (is) dos seguintes 'servh;os' voce costuma utilizar quando navega na Internet (Voce 
pode marcar mais de uma resposta) 

Visitar paginas de web 
E-mail 
Listas de discussao 
Salas de bate-papo ou Messenger (MSN) 
Sites de relacionamento/Comunidades virtuais (ex.:Habbo, Orkut, Facebook, ... ) 
Reali dade virtual (Second Life) 
Twitter 
Envio de SMS 
Falar por telefone (ex.:Skype) 
logos na rede 
TV digital 
Radio digital 
Baixar/fazer download de musicas, programas, filmes .. . 
Compartilhamento de vfdeo ou fotos (ex.: Y outube ... ) 
Compras 
Outras coisas. 

14. Quando visita paginas da Internet, quais seguintes 'conteudos' voce costuma consultar? (Voce 
pode marcar mais de uma resposta) 

Notfcias 
Programa~ao de TV 
Educativos 
Cultura (Arte, Musica, ... ) 
Esportes (logos, ... ) 
Humor 
Hobbies 

* Adapta.\_'~to: Clen.t\_'f.i.o [mcn.ttiva na lbero-.Arncr!ct~ - http://\VW\':'.educ'Z!redc, info/bib! ioteca/1.-ivroCiGlt.Port.pdf 



Software e informatica 
Concursos 
Apostas 
Adultos 
Outros 

15. Voce ja criou algum blog ou pagina na web? (ex: Orkut) 
Nenhuma das duas coisas 
Sim, ja fiz uma pagina na web, mas nao urn blog 
Sim, ja fiz urn blog, mas nao uma pagina na web. 
Ja fiz as duas coisas 

16. Costuma ingerir alimentos enquanto esta conectado a Internet em: 
Refeiv5es principais (cafe da amanha, almovo ou jantar) 
Lanches rapidos (salgados, doces, refrigerante, ... ) 
Nenhuma ocasiao 

17. Ao usar o computador voce costuma 'cuidar' de questoes basicas como (Voce pode marcar mais 
de uma resposta) 
Luminosidade (reflexo de luz na tela do computador) - para evitar problemas oculares 
Distancia da tela do computador em pelo menos 50 centfmetros - para evitar problemas oculares 
Intervalos a cada 50 minutos ao visualizar a tela do computador - para evitar secura ocular 
Postura corporal ereta com apoio de pe - para evitar problemas de cunho musculo-esqueletico 
Apoio de pulso ao usar o mouse (mouse pad anatomico) - para evitar problemas de cunho musculo
esqueletico 
Nunca pensei nos cuidados referentes a luminosidade, distancia de tela, intervalos de uso, postura 
corporal, apoio de pulso, ao usar o computador 

18. Depois que voce come~ou a utilizar a Internet, quais dos itens abaixo indicados voce 'nao' 
dedica mais tempo ou diminuiu o tempo de dedica~ao? (Voce pode marcar mais de uma resposta) 
Familia 
Amigos/as 
Namorado/a 
Estudo 
Televisao 
Video game 
Esporte 
Leitura 
Anada 

19. Para mim, a Internet ... (Voce pode marcar mais de uma resposta) 
:E algo muito util 
E imprescindfvel 
E urn capricho 
Economiza tempo 
Facilita a comunicavao 
Pode provocar dependencia, de modo que a pessoa se vicie 
Pode me isolar, no sentido de que posso deixar de estar· com meus familiares e amigos 

* Adapta\_'a.o: Gera<)i.o lmerativa na lbero-Anh:~ric:\ .. hnp:/f· ... .vwv.:·.educ~iredc .info/bib! ioteca/I.ivroGCrn .Port. pdf 



20. Ao utilizar a Internet em carater pessoal e profissional, voce se considera? 
U m principiante 
Com nfvel media de conhecimento 
Com nfvel avan~ado de conhecimento 

21. Em rela~ao aos seus 'alunos', ao utilizar a Internet, como voce se considera? 
Urn principiante 
Tenho urn nfvel media 
Meu nfvel e avan~ado 
Sou urn grande conhecedor da Internet 
Nao tern como comparar 

22. Ao criar seu Plano de Aula, voce inclui a Internet como ferramenta didatica? 
Nao 
Sim 

23. Sendo afirmativa a sua resposta no item anterior (n° 22), 'como' inclui a Internet em seu Plano 
de Aula? (Voce pode marcar mais de uma resposta) 

