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RESUMO 

MARQUES, I. T e SARTORI, S. C. Urn Estudo Explorat6rio para o 
Levantamento de Disciplinas de Tecnologia da lnformat;ao nos Cursos de 
Licenciatura em Letras-Portugues, Matematica, Hist6ria e Geografia das 
Universidades Estaduais do Parana. As mudangas que estao ocorrendo no 
mundo tern alterado profundamente o modo de vida das pessoas. Eo surgimento 
da sociedade de informagao, dependente da criagao, usa e novas tecnologias da 
informagao e comunicagao- TIC. 0 Estado do Parana vern investindo nas ultimas 
decadas em novas tecnologias, especialmente nas salas de aula, atraves de 
computadores, Internet, televisao, multimfdia, plataforma Moodie e Software livre. 
Em razao da evolugao das TIC, o objetivo geral deste trabalho foi analisar se os 
cursos de Licenciatura ofertados em Matematica, Letras-Portugues, Geografia e 
Hist6ria das Universidades Estaduais contemplam as TIC nos conteudos 
curriculares das disciplinas ofertadas. Para alcangar esse objetivo, foram 
contemplados assuntos referentes as tecnologias da informagao disponfveis, 
selegao dos currfculos de Licenciaturas das Universidades Estaduais do Parana e 
analise desses currfculos. Par tim, ap6s a interpretagao dos dados, apresenta-se 
proposta de inclusao da disciplina de tecnologia da informagao nos cursos de 
Licenciatura das Universidades Estaduais para adequar as polfticas publicas do 
Estado do Parana. 

Palavras-chave: Cursos de Licenciatura; Estado do Parana; Tecnologia da 
lnformagao; Universidades. 
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1 !NTRODUCAO 

Presencia-se uma epoca de mudangas e transformag6es o surgimento de 

uma nova sociedade de informagao, dependente da criagao, uso e as novas 

tecnologias da informagao e da comunicagao (TIC) para o bem-estar econ6mico e 

social. 

A partir desta panoramica, na qual as escolas fazem parte dessa 

sociedade, faz-se necessaria que os professores apliquem os recursos 

Tecnol6gicos, particularmente o computador na educagao, que e de extrema 

importancia e nao pode mais ser prorrogado. Portanto, faz-se necessaria 

compreender como e feito o uso desses recursos no cotidiano profissional do 

magisterio. Dessa maneira e com esse intuito, e fundamental proporcionar aos 

profissionais da educagao condig6es para que se apropriem criticamente dessas 

tecnologias ja disponlveis de modo que descubram as possibilidades que elas 

oferecem para a melhoria das praticas educacionais. 

0 Estado do Parana em sua Polftica Publica tern investido nas ultimas 

decadas em novas tecnologias, ferramentas essenciais e indispensaveis na era 

da comunicagao e ganham espago significative nas salas de aula. Computadores 

ligados a internet, Televisao Multimldia, Plataforma Moodie e Software Livre estao 

no ambiente escolar como instrumentos impulsionadores do aprendizado. 

Ter-se-a como objeto de estudo da presente pesquisa o conteudo curricular 

dos cursos de licenciatura em Letras-Portugues, Matematica, Hist6ria e Geografia 

ofertados nas Universidades Estaduais do Parana, UEPG, UEL, UEM, 

UNIOESTE, UNICENTRO, UENP, buscando descobrir se nas disciplinas de 

Tecnologia da lnformagao, ministradas utilizam os recursos tecnol6gicos. 0 

Estado do Parana disponibiliza para os seus profissionais de Educagao 

laborat6rios de informatica nas Escolas Estaduais da Rede Publica de Educagao 

Basica do Parana com acesso a internet e o Portal Dia-a-Dia-Educagao 

disponfveis a comunidade escolar. 

A questao norteadora desta pesquisa consiste em: os cursos de 

Licenciatura ofertados em Matematica, Letras-Portugues, Geografia e Hist6ria das 
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Universidades Estaduais contemplam a Tecnologia da lnformagao nos conteudos 

curriculares das disciplinas ofertadas? 

0 tema torna-se relevante vista que os professores da rede publica do 

Estado do Parana tern a sua disposigao ferramentas pedag6gicas como Televisao 

Multimfdia, laborat6rios de informatica do Projeto Parana Digital, com acesso a 
internet e ao portal Dia-a-dia-Educagao aos alunos e professores do Ensino 

Fundamental e Media. E que muitas vezes nao sao utilizados na sua totalidade 

por desconhecimento dessas ferramentas. 

0 resultado deste trabalho podera contribuir no processo de ensino

aprendizagem no sentido de conscientizar as coordenag6es dos cursos de 

licenciatura das Universidades Estaduais do Parana para chamar atengao das 

necessidades reais da aplicagao no dia-a-dia pelos futuros professores da rede 

estadual de educagao. 

0 objetivo geral delineado para essa pesquisa consiste em analisar se os 

cursos de Licenciatura ofertados em Matematica, Letras-Portugues, Geografia e 

Hist6ria das Universidades Estaduais contemplam a Tecnologia da lnformagao 

nos conteudos curriculares das disciplinas ofertadas. 

Tem-se como objetivos especfficos: fundamentar teoricamente sabre a 

origem e principais ferramentas de tecnologia da informagao disponfveis; 

selecionar os currfculos dos cursos de Licenciaturas das Universidades Estaduais 

do Parana para verificar a disciplina de tecnologia da informagao; sugerir proposta 

de inclusao da disciplina de tecnologia da informagao nos cursos de licenciatura 

das Universidades Estaduais para adequar as polfticas publicas do Estado do 

Parana. 

Este trabaiho de conclusao do curso esta estruturado basicamente com a 

abordagem da fundamentagao te6rica, metodologia da pesquisa, consolidagao, 

analise e discussao dos resultados e conclus6es. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Para facilitar o entendimento deste item, serao abordadas quest6es como: 

origem e conceito de Tecnologia da lnformagao, no mundo, no Brasil e em 

especial nas Escolas Publicas - Rede Estadual de Educagao Basica do Estado do 

Parana. 

2.1 ORIGEM E CONCEITO DA TECNOLOGIA DA INFORMAQAO 

Ao ser realizado urn resgate hist6rico sobre a tecnologia, nota-se que seu 

infcio ocorreu no seculo XIX, na Europa, como uma ciencia aplicada, sendo, por 

meio da simbiose entre a tecnica e a ciencia, a mesma marcada por pesquisas na 

area dos materiais, da eletr6nica e da resistencia dos materiais. 

Segundo Brito: 

Os computadores modernos surgiram na decada de 40, durante a 
Segunda Guerra mundial. Os responsaveis pela criagao dos 
computadores foram varios estudiosos de diferentes paises, entre 
eles o alemao KONRAD ZUZE, o norte-americana JOHN VON 
NEUMANN eo ingles ALAIN TURING. Seus projetos basicos eram os 
mesmos criados por CHARLES BABBAGE (BRITO, 2006, p.51). 

Em 1946 o primeiro computador eletr6nico, o ENIAC, foi construfdo nos 

EUA e era constitufdo por 19.000 valvulas. 

No final da decada de 40, foi inventado o transistor, que era menor, mais 

rapido, falhava menos que a valvula e inclusive, consumia menos energia. 

Na decada de 60, os Estados Unidos revelaram ao mundo uma nova 

invengao: os circuitos integrados. 

Em 1970 surgiu o microcomputador criado pela Intel Corporation, pequena 

empresa norte-americana, inventora de urn dispositive microprocessador para 

maquinas e que posteriormente modificou-o para que fosse utilizado nos 

computadores. 
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Em 1980 os microcomputadores chegaram ao mercado e atualmente 

temos milh6es de computadores em operagao. 

Brito (2006, p. 53), afirma que "com a popularidade veio com a criac;ao de 

programas dedicados a edigao de textos, as planilhas, a comunicagao e muitos 

outros. Sendo o computador a principal ferramenta de trabalho de profissionais e 

empresas". 

Na decada de 90, a grande inovagao foi a internet, promovendo grandes 

mudangas, interferindo na estrutura dos diferentes sistemas e transformando 

efetiva e definitivamente as relag6es e comunicag6es globais. 

Em 1922, foi criada no Rio de Janeiro, a Estagao Experimental de 

Combustfveis e Minerios (EECM), que tinha por objetivo a pesquisa de novos 

combustfveis (VARGAS, 2001, p. 58). 

Em 1926, o Gabinete de Resistencia dos Materiais, da Escola Politecnica 

de Sao Paulo, foi transformado no Laborat6rio de Ensaio de Materiais (LEM), que 

tinha por objetivo pesquisar as propriedades mecanicas e qufmicas dos materiais 

que compunham o concreto armada (VARGAS, 2001, p. 58). 

Em 1934, o LEM transformou-se no Institute de Pesquisas Tecnol6gicas de 

Sao Paulo e a EECM transformou-se no Institute Nacional de Tecnologia do Rio 

de Janeiro, com o prop6sito de consolidar a pesquisa cientffica nas universidades 

de Sao Paulo e do Rio de Janeiro (VARGAS, 2001, p. 58). 

Em 1951, foi criada a CAPES (Centro de Aperfeigoamento do Pessoal do 

Ensino Superior) para promover balsas de estudo aos estudantes brasileiros 

(VARGAS, 1999, p. 109). 

Em 1960, foi a vez da FAPESP (Centro de Amparo a Pesquisa do Estado 

de Sao Paulo), cujo objetivo era amparar a pesquisa cientffica por meio de uma 

fundagao. (VARGAS, 1999, p. 108). 

Em 1974, ocorreu a criagao do CNPq (Conselho Nacional do 

Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico), com a finalidade de promover a 

pesquisa cientffica. Em 1985, foi criado o Ministerio da Ciencia e Tecnologia, com 

o objetivo de iniciar, no Brasil, uma "politica de desenvolvimento da industria na 

pesquisa tecnol6gica" (VARGAS, 1999, p. 128, 129). 
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Levando-se em conta essa perspectiva hist6rica, Vargas afirma que: 

0 Brasil detem todos os requisitos basicos ao desenvolvimento 
autonomo da ciencia e da tecnologia, ou seja, "educagao em todos os 
nfveis, inclusive na p6s-graduagao, em institutos de pesquisa com balsas 
de estudos, nos 6rgaos de amparo ao financiamento, nas associag6es 
cientfficas e tecnol6gicas, publicag6es cientfficas e tecnol6gicas. 
(VARGAS, 1994, p.211}. 

0 conceito de Tecnologia da lnformagao e mais abrangente do que os de 

processamento de dados, sistemas de informagao, engenharia de software, 

informatica ou o conjunto de hardware e software, pais tambem envolve aspectos 

humanos, administrativos e organizacionais (KEEN, 1993, p. 160-179). 

Em princfpio, os Sistemas de lnformagao estao relacionados apenas aos 

aspectos tecnicos, enquanto que a segunda expressao estao relacionadas as 

quest6es de Engenharia, distinguindo-se a Tecnologia da lnformagao dos 

Sistemas de lnformagao, cabendo entao a primeira expressao apenas OS 

aspectos tecnicos, enquanto que a segunda cabem as quest6es relativas ao fluxo 

de trabalho, pessoas e informag6es envolvidas. Outros autores, no entanto, usam 

o termo Tecnologia da lnformagao abrangendo ambos os aspectos, segundo a 

visao de Henderson & Venkatraman (1993, p.160-179). 

Neste texto, adota-se o conceito mais amplo de Tecnologia da lnformagao 

(TI), incluindo-se os sistemas de informagao, o usa de hardware e software, 

telecomunicag6es, automagao e recursos multimfdia, utilizados pelas 

organizag6es para fornecer dados, informag6es e conhecimento (LUFTMAN et al., 

1993; WElL, 1992). 

0 termo Tecnologia da lnformagao serve para designar o conjunto de 

recursos tecnol6gicos e computacionais para a geragao e usa da informagao. 

Segundo Rezende (2000), a Tl esta fundamentada nos seguintes componentes: 

Hardware e seus dispositivos perifericos; Software e seus recursos; Sistemas de 

telecomunicag6es e Gestao de dados e informag6es. 

A Tecnologia da lnformagao (TI) e o conjunto de recursos nao humanos 

dedicados ao armazenamento, processamento e comunicagao da informagao, 
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bern como e a maneira como esses recursos estao organizados num sistema 

capaz de executar um conjunto de tarefas. 

A Tl nao se restringe a equipamentos (hardware), programas (software) e 

comunicagao de dados. Existem tecnologias relativas ao planejamento da 

informatica, ao desenvolvimento de sistemas, ao suporte ao software e ao suporte 

ao hardware, par meio dos processes de produgao e operagao. 

A definigao da Tecnologia da lnformagao esta fundamentada em: Hardware 

e periferico, que sao os computadores e sistemas ffsicos (monitor, impressoras, 

etc.) da informatica. Quanta ao software, sao sistemas operacionais (Windows, 

Linux, Freebsd, etc.) que controlam o hardware e diversos outros sistemas 

(ERP's, BrOffice.org, Picasa, jogos, etc.), que fazem o computador ser utilizavel 

para algum fim, seja ele de trabalho ou diversao. 

Os sistemas de telecomunicagao, como telefonia fixa e celular, internet, 

linhas privadas, Voips e qualquer outro sistema de telecomunicagao devem ser 

inseridos na area de Tl, hoje tao vital quanta a informatica para as empresas. 