Como fonte de pesquisa 
Utilizando sftios educacionais 
Por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
Utilizando simuladores e jogos educacionais para trabalhar conteudos didaticos 
Promovendo leituras em sftios de revistas cientfficas 
Promovendo discuss5es virtuais com os alunos sobre o conteudo didatico (f6runs, chats, listas de 
discussao) 
Compondo B logs 
Atraves de Wikis 

24. A frequencia de realizat;ao das tarefas escolares dos alunos a partir da Internet em sua 
disciplina e 

Diaria 
Semanal 
Mensa! 
Esporadica 
Nenhuma 

25. A freqiiencia de utiliza~ao da Internet em suas aulas, junto aos seus alunos no laboratorio de 
informatica da escola? 

Diaria 
Semanal 
Men sal 
Esporadica 
Nenhuma 

26. Analisa e discute com seus alunos sobre o uso do computador e da Internet, quanto aos 
'beneficios' (facilidade no acesso a informa~ao de cunho educacional e profissional e a mecanismos 

* Adapta<;3o: Ger:.-t\'~io Tmcrativa na 1bcro-Arnt~ric·cl -- http://w\v\v,cducJredc. inf{)/b1bl iotcca/I-ivroCiGH Port pdf 



de comunicac;ao) e 'maleficios' (facilidade de dispersao ao perder o 'foco', crimes na Internet, 
facilidade para ocorrencia de phigio, etc) (Voce pode marcar mais de uma resposta): 
Freqtientemente, porque ha grande necessidade de discutirmos sobre este assunto 
Esporadicamente, por falta de tempo ou porque e diffcil tratar deste assunto 
Nunca, porque nao ha necessidade de tratar deste assunto 
Nunca, porque nao tenho clareza dos beneffcios proporcionados pelo uso do computador e da Internet 
Nunca, porque nao tenho clareza dos maleffcios proporcionados pelo uso do computador e da Internet 
Nunca, porque nao estou preparado para tratar deste assunto 

27. Escreva livremente sobre a Internet: 

:;] 

~ 
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7.3 APENDICE C: Extratos dos depoimentos dos Alunos dos Coh~gios 



CEEMML 

AI uno 1: A internet uma coisa Boa ate Principalmente para se comunicarmos com 
entes queridos Que moram Ionge Ou amigos que moram ate pertO GostO de usar 
a internet por causa de jogos e musicas , por que podemos baixar muitas coisas , 
mas nao eh muito boa par causa da disponibilidade que temos quando estamos 
acessando a intenet , eu seih como e isso par que eu jah passei por isso e eu nao 
Gostaria de passar pela mesma esperiencia novamente , Portanto agora eu estou 
mais sucegado , A minha namorada me tirou da frente do computador , e como ela 
me encanta com seus Bei"Os molhadOs A xe a de falar dela IV\ 

Aluno 2: a internet e muito born sao usadas para trabalhos de escolas jogos, e as 
coisas ruins e que as pessoas nao tem carater para fazer coisas descentes!!! 
Aluno 3: A internet e urn ato de comunicavao ,estudo,pesquisase vicios tambem. 
comonic 6es im rias como dofilia,e varios ti s de crime .. 
Aluno 4: Eu acho que ela facilita muito a vida das pessoas em materia de 
comunicavao e de pesquisa acho que muitas pessoas reclamam dela mais e 
simplismente porque usam incorretamente se voce usar adequadamente nunca 
tera lemas. 
Aluno 5: A internet e urn ato de comunicavao ,estudo,pesquisase vicios tambem. 
comonicav6es improprias como pedofilia,e varios tipos de crime .. 
Aluno 6: A internet e uma coisa que voce tern que saber mecher,porque se voce 
nao saber mecher voce e acabar fazendo coisa erada. 
Aluno 7: Eu uso a internet para me comunicar com meus amigos e familiares, 
baixar e ouvir musicas, fazer trabalhos para a escola, etc. Mas sempre com 
madera ao. 
Aluno 8: hoje a internet e uma coisa muito util e tambem facilita a comunicavao a 
internet tem coisas boas mas tambem tern coisas ruins. 
AI uno 9: ate q e urn a coisa muito uti I quando usada corretamente ... porque tern 
muitas pessoas que a usam para fazer coisas uteis .... e tern outras que s6 usam 

ra sacanear ou umilhar outras pessoas. 
AI uno 1 0: Nao sei o que dizer sabre a internet eu s6 acho que a internet e urn 
6timo meio de comunicavao e que facilita muito a vida das pessoas e que tambem 
pode prejudicar muito a vida das pesooas se nao fazer o uso correto da internet 

r isso todos devem tamar muito cuidado com o ue ve na internet. 