A agao do indivfduo esta associada a forma pela qual ele processa a 

informagao individual: busca e selegao de informag6es importantes para o proprio 

repert6rio - progresso pessoal, social (sociedades abertas tern livre, rapido e 

objetivo acesso a informagao). 

lnformagao e poder; se esta e democraticamente compartilhada, ha poder 

compartilhado para a aquisigao de habilidades advindas do processamento da 

informagao, sendo necessaria o treinamento das habilidades primarias (ler, 

escrever e contar) de uma forma individualizada e direta. Essas habilidades 

servem de base para as demais - conceitos e operag6es matematicas, utilizagao 

de equipamentos, aparelhos, etc. 

Atualmente, dinamismo e mudangas na informagao formam o ciclo: criagao/ 

registro/ propagagao/aplicagao da informagao. 

Do que e feita a informagao? Tecnologia: procedimentos, equipamentos, 

materiais e organizag6es que tratam do registro, armazenamento, recuperagao e 

propagagao da informagao. 
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2.2. DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAQAO NA 

EDUCA<;Ao 

0 uso de tecnologias da lnformagao tanto no Brasil como no mundo insere

se em ciclos ligados aos avangos Tecnol6gicos. 

Para Brito (2006, p. 57) "e o conjunto de politicas publicas de incentives e 

programas educacionais". 

Quanto ao interesse e esforgo do Governo em aprofundar o uso da Tl na 

Educagao Publica, Almeida (2007) afirma que o Governo Federal criou dois 

grandes eventos: a) o PROINFO, urn programa nacional de informatica e 

educagao, sediado no MEC, que funciona como centro de formagao nos Estados 

(atualmente, existem mais de 400 nucleos) e dentro do PROINFO, o Governo 

Federal criou urn ambiente chamado e-PROINFO, de formagao de professores e 

de debate das quest6es pedag6gicas, que ligam o computador a escola; b) a 

isengao de impostos, para facilitar a compra de computadores, que acontece com 

varios governos estaduais e milhares de computadores sao vendidos neste 

processo. E tern tambem, este novo projeto que o Governo Federal esta 

patrocinando, que e Urn Computador por Aluno. E urn computador pequeno, com 

um formato educacional, que os alunos receberao nas escolas publicas, usarao 

individualmente e poderao ainda leva-lo para casa, esta e a perspectiva. Estes 

computadores ainda estao em estudo, pois tern urn sistema de rede e de gasto de 

energia muito diferenciados: 

"Sao projetos que estao acontecendo sirnultanearnente, urn e o charnado 
class mate, que e basicarnente da Intel. 0 outro eo Urn Cornputador por 
Aluno, desenvolvido nos Estados Unidos. Este cornputador foi 
desenhado todo para ser educative. Esta sendo feita a encornenda de 1 
rnilhao deles para serern distribuidos aos alunos (ALMEIDA, 2007, p. 02-
04). 

Sobre a importancia das escolas publicas empregarem a Tl em seu 

currfculo, Almeida (2007) menciona a resistencia do professor ao desconhecido e 

que a sua motivagao surge ao ser estabelecida uma relagao pratica com a Tl, 

aperfeigoando-se a medida que o mesmo descobre as possibilidades da sua 

aplicabilidade didatica: "o desenvolvimento da consciencia do professor em utilizar 
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tecnologias ao seu favor esta condicionado ao desenvolvimento do conhecimento 

do conteudo, do metoda e das possibilidades facilitadoras da sua pratica." 

(ALMEIDA, 2007, p. 02-04). 

Quanta ao aproveitamento pelos professores das oportunidades de 

informagao e conhecimento disponfveis na Internet, Almeida afirma: 

Hoje, ainda nao temos um rumo, nao temos instrumentos de navegagao 
que nos permitam dizer que a internet ja e, de fato, instrumento de 
pesquisa. E uma tecnologia imensamente nova - que nao foi feita para 
educagao, e sim para divulgagao e venda, para o comercio, basicamente 
-, mas como tem um conteudo, usamos de forma educacional. Porque da 
para consultar, por exemplo, o Museu do Louvre, a Biblioteca de 
Washington, ou mesmo os bancos de dados maravilhosos que temos 
aqui no Brasil. Contudo, repito, ainda nao temos o aproveitamento disso 
como objeto de pesquisa, mas esta sendo construido (ALMEIDA, 2007, 
p. 02-04). 

Para Almeida (2007), quanta as necessidades do professor, deve haver urn 

planejamento da escola em conjunto, e nao so de cada educador: a escola deve ir 

formando articuladamente os gestores, os professores e pessoas especializadas 

na area de informatica para poder fazer esta aplicagao, devendo haver urn 

processo de formagao complexo e inovador, para o qual a escola ainda nao esta 

preparada, mas esta se preparando. 

Ja existe, no Brasil, um numero significative de projetos de formagao, 
como a Gestao Escolar de tecnologia, que ja formou 27 mil gestores de 
varios estados, que aprenderam a usar o computador na administragao 
pedag6gica da sua escola. Esta havendo um movimento grande neste 
sentido. Agora nao da para achar que voce vai entregar um computador 
para o cara e, automaticamente, ele vai dar uma aula de portugues com 
aquilo. E segundo, mesmo que o cara tenha um belo uso do computador, 
ele precisa saber mais pedagogia. Precisa primeiro, ter um belissimo 
projeto pedag6gico de trabalho, precisa saber o que ele quer na sua 
disciplina, saber como envolver os alunos no projeto de aprendizagem, 
entao, o uso do computador se torna possfvel e eficaz (ALMEIDA, 2007, 
p. 02-04). 

Ainda segundo Almeida, o uso da Tl permite aos alunos tres coisas 

inovadoras na escola: a oportunidade de percorrer os objetos de estudo em seu 

ritmo proprio, podendo trabalhar alem da sala de aula; a criagao de redes de 

cooperagao entre os alunos, extrapolando o ambiente e tempo da sala de aula, 

podendo ampliar seu contato com o colega, nao so da propria classe, mas de 
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outras classes e mesmo de outras escolas, com muito mais facilidade; com a 

criagao da internet, o estudante encontra facilmente material mais rico em 

informagao do que anteriormente. 

Decorrente destas novidades ha um monte de outras ferramentas 
pequenas, oferecidas pelo computador: os jogos, as simulag6es, que 
permitem a garotada, nos laborat6rios ou mesmo em casa, fazer 
experimentos, simulag6es, de fen6menos quimicos etc. Agora explano 
sabre o computador de maneira especial, como um processador de 
textos, que e algo novo e que simula muito o modo como o ser humano 
pensa: e mais pratico e mais agil. lsso e imensamente rico, uma vez que 
a folha de papel, por si s6, nao permite (ALMEIDA, 2007, p 96). 

Ferraciolli (1997, p. 127) relata que o foco de suas areas de interesse e na 

modelagem, simulagao e visualizagao cientffica para a aprendizagem de 

conceitos cientlficos e formagao inicial e continuada de professores em servigo "A 

insergao de uma disciplina desta natureza na grade curricular de cursos de 

licenciaturas tern o clara objetivo de estabelecer urn espago de discussao sabre a 

questao da integragao das tecnologias na pratica pedag6gica, com urn enfoque 

especffico, nos dias de hoje, na tecnologia da informatica" 

Sabe-se que o professor devera estar preparado para o uso das 

tecnologias da informagao. Para Ferracioll: 

0 avango e barateamento desta tecnologia aliada a pressao comercial 
educacional imp6em artificialmente uma nova ordem, transformando o 
passive! no necessaria e o que e no que tern de ser. Assim, a 
contextualizagao desta disciplina em uma area de pesquisa estabelece 
um continuo processo de investigagao, desenvolvimento e avaliagao de 
propostas que se enquadrem no panorama acima delineado, a partir da 
integragao de conteudos curriculares especificos. (FERRACIOLLI, 1997, 
p.127). 

Ainda, segundo Ferraciolli: 

Os curriculos dos cursos de licenciatura deverao canter conteudos 
especificos com o auxilio de ferramentas de tecnologia de informagao 
nao de forma isolada. Esta perspectiva de trabalho reflete a opiniao de 
SETTSSTAL (1997), que recomenda para os cursos de licenciatura o 
estabelecimento de experiencias e projetos que utilizem essa tecnologia 
como instrumento de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. 
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Assim sendo, a informatica nao e entendida como uma disciplina 
isolada na grade curricular, com professores especialistas em 
informatica, mas sim como um potencial transdisciplinar a ser explorado 
e experiencia pelo conjunto de professores das diversas areas de 
conhecimento especifico (FERRACIOLLI, 1997, p. 127). 

Segundo Ferraciolli (1996, p. 24), "a Tecnologia da lnformagao deve ser 

utilizada como ferramenta de conhecimento, como maquina capaz de ampliar a 

capacidade do aluno em formular perguntas e muito menos em simplesmente 

encontrar". 

Brito e uma referencia importante na area da Tecnologia da lnformagao 

como ferramenta pedag6gica. Especialista na Metodologia do Ensino Tecnol6gico 

(CEFET/PR), Mestre em Tecnologias (CEFET/PR), Doutora em Lingufstica 

(UFSC) e Professora do Departamento de Comunicagao Social da Universidade 

Federal do Parana, destaca: 

A necessidade da formagao do professor e novas tecnologias, como ja 
tem apontado diversos pesquisadores, nas seguintes prioritarias: 
conhecimento das implicag6es sociais e eticas das tecnologias; 
capacidade de usa do computador e software utilitario; capacidade de 
usa e avaliagao de software educative; capacidade de usa das 
tecnologias da informagao e comunicagao em situag6es de ensino
aprendizagem (BRITO, 2006, p VII). 

0 professor tende a utilizar ferramentas educacionais na escola de forma 

gradativa. Segundo Brito: 

A incorporagao das tecnologias educacionais no fazer diario do 
professor e bem mais complexa do que se imaginava e depende de 
outras variaveis, mas nenhuma intervengao pedag6gica harmonizada 
com a sociedade contemporanea e com inovag6es sera capaz sem a 
colaboragao consciente do professor e sua participagao na promogao 
da emancipagao social (BRITO, 2003, p. 26). 

Novoa (1995, p.9) diz que "nao ha ensino de qualidade, nem reforma 

educativa, nem inovagao pedag6gica, sem uma adequada formagao de 

professores". 

Brito (2003, p.36) com relagao ao usa de tecnologias na educagao, 

referindo-se ao professor, diz que "implica em este conhecer as potencialidades 
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em relagao ao ensino-aprendizagem das diferentes disciplinas do currfculo para 

promover a reflexao crltica da sociedade atual". 

Ainda segundo Brito, os Parametres Curriculares Nacionais (PCNs) 

estabelecem que a educagao deve sustentar-se em quatro pilares objetivando a 

formagao do novo cidadao. Sao eles: 

Aprender a conhecer - o que pressup6e combinar uma cultura geral 
suficiente extensa e a possibilidade de trabalhar em profundidade alguns 
assuntos. Aprender a fazer - que pretende que cada pessoa adquira 
competencia que a torne apta para enfrentar diferentes situa~6es. 
Aprender a viver com os outros - o que implica trabalhar em equipe, 
compreender o outre, perceber a interdependencia, realizar projetos 
comuns e preparar-se para gerir conflitos. Aprender a ser - que pretende 
que cada pessoa possa desenvolver melhor sua personalidade, suas 
capacidades e sua autonomia (BRITO, 2003, p.8) 

Sobre os projetos de implantagao de novas tecnologias nas escolas, Brito 

(2003, p.77) afirma que "alem da agilidade e qualidade que proporcionam a 
administragao escolar, podem vir a enriquecer o processo ensino-aprendizagem, 

somando-se aos mais sofisticados, como a televisao e o vfdeo, e aos meios mais 

simples, como o quadro-de-giz, o livro, o mime6grafo e outros se utilizada uma 

metodologia adequada". 

2.3 ASPECTOS RELEVANTES DA TECNOLOGIA DA INFORMAQAO 

De acordo com Moran (2007, p. 90), "as tecnologias sao meio, apoio, mas 

com o avango das redes, da comunicagao em tempo real e dos portais de 

pesquisa, transformaram-se em instrumentos fundamentais para a mudanga na 

educagao". 
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2.3.1 Velocidade no acesso a informagao 

Percebe-se que a Educagao num contexte geral nao tern acompanhado a 

velocidade das novas tecnologias da informagao e nota-se um excesso de 

informag6es disponfveis, mas percebe-se a importancia de saber procurar, 

produzir, concretizar e lidar com a informagao. Segundo Demo (2001, p.49), "na 

sociedade da informac;ao, o "saber pensar" esta intrinsecamente ligado a 
inovagao e sobremaneira em saber enfrentar o "novo". lsto exige "saber 

questionar, pesquisar, para dar conta de contextos e referencias nao-sabidas, 

reinterpretar o que ja conhecemos, aprender dos outros sem se submeter". 

A cada dia que passa, aumenta a velocidade com a qual as pessoas tern 

acesso a informagao. Sem nenhum tipo de preparo previa, o que vern 

acontecendo e uma forma de sobrecarga desse conhecimento. 0 ritmo das 

escolas esta Ionge de assimilar as mudangas com a mesma velocidade que 

ocorre no mundo a sua volta. Por essa razao, encontram-se diante da urgente 

necessidade de promover a alfabetizagao digital dos seus professores e tecnicos, 

requisite indispensavel para que possam ser introduzidas as novas tecnologias no 

ambiente educacional. A questao, entretanto, nao e resolvida apenas com a 

simples aquisigao da tecnologia na sua dimensao ffsica (representada pela 

aquisigao de equipamentos, novas instalag6es e ate mesmo com a contratagao 

de equipes especializadas para esta finalidade). Percebe-se que nao adianta 

simplesmente instalar computadores na escola, se as pessoas nao souberem 

como integra-los as diversas atividades curriculares. 