AI uno 1: sertas coisas sao boas ,mais porem mtos blogs ,sites podem causar 
graves problemas ... saber sites que esta visitando ou navegando e muito 
im rtante saber!!!nem todos ue nave m tem as inte 6es boas!!! 
Aluno 2: eu acho mto legal. .. tern muita utilidade, mais tamem pod ser usado para 
prejudicar mto a vida dos outros, hoje naum e muito dificil conseguir a senha dos 
outros em sites como o orkut, o msn , e ate mesmo em blogs ... tam bern acho q 
naum adianta os pais proibirem os filhos de acessar a internet que por mais que 



proibam os filhos sempre entram pra fazer coisas que os pais nunca imaginam 
que os seus filhos fazem na vida ... eu tenho muitos amigos que ja se 'vingaram' 
pela internet, que e uma das coisas mais faceis e no tim ninguem pega pq muitas 
vezes os pais nem olham oq os filhos estao fazendo na internet... e s6 is so par 
enquanto, qualquer pergunta e questao e so me perguntar. .. bjo me liga ... 
acho que a internete e o melhor meio de comunicac;ao com amigos e parentes que 
moram Ionge. Claro que existem alguns riscos mas nada que urn pouco de 
inteligencia nao resolva. 
Aluno 3: Eu acho bern importante ,se usada com disciplina pode ajudar muito em 
varias coisas.lsso e maraaa :) 
Aluno 4: A internet e na verdade urn dos meios de comunicac;ao mais avanc;ados 
que existem,ela pode ser usada tanto para o bem quanta para prejudicar as 
pessoas.E necessaria tamar algum cuidados quanta ao uso,tais como proteger 
documentos importantes e nao dar dados pessoais em sites de 
relacionamento,tambem e importante sabermos que divulgar fotos Intimas em 
paginas na web,deve ter restric;oes,tais como protege-las do acesso inadequado.A 
internet deve ser usada com cautela,pois em alguns casas quando usada 
diariamente de cinco a seis horas pode tornar-se urn vfcio,principalmente entre os 
jovens que ficam fascinados com jogos virtuais,s6 pra ter ideia do tamanho do 
problema ja criaram ate clfnicas de tratamento para pessoas viciadas em internet 
o que e muito preocupante.lnternet urn avanc;o tecnologico bom,se usado com 
cautela e principios eticos. 
Aluno 5: ha internet e mara pais ela me ajuda a comunicar com os meus amigo 
mais proximos ou Ionge e familia ela ajuda todo mundo a fazer trabalhos de escola 
e algu mais no dia a dia das pessoas ...... e se ela for usada com frequencia as 
pessoas podem viciar na internat provocando ate brigas,percas de aula e 
trabalho .. 
Aluno 6: ha internet e mara pais ela me ajuda a comunicar com os meus amigo 
mais proximos ou Ionge e familia ela ajuda todo mundo a fazer trabalhos de escola 
e algu mais no dia a dia das pessoas ...... e se ela for usada com frequencia as 
pessoas podem viciar na internat provocando ate brigas,percas de aula e 
trabalho .. 
Aluno 7: A internet pode ser usada para muitas coisas ,mas oque voce faz com ela 
e voce quem decide! Voce sabeo que voce faz com ela no seu dia a dia !Entao e 
provavel que voce ache ela importante! Fora que pode ser urn meio de 
comunicac;ao muito importante esse e urn dos meus principais meios de 
comunicac;ao que eu tenho com os meus familiares! ela e interessant5e 
Aluno 8: internet muitas vezes pode nos prejudicar , ainda mais quando usada 
demais ... 
Aluno 9: Eu penso que se n6s entrarmos em sites seguros nao ira acontecer nada 
e para trabalhos ou pesquisas a internet nos ajuda muito. 
AI uno 10: A internet uma coisa Boa ate Principalmente para se comunicarmos com 
entes queridos Que m6ram Ionge Ou amigos que moram ate pertO GostO de usar 
a internet par causa de jogos e musicas , par que podemos baixar muitas coisas , 
mas nao eh muito boa par causa da disponibilidade que temos quando estamos 



acessando a intenet , eu seih como e isso por que eu jah passei por isso e eu nao 
Gostaria de passar pela mesma esperiencia novamente , Portanto agora eu estou 
mais sucegado , A minha namorada me tirou da frente do computador , e como ela 
me encanta com seus BeijOs molhadOs A xe a de falar dela IV\ 

AI uno 11: Eu nao tenho medo de usar a internet pois sei onde entre e navego em 
sites seguros, e fui preparada para isso entao sei onde posse entrar e em que 
sites sao apropriados para mim e para m inha idade e sei aonde me us pais nao 
gostariam que eu entrasse por isso eu nao entro por isso nao descutimos e temos 
orarios entao nao passamos muito tern navegando. 