2.3.2 Excesso de lnformagao 

Segundo Moran (1986, p. 1 04), "consumimos muita informac;ao, o que nao 

significa que conhegamos mais e que tenhamos mais sabedoria - que e o 

conhecimento vivenciado com etica, praticado. Pela educagao de qualidade 

avangamos mais rapidamente da informagao para o conhecimento e chegamos a 

sabedoria pela aprendizagem continuada e profunda." 



18 

0 foco da aprendizagem e a busca da informagao significativa, da pesquisa, 

do desenvolvimento de projetos e nao predominantemente da transmissao de 

conteudos especfficos. As aulas sao estruturadas em projetos e em conteudos. A 

Internet esta se tornando uma mfdia fundamental para a pesquisa. 0 acesso 

instantaneo a portais de busca e a disponibilizagao de artigos ordenados por 

palavras-chave facilitaram muito o acesso as informag6es necessarias. Nunca 

como agora os professores, alunos e todos os cidadaos possufram a riqueza, 

variedade e acessibilidade de milh6es de paginas da WEB de qualquer Iugar, a 

qualquer momenta e, em geral, de forma gratuita. 

De acordo com Moran, 

A variedade de informag6es sabre qualquer assunto, num primeiro 
momenta, fascina, mas, ao mesmo tempo, traz inumeros novas 
problemas: 0 que pesquisar? 0 que vale a pena acessar? ... Quanta 
mais possibilidades de informagao, mais rapidamente tendemos a 
navegar, a ler pedagos de informagao, a passear par muitas telas de 
forma superficial. Par isso e importante que alunos e professores 
levantem as principais quest6es relacionadas com a pesquisa: Qual e o 
objetivo da pesquisa e o nivel de profundidade desejado? Quais sao as 
fontes confiaveis para obter informag6es? Como apresentar as 
informag6es pesquisadas e indicar as fontes nas referencias 
bibliograticas? Como avaliar se a pesquisa foi realmente feita ou apenas 
copiada? Uma das formas de analisar a credibilidade do conteudo da 
pesquisa e verificar se ele esta dentro de um portal educacional, no site 
de uma universidade ou em qualquer outro espago ja reconhecido e 
verificar tambem a autoria do artigo ou da reportagem (MORAN, 2007, p. 
104). 

2.4. NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAQAO PARA USO NA EDUCAQAO 

E: perceptfvel o aumento nas ultimas decadas nos investimentos em novas 

tecnologias, ferramentas essenciais e indispensaveis na era da comunicagao, que 

ganham espago significative nas salas de aula. 

Almeida (2007, p. 96) em entrevista a TIC do Brasil enfatiza que 

"computadores ligados a internet, TV a cabo, sistema de radio e jogos eletronicos 

sao exemplos que podem ser aproveitados no ambiente escolar como 

instrumentos impulsionadores do aprendizado. Contudo, ainda nao se tern o 
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aproveitamento dessa tendencia como objeto de pesquisa, mas esta sendo 

construfdo". 

Tratando desse tema, Brito (2006, p.53), afirma que "a popularidade veio 

com a criagao de programas dedicados a edigao de textos, as planilhas, a 

comunicagao e muitos outros. Sendo o computador a principal ferramenta de 

trabalho de profissionais e empresas". 

Para Almeida: 

A escola e um local privilegiado (mas nao o unico) para aprendizagem e 
usa crftico da tecnologia. Nela eu aprendo tecnologia, vejo, texto e 
conformo minha mente com as competencias tecnol6gicas. Todos 
sabem que as tecnologias, como extens6es de corpo e da mente, 
quando aplicadas com alguma reflexao, fazem com que o homem 
reconfigure sua cabec;;a. Usar uma pedra, ou afiar uma faca, ou 
aperfeic;;oar um aparelho de medic;;ao, ou burilar um marmore, ou ainda 
testar um aparelho de sam faz com que o homem pergunte uma serie de 
coisas que re-testam sua capacidade de pensar e conhecer (ALMEIDA, 
2007, p 96). 

Moran (2007, p. 103) menciona: "as tecnologias nos ajudam a encontrar o 

que esta consolidado e a organizar o que esta confuso, ca6tico, disperso. Por isso 

e tao importante dominar ferramentas de busca da informagao e saber interpretar 

o que se escolhe, adaptar ao contexto pessoal e regional e a situar cada 

informac;ao dentro do universo de refen3ncias pessoais". 

2.4.1 Ferramentas Pedag6gicas 

E cada vez mais frequente o uso de ferramentas tecnol6gicas avangadas 

nas salas de aula. 0 computador, juntamente com a Internet, que e seu principal 

recurso, tern suscitado calorosos debates acerca da sua eficacia ou nao para a 

educagao escolar. 

0 uso da Internet em experiencias com projetos educativos em todos os 

nfveis de ensino, revela que tal recurso origina ambientes de aprendizagem muito 
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diferentes das tradicionais aulas presenciais, no que tange aos papeis dos 

professores e alunos, ao fluxo das informac;6es, ao grau de autonomia e 

participagao dos alunos e ao desenvolvimento de competencias complexas como 

as que envolvem a resoluc;ao de problemas (PADILHA, 2000; MORAN, 1997). 

Contudo, tais experiencias tambem revelam que estes resultados so sao 

realmente proveitosos e eficientes quando os professores possuem uma 

preparac;ao tecnica-pedagogica para esta finalidade. 

Segundo Moran (2007, p. 94), "com a internet, as redes de comunicagao 

em tempo real, a TV digital e o celular, surgem novos espac;os e tempos no 

processo de ensino e aprendizagem, que modificam e ampliam o que fazfamos na 

sala de aula. 0 professor, em qualquer curso presencia!, hoje, precisa aprender a 

gerenciar varios espac;os e a integra-los de forma aberta, equilibrada e 

inovadora". 

A partir das concepc;6es de tecnologia e frente ao acelerado 

desenvolvimento cientffico e tecnologico, torna-se necessaria que as instituic;6es 

de ensino tenham uma visao ampla de Educac;ao Tecnologica e que esta deve 

estar relacionada a outras dimens6es que nao dizem respeito somente aos 

aspectos de aplicac;6es tecnicas, mas, tambem, aos aspectos sociais, 

economicos e politicos, bern como a reprodugao da tecnologia. 

Na construc;ao da concepc;ao de Educac;ao Tecnologica, busca-se evitar a 

fragmentac;ao do conhecimento, procurando vincular a concepc;ao a execuc;ao e 

uma constante reflexao crftica sobre a agao, rompendo, assim, a utilizagao das 

tecnicas como forma de dominagao economica e com as praticas conservadoras, 

ate entao presentes nos estabelecimentos de ensino. 

Sendo assim, com todas essas mudanc;as ou acrescimos nas formas de 

aprender e ensinar, o papel que o professor desempenha nesse processo 

encontra-se tambem em discussao. 
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2.5 FERRAMENTAS PEDAGOGICAS NO ESTADO DO PARANA 

0 Estado do Parana a partir do ano de 1998 foi fruto do avango na area de 

tecnologia. Estao instalados computadores em laboratories de informatica para 

uso de professores e alunos das escolas publicas estaduais e municipais, por 

intermedio das Polfticas Publicas de cunho Federal, o Programa Nacional de 

Informatica na Educagao - PROINFO e de cunho estadual, o Programa de 

Extensao e Melhoria do Ensino Medio - PROEM - Projeto Parana Digital. 

Desde entao, sao promovidos cursos de capacitagao para os professores 

por meio dos Nucleos de Tecnologia na Educagao (NTEs) em todo o Estado. 

Averiguando os resultados obtidos por meio de pesquisas cientfficas, torna

se evidente a ineficiencia dos implementos desde o repasse de computadores ate 

a capacitagao supramencionada, geralmente restrita a simples instrumentalizagao 

dos professores, que denunciam inumeros fatores que dificultam e ate impedem a 

apropriagao do computador como ferramenta didatica pelo professor. 

Tais fatores sao aqueles que perpassam por elementos de carater 
tecnico, administrativo, pedag6gico, social e economico. Ou seja, o 
Estado ate fornece o instrumento, mas restringe as condig6es para a sua 
utilizagao, pois nao preve manutengao dos equipamentos, nem apoio 
tecnico aos professores durante as aulas e quanto menos assessoria 
pedag6gica no delineamento das estrategias didaticas a serem 
empregadas pelo professor com uso do computador (TONO, 2004, 
p.1 06). 

Quanta as ferramentas pedag6gicas da Tecnologia da lnformagao, cita-se 

especificamente o Estado do Parana, ARGO-VERDE (2008, p. 5) "Hoje, a 

inclusao digital nas Escolas da Rede Publica de Educagao Basica no Estado do 

Parana passa a se configurar em uma realidade por meio da ampliagao da rede 

de inovag6es tecnol6gicas, que se efetiva num trabalho que segue a polftica 

educacional do Estado". Nos ultimos anos a instalagao de laborat6rios de 

informatica nas 2.1 00 (duas mil e cern) Escolas Publicas da Rede Estadual de 

Educagao Basica; instalagao de Televisao Multimfdia nas 22.000 (vinte e duas 

mil) salas de aulas; criagao do Portal da Educagao e capacitagao dos professores 

utilizando a plataforma Moodie. 



22 

2.5.1 Projeto Parana Digital 

0 Parana ja possufa uma situagao especial entre os outros estados com 

relagao ao anel de fibra 6ptica de propriedade da Capel-Telecom, empresa 

estatal, de capital misto, da qual o Governo do Estado e o controlador. Firmou-se 

um Convenio com a Copel para expansao desse anel com a finalidade de 

conectar todas as Escolas da Rede Publica Estadual de Educagao Basica do 

Parana e foi desenvolvido o projeto de ampliagao do anel e sua conectividade as 

escolas. 

Para sua execugao, foram destinados, pela Copel, investimentos na ordem 

de U$$45.000.000,00 (quarenta e cinco milh6es de d61ares americanos) para a 

expansao do anel de fibra e consequente conexao das escolas, com um 

cronograma de quatro anos para atingir as 2.1 00 (duas mil e cem) escolas.Assim, 

o acesso ao portal esta garantido, por meio da intranet que conecta as escolas a 

Companhia de Informatica do Estado do Parana - CELEPAR, hospedeira do 

Portal. 

Este sistema e composto da conexao de computadores sem disco rfgido, 

os terminais, computadores adaptados que realizam o boot (reinicializagao) de 

forma remota a um servidor (que centraliza todo o sistema operacional, 

aplicativos, arquivos, memoria e armazenamento em disco e, no qual, o 

processamento pode ser centralizado e ou distribufdo). 

Como a ferramenta pedag6gica desenvolvida pela SEED e multiplataforma, 

ou seja, funciona em qualquer sistema operacional e permite manutengao de 

forma remota. 

0 Sistema Operacional do Projeto Parana Digital oferece o menor risco de 

instabilidade possfvel e permite adaptar-se a um sistema de manutengao 

preventiva e corretiva de forma remota, sistema operacional Linux desenvolvido 

em Software Livre. 

Como apoio das Secretarias de Educagao, de Ciencia e Tecnologia e de 

Assuntos Estrategicos do Parana, da CELEPAR, da COPEL e da UFPR, foram 

implementados laborat6rios de informatica nas Escolas da Rede Publica Estadual 

de Educagao Basica do Parana. Os laborat6rios estao sendo instalados em todas 
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as escolas, num total de 2.100 laborat6rios. 0 projeto conta com uma rede de 44 

mil computadores que beneficiam 1 ,5 milhao de alunos, 60.000 professores em 

399 municlpios do Parana. Essa parceria com a UFPR/Departamento de 

Informatica e SETI, proporcionou investimentos em pesquisas e pesquisadores da 

UFPR. 0 Departamento de Informatica investiu cerca de 30°/o (trinta por cento) 

em equipamentos para pesquisa e 70°/o (setenta por cento) em balsas - auxilio 

para alunos da gradua<fao, p6s- em parceria com a UFPR, mediante convenio 

realizado entre gradua<fao, mestrado, doutorado e p6s-doutorado, beneficiando 

mais de 30 (trinta) pesquisadores com este projeto. 

A Universidade Federal do Parana, o Departamento de Informatica, 

desenvolveu urn sistema de Terminal/Server, onde todos os computadores dos 

laborat6rios estao conectados ao servidor. 

0 multiterminal e urn unico computador pessoal que suporta multiplos 

usuarios localmente e simultaneamente. As configura(f6es tipicamente consistem 

em conjuntos de teclados, mouses e monitores que podem operar 

independentemente de cada urn, isto e, cada conjunto sob o controle de urn 

usuario diferente. 

Figura1 - Multiterminal 

0 modelo de laborat6rio, com custo reduzido, devido ao desenvolvimento 

dos Multiterminais e uso de software livre, concebe urn sistema unico e integrado 

de todas as escolas, que permite gerencia remota e centralizada de toda a rede, 

viabilizando assim a continuidade e estabilidade de funcionamento dos 
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laboratories. 0 aprimoramento no multiterminal resultou na possibilidade do seu 

uso no projeto, trazendo economia na ordem de 50% (cinquenta por cento), na 

aquisigao de hardware, pois para cada quatro computadores inicialmente 

necessaries, o Estado adquiriu apenas uma Estagao de trabalho e quatro 

conjuntos de monitores/teclados/mouses, na infra-estrutura de rede eletrica e 

16gica: a economia da-se pelo fato da redugao de pontos 16gicos e eletricos em% 

(um quarto) da demanda inicial. 

Permitindo ao Estado do Parana implantar 44.000 (quarenta e quatro mil) 

terminais conectados a 2.1 00 (dois mil e cern) servidores de alto desempenho, 

ligados a um nobreak, com uma estrutura de rede 16gica e eletrica avangada, 

utilizando switch's com 24 portas 1 oo Mb/s para a interligagao aos servidores e 

aos terminais. 

0 objetivo do Parana Digital e possibilitar aos professores e alunos dessas 

escolas o uso de ferramentas de Internet, editoragao, planilhas e diversos 

programas de software livre para a educagao. 

Sobre o Software Livre o Governo do Parana e um dos principais usuaries 

e desenvolvedores de software livre de todo o pafs e a opgao pelos programas de 

c6digo aberto faz parte das polfticas estrategicas do governo. Sua execugao e de 

responsabilidade da CELEPAR. 

A polftica de software livre e responsavel por uma serie de projetos 

inovadores. Do banco de dados a interface grafica, o software livre tern 

proporcionado o desenvolvimento de programas de computador que tern auxiliado 

as secretarias e demais 6rgaos na execugao de programas nas mais diversas 

areas. A caracterfstica mais importante do software livre e a liberdade de USO, 

c6pia, modificag6es e redistribuigao. Esta liberdade e conferida pelos autores do 

programa e e efetivada por meio da distribuigao do c6digo fonte dos programas, o 

que os transforma em bens publicos, disponfveis para utilizagao por toda a 

comunidade e da maneira que seja mais conveniente a cada indivfduo, grupo, 

empresa ou corporagao. A liberdade para usar, copiar, modificar e redistribuir 

confere ao software livre uma serie enorme de vantagens sobre o software 

comercial. Este modo de produgao tern resultado em produtos de excelente 

qualidade e grande penetragao em alguns setores do mercado mundial de 
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software. A mais importante delas e a disponibilidade do c6digo fonte. lsto evita 

que os usuaries tornem-se refens de tecnologias proprietarias. Alem desta, as 

vantagens tecnicas sao tambem consideraveis. A comunidade de 

desenvolvimento de software livre esta espalhada pelo mundo todo e seus 

participantes cooperam nos projetos por meio da Internet. 

Com esta ordem de grandeza e produtos de excelente qualidade, o modo de 

produgao de software livre e um novo e fundamental componente da economia 

modern a. 

Na tentativa de atender ao mercado e especialmente ao departamento de 

marketing, produtos importantes de software sao vendidos antes de terem 

passado par testes suficientes e estarem portanto estaveis e livres da maioria dos 

erros de programagao.No caso do software livre, como nao existe uma entidade 

que detenha OS direitOS de propriedade Sabre 0 COdigo fonte dOS programas, nao 

existe a possibilidade de que um determinado 'produto' seja descontinuado 

segundo a conveniencia comercial do fornecedor do sistema. Da mesma forma, 

mesmo que alguma das empresas que distribuem software livre seja extinta, 

existem varias outras provendo servigos e produtos similares que poderiam 

facilmente substituir aquela que desapareceu. Alem disso, estando o c6digo fonte 

disponfvel na Internet, se houver um numero razoavel de usuaries de determinado 

aplicativo e/ou sistema, a demanda por suporte gerada pelos usuaries mostra-se 

suficiente para que suporte e manutengao sejam oferecidos por algum grupo de 

programadores por meio da Internet. Se a necessidade o justificar, sempre e 

possfvel contratar programadores para efetuar manutengao nos programas, pais 

seu c6digo fonte esta disponfvel. 

0 Governo do Estado do Parana optou pelo uso do software livre em sua 

polftica publica , de acordo com a Lei n° 14.058 de 24/06/2003, Artigo 1° e 

Paragrafo 2° Publicado no Diario Oficial N° 6551 de 28/08/2003 que disp6e: 

Art. 1°. Os 6rgaos e entidades da Administragao Publica 
Direta, lndireta, Autarquica e Fundacional do Estado do 
Parana, bem como os 6rgaos autonomos e empresas sob o 
controle estatal utilizarao, preferencialmente, programas 
abertos de computador e programas de computador com 
licengas proprietarias, fundado a opgao em motives de 
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conveniencia e oportunidade administrativa, s61idas 
garantias e no resguardo do interesse publico. 
§ 2'l. Quando da aquisigao de softwares proprietarios, sera 
dada preferencia para aqueles que operem em ambiente 
multiplataforma, permitindo sua execugao sem restrig6es 
em sistemas operacionais baseados em software livre. 
Disp6e sabre normas de utilizagao de programas de 
computagao por 6rgaos da Administragao Publica, conforme 
especifica. 

Considerando-se que sao necessaries U$$1.000,00 (mil dolares) por 

equipamento em licengas de Sistema Operacional, editor de texto, planilha de 

calculo, software de apresentagao e aplicativos pedagogicos e que a rede seria 

de 44 mil terminais, haver-se-ia a necessidade de U$$44.000.000,00 {44 milh6es 

de dolares) em licengas. Esta opgao, a de software livre, reduziu os investimentos 

nesta ordem, somente com as licengas em software. 

2.5.2 Portal Dia-a-Dia Educagao 

0 Portal "Dia-a-Dia Educagao" do Estado do Parana e uma solugao 

tecnologica baseada no conceito de Aprendizagem Colaborativa Suportada por 

Computador (em ingles: Computer Supported Collaborative Learning ou CSCL), 

desenvolvida e implementada em sua maior parte em software livre, tendo como 

pressuposto basico a democratizagao do conhecimento em rede e pela rede. 

Trata-se de uma solugao personalizada, que respeita o interesse de cada urn e, 

ao mesmo tempo, viabiliza a construgao de conhecimentos de modo interativo e 

democratico. 

Sua viabilizagao da-se por meio da disseminagao colaborativa de 

experiencias, recursos e projetos, possibilitando assim, a sinergia entre 

competencias e a construgao de uma memoria em comum, com armazenamento 

coordenado e distribuigao livre. Cria-se, assim, urn dispositive de comunicagao 

interativo e comunitario, em beneffcio da educagao publica de qualidade. 

0 Governo do Estado do Parana, utilizando-se dos laboratories de 

informatica do projeto Parana Digital, implementou urn novo conceito de Portal 
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Educacional, inserindo a questao tecnologica no contexto da construgao de 

mundo e, ao mesmo tempo, torna-se um provedor aut6nomo de sistemas de 

informagao de cunho educacional. 

0 Portal Educacional e um produto com identidade propria, nascido de uma 

construgao coletiva que o comp6em: a comunidade escolar: Secretaria de Estado 

da Educagao do Parana, educadores, alunos, escolas e comunidade. 

Os conceitos utilizados em sua elaboragao compreendem a 

disponibilizagao de conteudos especfficos a cada publico-alva e de ferramentas 

de interagao. 

0 Dia-a-Dia Educagao, implementado pela Secretaria de Estado da 

Educagao - SEED e da Companhia de Informatica do Parana - CELEPAR, 

proporciona ao Estado do Parana tornar-se um provedor aut6nomo de sistemas 

de informagao de cunho educacional, gerando um produto com identidade 

propria, a partir da construgao coletiva de educadores em varias instancias, 

tornando-se referencia na democratizagao do ensino, mediado pelas novas 

tecnologias de informagao e comunicagao. 

Entretanto, o projeto investe no desenvolvimento de competencias dos 

profissionais da educagao, nao se resumindo a utilizagao de meios de 

transmissao de dados e informag6es, mas indo alem desses limites, a medida que 

possibilitara aos educadores e educandos redescobrir e reconstruir 

conhecimentos de forma colaborativa. 

0 Ambiente Pedagogico Colaborativo (APC) e um ambiente pedagogico, 

interativo e colaborativo disponfvel no Portal Educacional Dia-a-dia Educagao, 

que tern como proposta instrumentalizar os professores da rede estadual de 

educagao do Parana em sua pnitica pedagogica. 

E um processo dinamico, contfnuo e que permite o acesso (aquisigao de 

conhecimentos) e a colaboragao (expressao destes conhecimentos), disponfveis 

na Internet. Nesta perspectiva, ha um ganho significative a todos os participantes, 

pois e criado um modelo de constante atualizagao pedagogica. 

Dentro de uma perspectiva macro, o APC servira para orientar os 

percursos individuais dos educadores em sua pratica. Reconhecendo o conjunto 
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de saberes da rede educacional do Estado do Parana, valorizando suas 

experiencias profissionais e sociais. 

Desta forma, busca-se oferecer um aprofundamento te6rico do conteudo a 

ser ministrado aos alunos, proporcionando uma ampla discussao entre os 

professores da rede estadual de Educagao, por meio dos recursos de interagao 

on-line. 

0 APC oferece varios recursos, a expressao; informagao (artigos e textos 

para fundamentagao te6rica do assunto); interagao (f6runs de discussao e 

dispositivos de colaboragao); didaticos (imagens, sons, indicagao de vfdeos, 

softwares de simulagao, tradutores, dicionarios e links de sftios relacionados ao 

assunto); metodol6gicos (propostas de atividades para a iniciagao a investigagao 

cientffica, integragao de disciplinas, encaminhamentos para sala de aula e 

possfveis relag6es do assunto com os Temas Transversais). 

Assim, o Portal objetiva instrumentalizar educadores com informag6es 

concernentes a conteudos das diversas areas do conhecimento e outros recursos 

que colaborem com a sua pratica pedag6gica, tornando-o uma fonte oficial de 

informag6es advindas das diferentes instancias da Secretaria de Estado da 

Educagao do Parana, bern como estruturar uma rede de comunicagao efetiva 

entre todos os envolvidos no processo educativo, propaganda dados, informag6es 

didatico-pedag6gicas e experiencias eficazes no processo de ensino

aprendizagem para a construgao do conhecimento. 

2.5.3. Televisao Multimfdia 

No Estado do Parana, a Secretaria de Estado da Educagao tern 

desenvolvido projetos que visam a integragao de mfdias com a finalidade de 

proporcionar a inclusao e o acesso de alunos e professores da rede publica 

estadual a essas tecnologias. A TV Pendrive e um projeto que preve televisores 

de 29 polegadas - com entradas para VHS, DVD, cartao de memoria, pendrive, 

safdas para caixas de som e projetor multimfdia - para todas as 22 mil salas de 
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aula da rede estadual de educagao, bern como urn dispositive pendrive para cada 

professor. 

0 pendrive e urn dispositive portatil e o escolhido pela Secretaria de Estado 

da Educagao possui memoria de 2G. Esta capacidade e suficiente para 

armazenar vfdeos, audios, imagens e animag6es. Este se ajusta ao computador 

ou ao televisor - desenvolvido para as Escolas da Rede Publica Estadual do 

Estado do Parana - a partir de uma porta de entrada USB - conexao universal. 

Por meio desse dispositive sao transferidos dados e informag6es que podem ser 

visualizados nas telas da TV e de microcomputadores. A entrada para cartao de 

memoria e uma conexao para dispositiVOS COmO OS usados em maquinas 

fotograficas e filmadoras, principalmente para armazenar imagens. 

Os professores podem, por meio do pendrive, salvar objetos de 

aprendizagem para serem utilizados em sala de aula. Esses objetos sao recursos 

que podem complementar e apoiar o processo de ensino-aprendizagem e estarao 

disponfveis no Portal Dia-a-dia Educagao do Estado do Parana, no enderego 

www.diaadiaeducacao.pr.gov.br. Dentre os objetos que serao disponibilizados 

estao os vfdeos elaborados pela TV Paulo Freire - urn canal exclusivo da 

Educagao do Parana que divulga a historia, a cultura, as produg6es artfsticas, 

literarias e cientfficas desse Estado - e os objetos de aprendizagem, que serao 

desenvolvidos pela equipe do Departamento de Multimeios. Dessa forma, se 

estabelece uma integragao dos projetos que envolvem tecnologia educacional 

(mfdia digital) aos demais projetos da Secretaria que estao em mfdia impressa, 

como o Livro Didatico Publico. 
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2.5.4 Plataforma Moodie 

0 Moodie e um pacote de software para a produgao de sftios Web e 

disciplinas na Internet. E um projeto em desenvolvimento desenhado para dar 

suporte a uma abordagem social construtivista do ensino. 

0 Moodie distribui-se livremente porque e um software Open Source (sob 

os termos da Licenga Publica GNU). Basicamente significa que o Moodie tern 

direitos do autor, mas oferece-lhe algumas liberdades adicionais. Pode-se 

modificar, usar e copiar o Moodie, desde que aceite sempre: facultar o c6digo 

fonte aos outros; nao modificar nem eliminar a licenga e copyrights originais e 

aplicar esta mesma licenga a qualquer software derivado do mesmo. Consulte a 

licenga para mais detalhes, e se tiver alguma duvida contate o titular dos direitos 

de autor. 

A palavra Moodie teve origem no acr6nimo: Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment, que e informative especialmente para 

programadores e investigadores educativos. 

2.6 EDUCAQAO SUPERIOR E A AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES 

A Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988 estabeleceu no 

seu artigo 206 a gratuidade do en sino publico e no artigo 207, que as 

universidades usufrufssem de autonomia tecnico-cientffica, administrativa e de 

gestao financeira e patrimonial, obedecendo ao princfpio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensao. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional - LOB, Lei Federal n° 

9.394/96, apresenta um conjunto de dispositivos que trata, dentre outros, dos 

princfpios e fins da educagao nacional, enfatiza a gratuidade de ensino em todos 

os nfveis, a gestao democratica de escola publica, a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensao na educagao universitaria e a autonomia das 

universidades. 
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RANIERI, no tocante a autonomia das universidades publicas, ensina que: 

No ambito do direito publico, a autonomia e modernamente conceituada 
como poder funcional derivado, circunscrito ao peculiar interesse da 
entidade que o detem, e limitado pelo ordenamento que lhe deu causa, 
sem o qual, o fora do qual, nao existiria. 
0 conceito, tal como posto, designa a possibilidade de diregao propria -
traduzida na capacidade de estabelecer normas internas e de escolher 
dirigentes - e revela o carater instrumental desse poder, destinado a 
operacionalizar o cometimento ideal das tarefas publicas. (RANIERI, 
1994.p.115) 

A LOB estabelece que a finalidade do ensino superior e: estimular a criagao 

cultural e o desenvolvimento do espfrito cientffico e do pensamento reflexivo; 

formar diplomados nas diferentes areas de conhecimento; incentivar o trabalho de 

pesquisa e investigagao cientifica; promover a divulgagao de conhecimentos 

culturais, cientfficos e tecnicos, suscitar o desejo de aperfeigoamento cultural e 

profissional; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular, os nacionais e regionais e promover a extensao, dentre outros. 