AI uno 1: A internet para, min e uma catrastofe para a humanidade por este motivo 
estao acontecendo mortes violencia ofilia infantiu 
Aluno 2: Ah internet eh alga muito util pois sem ela eu nao seria nada pais eu me 
conecto todo dia e com ela eu converso com varias pessoas e fago mais amizade 
e tambem eh rna is facil fazer os trabalhos do cole io na internet e tals ... 
Aluno 3: a melhor coisa q existe neste planeta, pois com tda esta tecnologia 
podemos ganhar tempo.cmo por exemplo se quiser falar em meus amigos e soh 
entrar no Orkut ou no Msn q eles estao lah. Esta td mais facll com a internet posso 
usa p/consequir musfcas, videos, etc ... uso ela pra poder trabalhar pais dependo 
da internet p/trabalhar, pais e soh lah q consigo as musfcas q preciso p/ o FDS 
(Fim de Semana). Bern a internet e o maier meio de comunicagao q existe no 
planeta Terra, pais tu pode conversar com uma pessoa q esta do outre lado do 
mundo em time real;lsso sim e tecnologia, a internet chegou p/ acabar com falta d 
comunicagao entre as pessoas ... E mto mais facfl perguntar q n tern orkut do q 
perguntar qm tern, tendo em vista q mais da metade da populagao desse planeta 
tern seu orkut, isso em porcentagem equivale a 99,5°/o q tern orkut, e, somente 
0,5°/o n possui orkut. Bern estes sao dados verdadeiros, pais ai podemos ver q 
realmente a internet veio p/mudar a life das pessoas com seu acesso facilitado, e 
rapido retorno!!! Resumindo a internet e T DB Tudo de Born isso sim e tecnologia 
Salve a Internet. .. somente o verdadeiro Sabio sa be reconhecer alga com rna is 
conhecimento ele. 



CPM 

AI uno 1: A internet e alga que ajuda muitb, mas se nao controlar o tempo, pode virar urn 
vfcio ra muitas soas. 
Aluno 2: A internet proporciona muitas coisas com:salas de bate-bapo,e pesquisas 

uem souber usar a internet pode roveitar bern o tern 
Aluno 3: Posse concluir que a internet e alga muito util, entretanto , se a pessoa se • 
viciar' pode perder amizades, e deixar de lado a sua familia. Eu usa a internet para 
pesquisa escolares, entreterimento, ... A internet facilita a comunicacao entre pessoas, 
seja parentes ou amigos. Eu nao coloco a internet como pricipal atividade, tambem 
acho que a internet pode ser usada para coisas erradas, acho que as pessoas nao 
precisam errar para depois se arrependerem do erro. Esta foi minha opiniao sobre a 
internet. 
Aluno 4: Para mim e algo muito interessante, alem de voce conversar com seus 
amigos,fazer trabalhos escolares,jogar e outras coisas e um modo de voce aprender 
mas utilizando esse meio. 0 unico problema e que pode viciar ou voce entrar em sites 
proibidos que te prejudicam. E tern sites de educa~ao,pesquisas,curiosidades e etc ... 
Par meio da internet voce rende um uco mas sabre o nosso dia-dia. 
Aluno 5: a internet foi criada para facilitar nosso acesso a notfcias,informacoes,etc. 
elapode nos conectar com o mundo,ter acesso a varias outras coisas,porem ela pode 
nao ser segura, porque ela pode roubar informacoes pessoais das pessoas atraves de 
vfrus e outros ramas. 
Aluno 6: acho a internet muito util para o meu dia-a-dia ,mas de modo que isso as 
vezes pode me deixar dependente dela, ela e um exelente meio de comunicac;ao e 
entretenimento podendo me distrair par diversas horas do dia como par exemplo jogos 
de internet e sites de humor 
Aluno 7: A internet e urn meio de comunicacao muito util, mas devemos tamar algumas 
medidas, is e atraves deste ue acontecem varios acidentes. Bei'os&mer a. 
Aluno 8: sei Ia! e legal, mas, as vezes, pode udicar 
Aluno 9: A Internet e urn meio de comunicacao muito mais rapido.Eu gosto muito da 
internet,pois eu posse me aprofundar mais nos meus conhecimentos,e conhecer mais 
alguma coisa.Quando eu quiser saber alguma coisa sabre o que esta ocorrendo no 
mundo,eu posse me conectar a Internet pais ela esta sempre ali. Mas a internet tambem 
e perigossa,porisso temos que tamar muitos cuidados.Por ela,eu posse conversar com 
ami distantes e fazer trabalhos da escola, 
AI uno 1 0: a internet e bern legal pois eu posse jogar , posse falar com me us amigos, 
pOSSO traduzir OS textos de ingles , realizar pesquisas , fazer compra (mas no e muito 