Tratando da autonomia universitaria, a LOB estabeleceu, em dais artigos, 

contendo cada urn numerosos itens, o que esse tipo de instituigao poderia fazer. 

Oentre eles, assegurou a possibilidade (negada as instituig6es isoladas de 

ensino superior) de criar e extinguir cursos, assim como de determinar o numero 

de vagas de cada urn. As lnstituig6es de Ensino Superior- IES, de modo geral, 

sao classificadas pela Lei n° 9394/96, nos artigos 16 e 20. 

Os sistemas de ensino dos Estados e do Oistrito Federal compreendem: 

I - as instituig6es de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder 

Publico estadual e pelo Distrito Federal; 

11 - as instituig6es de educagao superior mantidas pelo Poder Publico 

municipal; 

Ill - as instituig6es de ensino fundamental e media, criadas e mantidas 

pela iniciativa privada; 

IV - os 6rgaos de educagao estaduais e do Oistrito Federal, 

respectivamente. 
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No Estado do Parana ha 06 (seis) universidades publicas estaduais, a 

saber: Universidade Estadual de Londrina - UEL, sediada em Londrina; 

Universidade Estadual de Maringa - UEM, sediada em Maringa; Universidade 

Estadual de Ponta Grossa - UEPG, sediada em Ponta Grossa; Universidade 

Estadual do Centro Oeste- UNICENTRO, sediada em Guarapuava; Universidade 

Estadual do Oeste do Parana- UNIOESTE, sediada em Cascavel e Universidade 

Estadual do Norte do Parana- UENP, sediada em Jacarezinho. 

Todas as 06 universidades do Estado do Parana usufruem de autonomia 

didatico-financeira, administrativa e de gestae financeira e patrimonial; e devido 

ao fato da sua natureza jurfdica - sao autarquias - todas dependem do 

mantenedor: que e o Estado do Parana, por meio da sua Secretaria de Estado da 

Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior. Face ao disposto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal que estabelece normas de financ;as publicas voltadas 

para a responsabilidade na gestae fiscal, a autonomia das instituig6es estaduais 

de ensino superior esta limitada ao aspecto de gastos com recursos humanos, 

nos casos de abertura de concurso publico, contratac;ao de pessoal em casos de 

excepcional interesse publicos e nos casos que importem em aumento de 

despesa com pessoal. Nestes casos, dependem de previa e expressa autorizac;ao 

do Chefe do Poder Executive. 

Pelo artigo 53 da LDB sao asseguradas as universidades, no exercfcio de 

sua autonomia, dentre outras, as seguintes atribuic;oes: "criar, organizar e 

extinguir, em sua sede, curses e programas de educac;ao superior, obedecendo 

as normas gerais da Uniao e, quando for o caso, do respective sistema de ensino; 

fixar os currfculos dos seus curses e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes". 

Os currfculos dos curses e programas sao fixados com base nas 

diretrizes curriculares nacionais de cada curso, devendo garantir tambem a 

diversidade e preservar as diferenc;as culturais. 
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2.7 LICENCIATURAS 

Os cursos de Graduagao- Bacharelados e Licenciatura sao ofertados par 

instituig6es de ensino superior (IES) - faculdades, centros universitarios e 

universidades. 

0 curso de Licenciatura destina-se a formagao do profissional docente 

para atuar no magisterio dos anos finais do ensino fundamental e no magisterio 

do ensino media. Para garantir a especificidade da formagao docente, o curso de 

Licenciatura deve ser organizado em projeto academico-pedag6gico proprio a 

partir das diretrizes curriculares nacionais que orientam o ensino dos dais nfveis 

de escolaridade em que atuara seu egresso, os objetivos do projeto institucional e 

as condig6es de oferta de cada IES. 

0 projeto academico do Curse de Licenciatura deve ser constitufdo em 

um todo organico, de maneira a garantir que a estrutura curricular assegure a 

qualidade da pratica docente (o saber, o saber pensar e o saber intervir), assim 

como o carater integrador dos conteudos entre si e destes com a realidade s6cio

econ6mica-cultural em que esta inserido o curse. 

A grade curricular do curso deve ser constitufda de: Conhecimentos dos 

conteudos especfficos da area de atuagao; Conhecimentos basicos a 

compreensao crftica da escola e do contexte sociocultural; Conhecimentos que 

comp6em a abordagem pedag6gica da docencia e Pratica pedag6gica. 

Na parte pedag6gica, a instituigao de ensino deve abordar os 

conhecimentos didatico-metodol6gicos relatives aos conteudos especfficos 

orientadores do exercfcio da docencia, aproveitando: os conhecimentos 

espontaneos trazidos pelos alunos; a relagao professor-aluno; a organizagao do 

espago de ensino e de aprendizagem; o currfculo; o atendimento as diferengas; 

as estrategias e procedimentos de ensino; a avaliagao da aprendizagem; o 

conhecimento das transposig6es didaticas dos conteudos especfficos para os 

nfveis de ensino fundamental e medic e, sobretudo, o conhecimento das 

inovag6es tecnol6gicas da comunicagao e informagao, bem como sua 

aplicabilidade as situag6es de aprendizagem. 
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2.7.1 Licenciatura em Letras 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, urn dos objetivos do 

Curso de Letras e formar profissionais interculturalmente competentes, capazes 

de lidar de forma crftica com as linguagens (especialmente a verbal) nos 

contextos oral e escrito, bern como a serem conscientes da sua insergao na 

sociedade e das suas relag6es com o outro. 

0 profissional deve ter domfnio do uso do idioma ou dos idiomas que 

sejam objeto dos seus estudos, em termos de: sua estrutura, funcionamento e 

manifestag6es culturais, alem de ter consciencia das variedades lingOfsticas e 

culturais. 

Consta tambem que este profissional deve ser capaz de refletir 

teoricamente sobre a linguagem, fazer uso de novas tecnologias e compreender 

sua formagao profissional como processo continuo, autonomo e permanente. A 

pesquisa e a extensao, alem do ensino, devem articular-se neste processo. 

0 curso deve contribuir para o desenvolvimento das seguintes 

competencias e habilidades: domfnio do uso da lfngua portuguesa ou de uma 

lfngua estrangeira, nas suas manifestag6es oral e escrita, em termos de recepgao 

e produgao de textos; reflexao analftica e crftica sobre a linguagem como 

fenomeno psicol6gico, educacional, social, hist6rico, cultural, polftico e ideol6gico; 

visao crftica das perspectivas te6ricas adotadas nas investigag6es lingOfsticas e 

liten:1rias, que fundamentam sua formagao profissional; preparagao profissional 

atualizada, de acordo com a dinamica do mercado de trabalho; percepgao de 

diferentes contextos interculturais; utilizagao dos recursos da informatica; domfnio 

dos conteudos basicos que sao objeto dos processos de ensino e aprendizagem 

no ensino fundamental e medio e domfnio dos metodos e tecnicas pedag6gicas 

que permitam a transposigao dos conhecimentos para os diferentes nfveis de 

ensino. 

Saliente-se que os cursos de Licenciatura sao orientados tambem pelas 

Diretrizes para a Formagao lnicial de Professores da Educagao Basica em cursos 

de nfvel superior. 
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Na Licenciatura em Letras, Moraes (2009) prop6e sugest6es que podem 

viabilizar a integragao das TIC na pratica pedag6gica, que sao, em sfntese: 

a) os alunos de Letras devem realizar praticas pedag6gicas que possam 

integrar as TIC desde o infcio de sua formagao na Universidade; 

b) atividades desenvolvidas ao Iongo do curso de Letras precisam ser 

concebidas de uma maneira que motivem o aluno a desenvolver 

pesquisas na rede, a interagir com os colegas e com outras pessoas 

inseridas no contexte de ensino/aprendizagem, tudo isso acontecendo 

no ambiente virtual e atraves de comunicag6es eletronicas (emails, 

chats, f6runs, listas de discuss6es e outras); 

c) os alunos precisam se familiarizar com terminologias, conhecer 

te6ricos e estudiosos do ensino de Letras no contexte das TIC; 

d) os professores do curso de Letras devem criar a pratica de interagir 

com seus alunos nao somente atraves de atividades presenciais 

(aulas), mas devem solicitar tambem atividades nao-presenciais, nas 

quais o uso da Internet seja solicitado; 

e) finalmente, e necessaria e urgente uma polftica institucional que 

valorize essa nova forma de ensino e que disponibilize para os 

professores de Letras salas equipadas, laboratories de informatica 

(mesmo que modestos) para que atividades possam ser realizadas 

nesses ambientes. 

0 mesmo autor acredita que a integragao das TIC no curso de Letras 

torna o futuro professor mais preparado para o mercado de trabalho que ja exige 

uma formagao voltada para as novas tecnologias. 

2.7.2 Licenciatura em Matematica 

As caracterfsticas do profissional Licenciado em Matematica, segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, sao: visao do seu papel social de educador e 

capacidade de ser inserido em diversas realidades com sensibilidade para 

interpretar as ag6es dos educandos; visao da contribuigao que a aprendizagem 
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da Matematica pode oferecer a formagao dos indivfduos para o exercfcio de sua 

cidadania e visao de que o conhecimento matematico pode e deve ser acessfvel a 

todos, bern como ter consciencia do seu papel na superagao dos preconceitos, 

traduzidos pela angustia, inercia ou rejeigao, que infelizmente estao presentes no 

ensino-aprendizagem da disciplina. 

Os currfculos dos cursos de Bacharelado/Licenciatura em Matematica 

devem ser elaborados de maneira a desenvolver as seguintes competencias e 

habilidades: capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e 

precisao; capacidade de trabalhar em equipes multi-disciplinares; capacidade de 

compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolugao de 

problemas; capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua pratica 

profissional tambem fonte de produgao de conhecimento; habilidade de identificar, 

formular e resolver problemas na sua area de aplicagao, utilizando rigor 16gico

cientffico na analise da situagao-problema; estabelecer relag6es entre a 

Matematica e outras areas do conhecimento; conhecimento de quest6es 

contemporaneas; educagao abrangente necessaria ao entendimento do impacto 

das solug6es encontradas num contexto global e social; participar de programas 

de formagao continuada; realizar estudos de p6s-graduagao e trabalhar na 

interface da Matematica com outros campos de saber. 

0 educador matematico, no que se refere as competencias e habilidades, 

deve: elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matematica para a 

educagao basica; analisar, selecionar e produzir materiais didaticos; analisar 

criticamente propostas curriculares de Matematica para a educagao basica; 

desenvolver estrategias de ensino que favoregam a criatividade, a autonomia e a 

flexibilidade do pensamento matematico dos educandos, buscando trabalhar com 

mais enfase nos conceitos do que nas tecnicas, formulas e algoritmos e perceber 

a pratica docente da Matematica como um processo dinamico, carregado de 

incertezas e conflitos, num espago de criagao e reflexao, onde novas 

conhecimentos sao gerados e modificados continuamente e contribuir para a 

realizagao de projetos coletivos dentro da escola basica. 

Destaca-se que deverao ser inclufdos no conjunto dos conteudos 

profissionais as conteudos da Educagao Basica, consideradas as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a formagao de professores em nfvel superior, bem 

como as Diretrizes Nacionais para a Educagao Basica e para o Ensino Media. 

E importante ressaltar que desde o infcio do curso o licenciando deve 

adquirir familiaridade com o uso do computador como instrumento de trabalho, 

sendo incentivada a sua utilizagao para o ensino da matematica, em especial para 

a formulagao e solugao de problemas. E: importante tambem a familiarizagao do 

licenciando, ao Iongo do curso, com outras tecnologias que possam contribuir 

para o ensino da Matematica. 

Valente (1999) encara as TIC no ensino da Matematica nao somente 

como urn recurso para modernizagao do sistema, mas uma forma de repensar a 

educagao. Deve-se pensar em reconstruir o referencial norteador de uma pratica 

para o ensino da Matematica que encara a informatica nao somente como urn 

recurso para modernizagao do sistema, mas uma forma de (re)pensar a educagao 

como urn processo investigativo do aluno na construgao do conhecimento. Ou 

seja, nesta sociedade, a escola deve se posicionar como destaque, por ser a 

segmentagao social responsavel por excelencia em construir o conhecimento e 

desenvolver habilidades, e nao somente transmitir conteudos, a exemplo da 

maioria das instituigoes de ensino. E importante que reforcemos a necessidade de 

que os cursos de formagao inicial capacitem os professores de modo que estes 

possam integrar a informatica as atividades desenvolvidas em sala de aula, 

exigindo uma nova abordagem que construa a contextualizagao do conhecimento 

a partir de coletivos formados por seres-humanos-com-tecnologias e nao somente 

por coletivos formados apenas por seres humanos. 

Ponte (2009) explica que os professores de Matematica deverao ter uma 

formagao que facilite de modo efetivo a produgao de materiais, o diagn6stico de 

problemas e na realizagao de projetos educativos. Esta nova missao do professor 

deixa de ser a de dar o programa para passar a ser a de interpretar, gerir e 

adaptar o currfculo as caracterfsticas e necessidades dos seus alunos. 0 

professor nao pode se limitar a seguir o livro de texto, mas tern de usar materiais 

diversificados e estimular os alunos a consultar diversas fontes de informagao, 

como as TIC. Neste contexto, o ensino na sala de aula nao pode se basear 

exclusivamente no quadro e giz, mas tern de tirar partido de tecnologias como os 
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computadores. Ensinar nao se pode reduzir ao bin6mio de expor a materia e 

passar exercfcios, sendo necessaria propor tarefas diversificadas, incluindo 

problemas, projetos e investigag6es, e estimular diferentes formas de trabalho e 

de interagao entre os alunos. 

2.7.3 Licenciatura em Geografia 

A geografia tern evolufdo nas ultimas decadas, tanto pela introdugao e 

aprofundamento de metodologias e tecnologias de representagao do espago 

(geoprocessamento e sistemas geograticos de informagao, cartografia 

automatizada, sensoriamento remota, etc.), no que se refere ao seu acervo 

te6rico e metodol6gico de pesquisa basica (campos novas ou renovados como 

geo-ecologia, teoria das redes geograficas, geografia cultural, geografia 

econ6mica, geografia polftica e recursos naturais, etc.), assim como de pesquisa 

aplicada (planejamento e gestao ambiental, urbana e rural). 

Estas transformag6es no campo do conhecimento geografico vern 

colocando desafios para a formagao nao apenas do ge6grafo-pesquisador 

(tecnico e planejador) como tambem para o ge6grafo-professor do ensino 

fundamental, mediae superior. 

A atual dinamica das transformag6es pelas quais o mundo passa com as 

novas tecnologias com a predominancia do instantaneo e do simultaneo, com as 

complexas interag6es entre as esferas do local e do global afetando 

profundamente o quotidiano das pessoas, exige que a Geografia procure 

caminhos te6ricos e metodol6gicos capazes de interpretar e explicar esta 

realidade dinamica. 

0 formando em Licenciatura em Geografia, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, deve ser capaz de compreender os elementos e 

processos concernentes ao meio natural e ao construfdo, com base nos 

fundamentos filos6ficos, te6ricos e metodol6gicos da Geografia, bern como no 

domfnio e aprimoramento das abordagens cientfficas pertinentes ao processo de 

produgao e aplicagao do conhecimento geografico. 
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Dentre as habilidades gerais, destaca-se que os cursos de Graduagao 

devem proporcionar o desenvolvimento da habilidade em utilizar os recursos da 

informatica. 

0 curso de licenciatura devera ser orientado tambem pelas Diretrizes 

para a Formagao lnicial de Professores da Educagao Basica em cursos de nfvel 

superior. 

Gutierrez e Preto (1994, p. 15) explicam que "o espago comunicacional 

do ensino de geografia no Brasil ainda nao se descentralizou e ainda se manifesta 

de modo regional. lnvestiga-se a expansao dos usos da tecnologia de informagao 

no chamado meio tecnico cientffico-informacional, mas o ensino da Geografia no 

Brasil ainda nao territorializou suas praticas a distancia e sua tradigao de tecnicas 

de pesquisa e comunicagao academica". 

E preciso um novo espago comunicativo e educacional para a disciplina 

academica de Geografia. As novas geragoes de ge6grafos precisarao de um novo 

espago comunicativo de articulagao institucional, estruturado sob a mediagao de 

novas instrumentais pedag6gicos da tecnologia da informagao. 

2.7.4 Licenciatura em Hist6ria 

Consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais que o graduando em 

Licenciatura em Hist6ria devera estar capacitado ao exercfcio do trabalho de 

Historiador, em todas as suas dimens6es, o que sup6e plena domfnio da natureza 

do conhecimento hist6rico e das praticas essenciais da sua produgao e difusao. 

Atendidas estas exigencias basicas e conforme as possibilidades, 

necessidades e interesses das lnstituig6es de Ensino Superior (IES), com 

formagao complementar e interdisciplinar, o profissional estara em condigoes de 

suprir demandas sociais especfficas relativas ao seu campo de conhecimento -

magisterio em todos os graus - patrimonio, assessorias a entidades publicas e 

privadas nos setores culturais, artfsticos, turfsticos. 

As Competencias e Habilidades Gerais do Licenciado em Hist6ria sao: 

dominar as diferentes concepg6es metodol6gicas que referenciam a construgao 

de categorias para a investigagao e a analise das relagoes s6cio-hist6ricas; 
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problematizar, nas multiplas dimens6es das experiencias dos sujeitos hist6ricos, a 

constituigao de diferentes relag6es de tempo e espago; conhecer as informag6es 

basicas referentes as diferentes epocas hist6ricas nas varias tradig6es 

civilizat6rias assim como sua interrelagao; transitar pelas fronteiras entre a 

Hist6ria e outras areas do conhecimento; desenvolver a pesquisa, a produgao do 

conhecimento e a sua difusao nao s6 no ambito academico, mas tambem em 

instituig6es de ensino, museus, 6rgaos de preseNagao de documentos e no 

desenvolvimento de polfticas e projetos de gestao do patrimonio cultural e 

competencia na utilizagao da informatica. 

0 curso de licenciatura deve ser orientado tambem pelas Diretrizes para a 

Formagao lnicial de Professores da Educagao Basica em cursos de nfvel superior. 

Ferreira (2009, p. 3) relata que "a sociedade brasileira esta sofrendo urn 

ritmo intenso de modificag6es, e a escola eo ensino de hist6ria em especial, tern 

de acompanhar esse processo sob pena de transmitir conhecimentos ja 

ultrapassados". Para isso, deve incorporar os temas e as inovagoes tecnol6gicas 

com que os alunos ja lidam no seu cotidiano. Constitui-se hoje, para os 

educadores do ensino fundamental e medio, um desafio muito grande ensinar 

alunos que tern contato cada vez maior com os meios de comunicagao e sofrem a 

influencia da televisao, radio, jornal, vfdeo-games, fax, computador, redes de 

informag6es e outros. 

Ainda Ferreira (2009, p. 4) afirma que "o ensino de Hist6ria deve estar 

atento para as mudangas advindas dessa nova realidade, possibilitando ao aluno 

ser capaz de compreender, de ser crftico, de poder ler o que se passa no mundo, 

qualificando-o para ser, dentro deste processo, um cidadao pleno, consciente e 

preparado para as novas relagoes trabalhistas." Entretanto, o professor de 

Hist6ria, como de resto o profissional das Ciencias Humanas, tern um certo 

desprezo pelo uso das tecnologias no ensino. Haja vista que, na maioria dos 

casas da pratica pedag6gica, o professor e um mero reprodutor das informag6es 

produzidas, tornando o ato de ensinar algo defasado e desconexo. Neste sentido, 

e necessaria, portanto, que OS professores de hist6ria passem a Compreender que 

os processes de inovagao, derivados do emprego dos recursos tecnol6gicos, 

servirao para oxigenar a pratica docente. E evidente que estamos falando 
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daqueles que permanecerem alheios a esta nova realidade, pois esses 

equipamentos nao substituirao o professor, mas o professor com perfil tradicional, 

pelo menos nas escolas de clientela de maior poder aquisitivo estara, certamente 

com os dias contados. 
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3 METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

A metodologia do trabalho de conclusao de curso consistiu em verificar na 

grade curricular dos cursos de Licenciatura em Letras-Portugues, Matematica, 

Geografia e Hist6ria, a existencia da disciplina voltada a Tecnologia da 

lnformagao nas Universidades Estaduais do Parana. 

3.1 QUANTO AO TIPO DE PESQUSIA 

A presente pesquisa e do tipo explorat6rio, pois ha pouco conhecimento 

sobre a tematica abordada e busca-se conhecer com maior profundidade o 

assunto, de maneira a torna-lo mais objetivo. Segundo Gil : 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torna-lo mais explicito ou a construir 
hip6teses. Pode-se dizer que estas pesquisas tem como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuigoes. 
Seu planejamento e, portanto, bastante flexivel, de modo que possibilite 
a consideragao dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado 
(GIL, 2009, p.41), 

Foi efetuada investigagao nos currfculos especificamente dos cursos de 

Licenciatura em Letras-Portugues, Matematica, Hist6ria e Geografia das 

Universidades Estaduais do Parana, que possufam disciplina voltada a 
Tecnologia da lnformagao. 

3.2. QUANTO A NATUREZA DA PESQUISA. 

A natureza da pesquisa e qualitativa, pois envolve pequenas amostras nao 

necessariamente representativas e nao se utiliza de tecnicas do formato 

estruturado pergunta e resposta. Classifica-se como pesquisa qualitativa, pois 

conforme Beuren e Raupp (2006, p. 92) descrevem: "na pesquisa qualitativa 
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concebem-se analises mais profundas em relagao ao fen6meno que esta sendo 

estudado", nao observadas por meio de um estudo quantitative. 

3.3. QUANTO A ABORDAGEM,TECNICAS E PROCEDIMENTOS 

De acordo com Gil: 

0 elemento mais importante para identificagao de um delineamento e o 
procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser 
definidos dois grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem 
das chamadas fontes de "papel" e aqueles cujos dados sao fornecidos 
por pessoas. No primeiro grupo, estao a pesquisa bibliogratica e a 
pesquisa documental. No segundo, estao a pesquisa experimental, a 
pesquisa ex-post facto, o levantamento eo estudo de caso {GIL, 2009, p. 
43). 

A presente pesquisa e bibliogratica documental: bibliografica par se basear 

em livros e artigos cientfficos e, documental parse valer dos currfculos dos cursos 

de Licenciatura (materiais que nao receberam ainda um tratamento analftico.) 

Segundo Gil: 

A pesquisa documental assemelha-se muito a pesquisa bibliografica. A 
diferenga essencial entre ambas esta na natureza das fontes. Enquanto 
a pesquisa bibliogratica se utiliza fundamentalmente das contribuig6es 
dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental 
vale-se de materiais que nao receberam ainda um tratamento analftico, 
ou que ainda podem ser reelaborados com os objetos da pesquisa (GIL, 
2009, p.45),. 

As fontes da pesquisa bibliografica sao, sobretudo, os materiais impresses, 

livros, publicag6es peri6dicas, impresses diversos. De acordo com GIL (2009, p. 

46), "na pesquisa documental, as fontes sao muito mais diversificadas e 

dispersas". 

A pesquisa foi efetuada em livros, artigos, em sftios e nos currfculos dos 

Cursos de Licenciatura em Letras-Portugues, Matematica, Hist6ria e Geografia. 
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3.4. DELIMITAQAO ESPACIAL E TEMPORAL 

A pesquisa foi realizada na grade curricular dos cursos de Licenciatura 

em Letras-Portugues, Matematica, Hist6ria e Geografia (ministrados nas 

Universidades Estaduais do Parana sediadas nos seguintes municfpios: Londrina, 

Maringa, Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava e Jacarezinho). Esta pesquisa foi 

realizada com base nos 05 ultimos anos (de 2004 a 2009). 

3.5. POPULAQAO E AMOSTRA 

A populagao objeto de estudo desta pesquisa constitui-se nos cursos de 

Licenciatura das Universidades Estaduais do Parana. A amostra escolhida sao os 

cursos de Licenciatura em Matematica, Letras-Portugues, Hist6ria e Geografia. A 

razao da escolha destes cursos foi pelo criteria das disciplinas ofertadas nas 

series finais do Ensino Fundamental da Educagao Basica. 

0 instrumento utilizado para a coleta de dados e documental. A partir da 

coleta, as informag6es foram tabeladas e demonstradas graficamente. 
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4. CONSOLIDACAO, ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

A seguir estao descritos os resultados consolidados, bern como a analise e 

discussao dos resultados obtidos. 

4.1. CONSOLIDAQAO DAS INFORMAQOES 

As informag6es foram levantadas dos currfculos dos Cursos de 

Licenciatura das Universidades Estaduais do Parana, em especial, dos Cursos de 

Letras-Portugues, Matematica, Historia e Geografia. 

Das 04 licenciaturas pesquisadas na Universidade Estadual do Oeste do 

Parana - UNIOESTE, nenhum curso possui disciplina voltada a Tecnologia de 

lnformagao. 

Das 04 licenciaturas pesquisadas na Universidade Estadual de Ponta 

Grossa - UEPG, nenhum curso possui disciplina voltada a Tecnologia de 

lnformagao. 

Das 04 licenciaturas pesquisadas na Universidade Estadual de Maringa -

UEM, o curso que possui disciplina voltada a Tecnologia da lnformagao eo Curso 

de Licenciatura em Matematica, na Disciplina: lntrodugao do Software 

Matematico, na 1 a serie, cuja ementa e: lniciagao a interagao com computadores 

par meio de manipulagao de softwares matematicos; sftios relacionados com o 

ensino e aprendizagem da matematica - Res. 146/05-CEP. Objetivos: Conhecer 

tecnologias de informagao e de comunicagao e analisar sftios que dao suporte ao 

ensino e aprendizagem da matematica- Res. 146/05-CEP. 

Das 04 licenciaturas pesquisadas na Universidade Estadual de Londrina -

UEL, o curso que possui disciplina voltada a Tecnologia de lnformagao e o Curso 

de Licenciatura em Matematica, na Disciplina: lntrodugao a Linguagem de 

Programagao, na 2a Serie, cuja ementa e: Organizagao do Hardware: UCP, 

memoria RAM, memoria secundaria e dispositivos de E/S; Nog6es de Software; 

Fluxograma; Algoritmos; Linguagem de programagao: variaveis, express6es 

logicas e aritmeticas, estruturas de controle, fungoes e aritmeticas, estruturas de 
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controle, fungoes, procedimentos e manipulagao com arquivos e Pniticas em 

computadores. 