,ou se·a a internet facilita a vida de todos ue a seu 



AI uno 1: Eu acho que a Internet ajuda em alguns mementos, com pesquisas, 
comunica<;ao virtual, etc. Mais tambem pode provocar um certo vicio. Muitas pessoas 
passam o dia no computador, o que na minha opniao e completamente errado. Pois 
voce dedica parte do seu tempo a Internet, e deixa de fazer coisas mais importantes, 
como estudar, se reunir com a familia, etc. 
Aluno 2: A internet e algo muito util que pode ser usado pra estudos e comunica<;ao. 
Mas nem sempre e usada para conhecimento ou mesmo estudos. A maioria dos jovens 
utiliza a internet mais para sites de relacionamento ou bate-papo. A internet pode 
tambem trazer problemas se voce conversa com pessoas desconhecidas ou passa 
infoma<;6es pessoais. Em muitos casas voce tambem pode ser vftima de golpes pela 
internet. Mas de maneira geral a Internet e algo muito born se voce conhece realmente 
os seus perigos e sabe usar corretamente. 
Aluno 3: 0 uso da internet A© importante em relaA§A£o A pesquisas escolares, pois 
A© de muito mais fAicil acesso do que uma biblioteca, por exemplo. HAi muitos sites 
que auxiliam na nossa compreensA£o das matA©rias escolares e atA© mesmo nos 
ajuda a formar uma opiniA£o sabre o que mais estAi na mA-dia, em todos os sentidos. 
PorA©m, nA£o utilizamos a internet apenas para isso, mas tambA©m para nos 
comunicarmos com nossos amigos ou para fazermos novas amizades, atA© mesmo 
com pessoas de outros lugares. Se esse uso for saudAivel, nA£o hAi problema. 
Contudo, as vezes passamos muito tempo conectados, de forma a viciar e a nos 
prejudicar, pois acabamos deixando de lado tarefas imprescendA-veis, como estudar e 
ler, praticar esportes, conversar com a famA-Iia. Se soubermos dosar este tempo e 
saber fazer o uso correto, sem dar informaA§AIJeS pessoais ou conversar com pessoas 
que possam nos prejudicar, nA£o hAi problemas em relaA§A£o ao uso. 
Aluno 4: 0 uso da internet A© importante em relaA§A£o A pesquisas escolares, pois 
A© de muito mais tAicil acesso do que uma biblioteca, por exemplo. HAi muitos sites 
que auxiliam na nossa compreensA£o das matA©rias escolares e atA© mesmo nos 
ajuda a formar uma opiniA£o sabre o que mais estAi na mA-dia, em todos os sentidos. 
PorA©m, nA£o utilizamos a internet apenas para isso, mas tambA©m para nos 
comunicarmos com nossos amigos ou para fazermos novas amizades, atA© mesmo 
com pessoas de outros lugares. Se esse uso for saudAjvel, nA£o hAi problema. 
Contudo, as vezes passamos muito tempo conectados, de forma a viciar e a nos 
prejudicar, pois acabamos deixando de lado ~arefas imprescendA-veis, como estudar e 
ler, praticar esportes, conversar com a famA-Iia. Se soubermos dosar este tempo e 
saber fazer o uso correto, sem dar informaA§AIJeS pessoais ou conversar com pessoas 
que possam nos prejudicar, nA£o hAi problemas em relaA§A£o ao uso. 
Aluno 5: A internet e algo util para comunica<;ao, lazer, facilita uma busca ou pesquisa 
pois e mais pratico e facil do que procurar em livros me ajuda a me emformar com 
noticias de esportes lazer etc... Mais atrapalha pois pare<;e que temos me nos tempo 
para famflia e amigos. 
Aluno 6: para min a internet A© um dos melhores meios de comunicaA§A£o dos 
tempos atuais , e , com ela eu posse fazer trabalhos escolares , textos , e me divertir 
urn pouco durante alguns minutes do dia apesar de muitas pessoas ficarem viciadas 
por que entram em excesso a internet muitos usam ela como um meio de 