Das 04 licenciaturas pesquisadas na Universidade Estadual do Centro 

Oeste- UNICENTRO, o curso que possui disciplina voltada a Tecnologia de 

lnformagao eo Curso de Licenciatura em Matematica, na Disciplina: Programagao 

Computacional, na 2a serie, carga horaria 1 02h/a, cuja ementa e: Representagao 

de dados; Algoritmos; Elementos de programagao: variaveis, expressoes logicas 

e aritmeticas, fungoes e procedimentos interativos e Desenvolvimento de 

programas. 

Das 04 licenciaturas pesquisadas na Universidade Estadual do Norte do 

Parana - UENP, os cursos que possuem disciplinas voltadas a Tecnologia da 

lnformagao sao: Curso de Licenciatura em Matematica e Licenciatura em 

Geografia: 

No curso de Licenciatura em Matematica, Disciplina e lntrodugao a 
Computagao, na 1a serie, carga horaria de 72h/a, cuja ementa e: lntrodugao 

Historica; Princfpios de funcionamento de Hardware; Dispositivos de memoria, de 

armazenamento e de entrada e safda de dados; Representagao de informagoes 

nas unidades de entrada e safda; Sistemas operacionais; Estudo de uma 

linguagem de programagao de alto nfvel e Editor, planilha e banco de dados. 

No curso de Licenciatura em Geografia, a Disciplina e: Informatica aplicada 

a Geografia, na 1 a serie, com 72h/a, cuja ementa e lntrodugao Historica e 

princfpios de funcionamento de Hardware; Dispositivos de memoria, de 

armazenamento e de entrada e safda de dados e Programas especfficos e 

internet. 

4.2 ANALISE DAS INFORMACOES 

Conforme as informagoes coletadas e apresentadas na tabela 1, percebe

se que com relagao aos Cursos de Licenciatura em Letras-Portugues e Historia 

nenhuma universidade oferece qualquer disciplina voltada a Tecnologia da 

lnformagao. 0 curso de Licenciatura em Geografia que consta disciplina 

direcionada a Tl e ofertado apenas pela UENP Campus de Cornelio Procopio. 



47 

Com relagao ao Curso de Licenciatura em Matematica, ha disciplina relacionada a 
Tl na UEL, UEM, UNICENTRO e UENP Campus de Cornelio Procopio. 

No perfodo pesquisado, de 2004 a 2009, percebe-se que de todas as 

Universidades pesquisadas, apenas na UNICENTRO houve alteragao da grade 

curricular nos ultimos 05 anos: a disciplina de Programagao Computacional 

implantada em 2004 no Curso de Licenciatura em Matematica foi ministrada no 1° 

ano do curso, sendo que em 2009 foi alterada para a oferta no 2° ano do curso. 

Observou-se que nas Universidades Estaduais do Parana, nos Cursos de 

Licenciatura pesquisados em Letras-Portugues, Matematica, Hist6ria e Geografia, 

apenas nos cursos de Licenciatura em Matematica e Geografia possuem 

disciplina relacionada a Tecnologia da lnformagao: Educagao Matematica e 

Tecnologia do Ensino (68 horas); lntrodugao a Linguagem de Programagao (68 

horas); Informatica Aplicada a Educagao Matematica (102 horas); lntrodugao ao 

Software Matematico (68 horas); Informatica Aplicada a Geografia (72 horas). 

Tabela - 1 - Cursos de Licenciatura que possuem a disciplina relacionada a Tl 

LICENCIATURA UEPG UEl UEM UNIOESTE UNICENTRO UENP 

LETRAS 

MATEMATICA X X X X 

HISTORIA 

GEOGRAFIA X 

Fonte: Pr6prios autores 

0 grafico 1, apresentado a seguir mostra quais as disciplinas que possuem 

a Tl nas faculdades pesquisadas. 
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Grafico 1 - Disciplinas analisadas que possuem a Tl em seu quadro curricular 
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Fonte: Pesquisa efetuada pelos pr6prios autores 

Conforme se observou no grafico 1, os cursos de Licenciatura em Letras

Portugues e Hist6ria nao possuem conteudo curricular voltado a Tl nas 

Universidades Estaduais do Parana. Esta situa~ao e lamentavel, pois deveriam 

estar presentes no grafico 1 todas as disciplinas, ou seja todos os cursos 

precisam incorporar a Tl em seus currfculos. 

Numa breve incursao sabre as possibilidades que a Tl pode oferecer em 

Matematica, recorreu-se a Ponte (2009) que descreve a importancia da tecnologia 

da informa~ao nos cursos de Matematica. Ele acredita que a Matematica com 

esse recurso e chamada a dar urn contributo essencial, para aprender a 

interrogar, conjecturar, descobrir e argumentar, raciocinando sabre objetos 

abstratos e relacionando-os com a realidade ffsica e social. 0 autor acredita as Tl 

servem, nao s6 para refor~ar a aquisi~ao dos conhecimentos e tecnicas em 
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grande parte ja obsoletos, mas para desenvolver novas competencias e 

capacidades, ou seja, ampliar os conhecimentos e praticas. 

Neste constructe, o professor tern usar materiais diversificados e estimular 

os alunos a consultar diversas fontes de informagao. 0 ensino na sala de aula 

nao pode se basear exclusivamente no quadro e giz mas tern de tirar partido das 

TIC. 0 ato de ensinar nao se pode reduzir ao binomio de expor a materia e passar 

exercfcios, sendo necessaria propor tarefas diversificadas, incluindo problemas, 

projetos e investigag6es e estimular diferentes formas de trabalho e de interagao 

entre os alunos, conforme explica Ponte (2009). 

Quanta ao ensino da Geografia como uso das Tl, Gutierrez e Prieto (1994) 

esclarecem que as Tl podem possibilitar uma grande gama de informag6es sabre 

a disciplina, com vistas a tratar didaticamente conteudos que possam ser 

trabalhados em sala de aula, contribuindo para aperfeigoar o ensino em sala de 

aula e fortalecer metodologicamente o trabalho didatico do professor. Tambem e 

ferramenta importante para disseminar discuss6es, reflex6es; democratizar novas 

formas alternativas de consciencia crftica e social, disponibilizando novas tipos de 

usuarios, perguntas, informag6es e sugest6es uteis que possam ser incorporadas 

de forma qualitativa a dinamica da pratica de ensino da disciplina. 

Com relagao a falta das Tl na disciplina de Letras e uma lacuna 

inconcebfvel e um olhar sabre o quadro 1 permite analisar o que isso pode 

proporcionar. 
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Quadro 1: As Consequencias da falta das Tl na Disciplina de Letras 

AS AFIRMAC(OES DE MORAES (2009) CONSEQUENCIAS DA FALTA DAS Tl 

Os alunos devem realizar praticas 0 aluno fica privado as Tl desde o come9o 

pedag6gicas onde possam integrar as Tl de sua faculdade e, portanto, limitado em 

desde o infcio de sua forma<{ao na suas pesquisas e criatividade. 

Universidade. 

Atividades desenvolvidas ao Iongo da 0 estudante fica restrito em suas 

Faculdade precisam ser concebidas de pesquisas e sem intera9ao com outros 

uma maneira que motivem o aluno a meios que lhe poderiam garantir uma 

desenvolver pesquisas na rede, a interagir forma<{ao mais adequada ao final da 

com os colegas e com outras pessoas no faculdade. 

contexto de ensino/aprendizagem de 

letras, tudo isso acontecendo no ambiente 

virtual e atraves de comunica96es 

eletronicas (emai/s, chats, f6runs, listas de 

discuss6es, entre outras). 

Os estudantes precisam se familiarizar Novamente, o aluno vai ficar desprovido de 

com terminologias, conhecer te6ricos e varias fontes oportunizadas pelas TIC, que 

estudiosos do ensino de letras no contexto poderiam ampliar o seu conhecimento 

das TIC. 

Os professores devem criar a pratica de 0 professor podera ficar prejudicado e com 

interagir com seus alunos nao somente dificuldades para fazer a intera<{ao com 

atraves de atividades presenciais como seus alunos, pois as TIC facilitariam isso. 

tambem, atividades nao-presenciais, na 

qual o uso das TIC seja solicitado. 

Fonte: adaptagao de Moraes (2009) pelas autoras. 

A lacuna existente das TIC na disciplina de Hist6ria nas faculdades 

pesquisadas, tambem e prejudicial, pois isso pode comprometer 0 ensino da 

disciplina. Ferreira (2009) diz que o ensino de Hist6ria ainda e 

predominantemente factual, trabalhando com as tendencias narrativas e 

positivistas, tornando-se, dessa forma, pouco interessante. 0 ensino de Hist6ria 

deve estar atento para as mudangas advindas das TIC, possibilitando ao aluno 

ser capaz de compreender, de ser crftico, de poder ler o que se passa no mundo, 
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qualificando-o para ser, dentro deste processo, um cidadao plena. Para esse 

autor, existem dificuldades das universidades em trabalhar com os recursos 

tecnol6gicos (o que se comprovou na pesquisa feita). Essa dificuldade faz da 

escola uma institui<;ao com pouca vontade de investir em novas formas de 

transmitir o conhecimento e a adaptac;ao a realidade. 

No grafico 2, foi mostrado o percentual de universidades que apresentam 

em sua grade curricular a disciplina de geografia. Apenas na UENP consta o 

conteudo de Tl na grade curricular, o que corresponds a 16°/o das Universidades 

Estaduais do Parana. Esse percentual e bastante reduzido e verifica-se que 

muitas universidades nao seguem ao estabelecido pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais que estabelecem que as instituic;oes de ensino superiores devem 

proporcionar o desenvolvimento da habilidade em utilizar os recursos da 

informatica. Desse modo, a disciplina de Geografia e muito pouco trabalhada nos 

cursos de graduac;ao e os professores praticamente, terao muito pouca chance de 

oferecer um ensino adequado a realidade da educac;ao atual. Fica clara que ainda 

nao se consolidou um espac;o comunicativo e educacional para a disciplina de 

Geografia, dificultando aos futuros professores a utilizarem mais os instrumentos 

pedag6gicos que as TIC podem oferecer. 

Grafico 2 - Universidades Estaduais do Parana que ofertam a Disciplina referente 

a Tl no Curso de Licenciatura em Geografia 

Universidades Estaduais do Parana que ofertam a Disciplina referente a 
Tl no Curso de Licenciatura em Geografia 

17% 

83% 

1!1 Nao oferta Disciplina referente a Tl 

o Oferta Disciplina de referente a Tl 

Fonte: Analise dos Curriculos das Universidades Estaduais do Parana 
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0 grafico 3 demonstra o percentual referente das Universidades Estaduais 

do Parana pesquisadas que ofertam as TIC no Curso de Matematica, 

observando-se que somente 56°/o delas (UEL, UEM, UNICENTRO e UENP) 

oferecem disciplina relacionada a Tl. Esse percentual pode ser considerado baixo 

e muitos professores poderao ficar prejudicados no desenvolvimento de suas 

competencias e capacidades da disciplina de Matematica, nas quais, as TIC tern 

papel importante. 

Grafico 3 - Universidades Estaduais do Parana que ofertam a Disciplina referente 

a Tl no Curso de Licenciatura em Matematica 

44% 

Universidades Estaduais do Parana que ofertam a Disciplina referente a 
Tl no Curso de Licenciatura em Matematica 

m~ Nao oferta Disciplina referente a Tl 

56% 
o Oferta Disciplina de referente a Tl 

Fonte: Analise dos Currfculos das Universidades Estaduais do Parana 

Os cursos de Licenciatura em Letras-Portugues e Hist6ria nao possuem 

conteudo curricular voltado a Tl nas Universidades Estaduais do Parana. Sem 

duvida, essas universidades poderao demorar muito para chegar a sociedade da 

informa<;ao e do conhecimento e a forma<;ao do professor, segundo Valente 

(1999) nao se modifica. Na forma<;ao, deve-se propiciar meios para que haja uma 

mudan<;a, na qual deve ser facultada ao professor assumir uma nova postura 

como educador e as universidades devem criar oportunidades de passagem de 
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informagao para ser a vivencia de uma experiencia que contextualiza o 

conhecimento que o professor construir. 

A falta de disciplinas nas grades curriculares das universidades elencadas, 

certamente trara reflexos negatives para os professores. E importante lembrar 

que o Parecer CNE/CP n. 9/2001 enfatiza a urgencia de se inserir nos cursos de 

formagao de professores em nfvel superior as TIC (BRASIL, 2001), o que tambem 

esta presente no Parecer CEB n. 1/1999, que trata do ensino medio na 

modalidade normal (BRASIL, 1999). 

4.3. DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Pelas informag6es levantadas, consolidadas e analisadas, por meio da 

grade curricular dos Cursos de Licenciatura em Letras-Portugues, Matematica, 

Hist6ria e Geografia ofertados pelas seis universidades estaduais do Parana 

infere-se que, de urn modo geral, os conteudos voltados a Tecnologia da 

lnformagao nao sao ofertados. Considerando as universidades que ofertam o 

curso de Licenciatura em Matematica, percebe-se que 56% possuem o conteudo 

direcionado as ferramentas pedag6gicas da Tecnologia da lnformagao. Com 

relagao ao Curso de Licenciatura em Geografia, apenas em uma universidade 

consta o conteudo de Tl na grade curricular, o que corresponds a 16% do todo 

das universidades estaduais. Nao encontramos conteudos curriculares voltados a 

Tl nos cursos de Licenciatura em Letras-Portugues e Hist6ria em nenhuma 

universidade. 