informaA§A£o , ma temos que tomar cuidado com os virus que sA£o mandados por e
mail !!!!! 
Aluno 7: Internet e uma coisa muito util, pois antecipa varias coisas como: pesquisas, 
trabalhos, etc. E tambem um meio de comunicac;ao muito mais rapido e barato do que 
falar no celular. Eu uso a internet para me divertir, me comunicar, e para aprender 
coisas novas como falar ingles. Para algumas pessoas a internet e um vfcio, se 
ficarmos muito tempo na frente do computador pode causar problemas como prejudicar 
a visao, prejudicar os musculos, etc. Mas a internet tmbem pode ser educativa, para 
algumas deficiencias ela e fundamental para aprendizagem. Para as pessoas com 
Autismo, sem a internet elas nao teriam como aprender muitas coisas, porque varias 
escolas nao aceitam deficientes com Autismo. 
Aluno 8: Eu gosto de usar a internet livremente sem deixar de intervir no resto das 
atividades de casa e escolar, eu nao deixo de fazer o que meus pais mandam para ficar 
no computador, mas as vezes por necessidade de fazer um trabalho escolar de 
dificuldade extrema eu tenho que evitar usar o computador e deixar de fazer as 
atividades de casa ordenada pelos pais. A internet traz conteudos bons para quem 
costuma fazer pesquisas ou para se divertir, mas tambem pode ser uma pessima 
escolha para quem nao se responsabiza pelos atos cometidos pela internet, a internet 
pode ser boa mas a defeitos que podem trazer a violencia, a crimes hediondos, ao 
trafico de drogas, a pedofilia, e outros crimes. 
Aluno 9: Ela nos liga a mundo completamente novo e muitas vezes desconhicidos, com 
o qual nA£o temos identificaA§A£o, e por ser uma coisa nova, acaba em vicios ou em 
passar dias e dias na frente do computador em algum jogo ou em sites de 
relacionamento. Eu costumava passar de 5 a 7 horas na internet, esse tempo sA3 foi 
reduzido por causa da minha pratica esportiva (futsal), pois agora tenho treinos todos 
os dias e nA£o consigo ficar muito tempo em casa. 
AI uno 10: A internet chegou a nos como urn meio muito eficiente de comunicac;ao, 
porem, hoje, principalmente os jovens, estao praticamentes 'viciados' nisso, ficando 
mais do que talvez deveriam, deixando de praticar esportes, ou aproveitar a vida com 
outra atividade, ou ainda, por ingenuidade ou ate mesmo ignorancia, tendo 
relacionamentos duvidosos e que podem acabar lhe prejudicando. Mas, falando por 
mim, eu uso a internet muitas horas por dia, razao para ter levado varias broncas de 
minha mae, mas nem por isso deixei de praticar esportes, estudar e ter urn born 
relacionamentos com familiares e amigos, na verdade, a internet ate ajuda em alguns 
casos, ja que meus amigos tambem estao conectados ao MSN, conversamos bastante, 
e ate resolvemos alguns assuntos, que pessoalmente talvez nao conseguissemos 
resolver. Alem e claro, da grande fonte de pesquisa que a internet fornece. Internet 
pode ser uma maravilha, desde que nao atrapalhe sua vida e seu relacionamento com 
as pessoas. 
AI uno 11: A internet e uma fonte que facilita a comunicac;ao, e meio facil de conseguir 
pesquisar, etc. Porem, existem coisas inadequadas como sites impr6prios, jogos e 
hackers. E algumas pessoas acabam se viciando, apesar de nao terem algum outro 
lazer. 0 uso do computador tambem e algo que atrapalha: a postura, a audic;ao e visao. 



lnfelizmente eu acesso e gosto muito do MSN e de Jogos, mas sempre uso a internet 
para pesquisas!! Att.- Obrigado!! 