As TIC presentes somente nos cursos de Matematica e Geografia sao 

insuficientes para atender as demandas da sociedade do conhecimento que exige 

uma educagao permanente e que explore todas as possibilidades oferecidas pela 

tecnologia. 

Desse modo, se o professor ficar privado das TIC em algumas disciplinas, 

certamente nao tera condig6es para estabelecer estrategias pedag6gicas e 
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adequa-las as novas situag6es. Com isso, corre-se o risco de se ter escolas 

irrelevantes para os alunos, contrariando o que diz Mercado: 

A escola, como agencia de socializac;ao, de inserc;ao de valores do grupo 
social, tem o compromisso de propiciar ao aluno o desenvolvimento de 
habilidades e competencias como: capacidade de comunicar-se; dominio 
das tecnologias de informac;ao e de produc;ao, habilidade de trabalhar em 
grupo; competencia para identificar e resolver problemas; leitura critica 
dos meios de comunicac;ao de massa e capacidade de criticar a mudanc;a 
social (MERCADO, 1999, p. 16). 

Seguindo esses pensamentos, as instituig6es de ensino devem repensar 

seus paradigmas, possibilitando a construgao de novas espagos de 

conhecimentos, que devem ser abertos, continuos, se reorganizando de acordo 

com os objetivos ou os contextos nos quais cada um ocupa uma posigao evolutiva 

e singular, segundo Levi (1999). 

Em razao desses aspectos, a falta das TIC nas disciplinas apresenta 

grandes desafios para os professores e faz com que eles nao atinjam seus 

objetivos, e como resultado se evidencia a fragilidade das ag6es no futuro. 
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5 CONCLUSAO E RECOMENDACOES 

0 objetivo deste trabalho foi o de verificar se os formandos nos cursos de 

Licenciatura em Matematica, Letras, Geografia e Hist6ria das Universidades 

Estaduais do Parana, estao preparados para o uso das ferramentas das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem. Em razao desse objetivo, constatou-se o 

seguinte: 

• A partir da polftica publica implantada pelo Governo Federal de 

informatizar as escolas publicas no Brasil, verifica-se que o efeito da 

tecnologia educacional ocorreu de forma populista, pois todos os 

projetos visavam apenas a aquisigao de computadores paras 

escolas. 

• 0 uso dos 11 1aborat6rios de informatica", das escolas do Parana e de 

outros Estados brasileiros estavam sendo subutilizados, sem 

nenhum uso, pois a concepgao da maioria dos diretores de escolas 

era a de que este aparato deveria ser utilizado para ensinar 

informatica para os alunos. Desta forma, buscavam parcerias com 

empresas, as quais, de forma 11Qratuita11 ou com pequena contra 

partida dos alunos, usavam os laborat6rios para dar curso de 

editores de texto, planilhas de calculo e outros pacotes de softwares 

comercialmente conhecidos. Poucas escolas buscaram obter 

aplicativos pedag6gicos e transformarem seus laborat6rios em urn 

ambiente de aprendizagem. 

• Esta polftica de informatizagao nas escolas deixou o principal ator 

fora do processo: o Professor. Nao existe substitute para este 

profissional, que em todo o nosso caminho na busca pela 

transformagao das informag6es em conhecimento, deve ser o 

primeiro alvo de qualquer polftica publica de educagao realmente 

comprometida com a qualidade. 

• Muitas vezes o professor nao foi preparado para trabalhar com 

ferramentas da tecnologia da informagao no processo 

ensino/aprendizagem. 
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• Na matriz curricular do projeto pedag6gico dos cursos, a experiemcia 

e a polftica de flexibilizagao curricular que preve a selegao cultural e 

de criterios que deverao permear as areas curriculares de 

conhecimento - estas deverao estar organizadas em outros 

componentes curriculares que implicam saberes e aprendizagens 

necessarias para o alcance do perfil e da formagao desejados. 

• A grade curricular dos Cursos de Licenciatura em Letras-Portugues, 

Matematica, Hist6ria e Geografia ofertados pelas seis universidades 

estaduais do Parana, infere-se que, de um modo geral, os 

conteudos voltados a Tecnologia da lnformagao nao sao ofertados. 

• As grades curriculares das Licenciaturas de Matematica e Geografia, 

sao as unicas que tern as TIC e as de Letras-Portugues e Hist6ria 

nao contemplam as TIC. 

• Os professores ficarao privados das TIC e no futuro nao terao 

condig6es de estabelecerem estrategias pedag6gicas compatfveis 

as novas exigencias educacionais. 

Recomenda-se, a partir das analises das informag6es consolidadas, a 

necessidade e possibilidade do ajuste curricular utilizando a flexibilidade 

curricular, inserindo disciplinas especfficas ou conteudos voltados as tecnologias 

de informagao em disciplinas dos cursos de licenciatura das universidades 

estaduais do Parana. 

E necessaria tambem, recomendar as universidades que ofertam cursos de 

licenciatura, uma proposta a ser apresentada aos conselhos superiores ou 

colegiados universitarios, no sentido de tramitar a solicitagao de inclusao de 

disciplina especffica de Tecnologia da lnformagao como polftica publica de ou 

para formagao de novos docente. 

Outra proposta seria a de apresentar sugest6es para serem 

disponibilizadas ferramentas pedag6gicas da rede estadual de educagao basica 

aos cursos de licenciatura, podendo ser utilizadas em disciplinas de Didatica e 

Pratica de Ensino. 
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7 ANEXOS 
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DISCIPLINAS DAS LICENCIATURAS PESQUISADAS NAS UNIVERSIDADES 

ESTADUAIS DO PARANA: 
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Disciplina de Licenciatura em Matematica 



b) Disciplinas do curso Licenciatura em Matematica: 

Licenciatura em Matematica da Universidade Estadual de Londrina- UEL: 

Calculo I (204 horas); 
Geometria Analitica e Algebra Linear (136 horas); 
Elementos de Matematica (204 horas); 
Geometria e Desenho (136 horas); 
lntrodugao a Linguagem de Programagao (68 horas); 
Fisica A (136 horas); 
Calculo II A (136 horas); 
Didatica da Matematica (68 horas); 
Algebra A (136 horas); 
T6picos de Educagao Matematica I (68 horas); 
Educagao Matematica e Tecnologia do Ensino (68 horas); 
Estatistica A (68 horas); 
Pratica e Metodologia do Ensino de Matematica 1: Estagio Supervisionado (204 horas); 
Elementos de Analise Real (136 horas); 
T6picos de Educagao Matematica II (68 horas); 
Pratica e Metodologia do Ensino de Matematica I (68 horas); 
lntrodugao as Equag6es Diferenciais Ordinarias (68 horas); 
Calculo Numerico A (68 horas); 
Estatistica A (68 horas); 
Pratica e Metodologia do Ensino de Matematica II: Estagio Supervisionado (204 horas); 
Filosofia da Matematica (68 horas); 
Pratica e Metodologia do Ensino de Matematica II (68 horas); 
Matematica Financeira (68 horas); 
T6picos da Educagao para a lnclusao (68 horas); 
Estatfstica B (68 horas); 
Matematica e Meio Ambiente (68 horas). 

Carga Horaria 
Te6rica: 1.717 
Pratica: 527 
Estagio Obrigat6rio: 408 
Atividade Academica Complementar: (202 horas); 
Total do Curse: 2.(85 horas);2 
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Licenciatura em Matematica da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE- Campus Cascavel: 

Complementos da Matematica (136 horas); 
Desenho Geometrico (1 02 horas); 
Fundamentos da Matematica (136 horas); 
Geometria Analftica Vetorial (102 horas); 
Geometria Euclidiana (68 horas); 
Laborat6rio de Ensino de Matematica (68 horas); 
Psicologia da Educagao Aplicada ao Ensino da Matematica (68 horas); 
Algebra Linear (1 02 horas); 
Calculo Diferencial e Integral I (136 horas); 
Didatica Aplicada ao Ensino da Matematica (102 horas); 
Disciplinas lndependentes (68 horas); 
Resolugao de Problemas e Modelagem Matematica (68 horas); 



Tendencias em Educagao Matematica (68 horas); 
Sensoriamento Remota; 
Algebra (136 horas); 
Calculo Diferencial e Integral II (136 horas); 
Fisica para a Matematica (68 horas); 
Metodologia e Pratica de Ensino de Matematica: Estagio Supervisionado I (68 horas); 
Metod as Numericos Computacionais (136 horas); 
Analise Real (136 horas); 
Estatistica e Probabilidade (136 horas); 
Historia da Matematica (68 horas); 
lntrodugao a Pesquisa (Monografia) (i 36 horas); 
Metodologia e Pratica de Ensino de Matematica: Estagio Supervisionado II (204 horas); 
Variaveis Complexas (68 horas). 

64 

Licenciatura em Matematica da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE- Campus Foz do lguagu: 

Informatica Aplicada a Educagao Matematica (1 02 horas); 
Calculo I (204 horas); 
Geometria Analitica (68 horas); 
Geometria Euclidiana (136 horas); 
Matematica Fin ita (136 horas); 
Pratica de Ensino I (136 horas); 
Psicologia Aplicada a Educagao Matematica (68 horas); 
Algebra Linear (i 36 horas); 
Calculo II (136 horas); 
Desenho Geometrico (68 horas); 
Didatica Aplicada ao Ensino da Matematica (68 horas); 
Politicas Educacionais (68 horas); 
Disciplinas lndependentes (68 horas); 
Pratica de Ensino II (136 horas); 
Analise Real (136 horas); 
Estruturas Algebricas (136 horas); 
Estagio Supervisionado I (272 horas); 
Variaveis Complexas (68 horas); 
Calculo Ill (136 horas); 
Calculo Numerico (136 horas); 
Estatistica Aplicada a Educagao Matematica (68 horas); 
Estagio Supervisionado II (136 horas); 
Fisica (136 horas); 
Monografia (68 horas). 

Licenciatura em Matematica da Universidade Estadual do Centro-Oeste -
UNICENTRO- Campus Guarapuava/lrati: 

Algebra (102 horas); 
Algebra linear (1 02 horas); 
Calculo I (102 horas); 
Calculo II (136 horas); 
Calculo Ill (136 horas); 
Calculo Numerico (102 horas); 
Desenho Geometrico e Nog6es de geometria Descritiva (136 horas); 



Didatica da Matematica (1 02 horas)/(68 horas); 
Estagio Supervisionado em Matematica I (136 horas); 
Estagio Supervisionado em Matematica II (136 horas); 
Estatistica e Probabilidade (1 02 horas); 
Fisica Geral e Experimental (136 horas); 
Fundamentos da Matematica Elementar (204 horas); 
Fundamentos da Geometria Eucladiana e nao Eucladiana (1 02 horas); 
Hist6ria da Matematica (68 horas); 
Hist6ria e Filosofia da Ciencia (68 horas); 
L6gica Matematica (68 horas); 
Matematica Financeira (68 horas); 
Metodologia Cientifica (68 horas); 
Metodologia e Pratica do Ensino da Matematica I (1 02 horas); 
Metodologia e Pratica do Ensino da Matematica II (1 02 horas); 
Organizagao e Funcionamento da Educagao Basica (68 horas); 
Programagao Computacional (136 horas); 
Psicologia da Cognigao (68 horas); 
T6picos Especiais da Matematica (68 horas); 
Vetores e Geometria Analitica (136 horas). 

SUBTOTAL h/a 22 22 23 20 2958 
SUBTOTAL h/r 2465 
Atividades Complementares h/r 100 
Estagio Supervisionado** h/r 180 
Trabalho de Conclusao de Curso - TCC 100 
TOTAL h/r 2845 

Ucenciatura em Matematica da Universidade Estadual de Maringa- UEM: 

Calculo Diferencial e Integral I (204 horas); 
Fundamentos da Matematica (204 horas); 
Geometria Analitica (1 02 horas); 
lntrodugao ao Software Matematico (68 horas); 
Psicologia da Educagao A (68 horas); 
lntrodugao a Probabilidade Estatistica (68 horas); 

Calculo Diferencial e Integral II (136 horas); 
lntrodugao a Algebra Linear (102 horas); 
Teoria e Pratica Pedag6gica I (1 02 horas); 
Fisica Gerall (68 horas); 
Fisica Geralll (68 horas); 
Geometria Euclidiana (1 02 horas); 
Teoria e Pratica Pedag6gica II (68 horas); 
Matematica Computacional (68 horas); 
Estruturas Algebricas (136 horas); 
Construg6es Geometricas (68 horas); 
Didatica L (68 horas); 
Estagio Supervisionado I (136 horas); 
Fisica Gerallll (68 horas); 
lniciagao a Pesquisa (34 horas); 
Fisica Geral IV (68 horas); 
lntrodugao as Equag6es Diferenciais (1 02 horas); 

65 



Estagio Supervisionado II (136 horas); 
Polfticas Publicas e Gestae Educacional I (68 horas); 
Analise Real (1 36 horas); 
Calculo Numerico (85 horas); 
Estagio Supervisionado Ill (136 horas); 
lntrodugao a Geometria Nao-Euclidiana (68 horas); 
Teoria e Pratica Pedag6gica Ill (1 02 horas); 
lntrodugao as Variaveis Complexas (68 horas); 
Estagio Supervisionado IV (1 02 horas); 
Teoria e Pratica Pedag6gica IV (68 horas); 
optativas: 
Algebra de Lie (1 02 horas); 
Analise Complexa (102 horas); 
Equag6es Diferenciais (102 horas); 
Geometria Diferencial (1 02 horas); 
Grupos e Aneis (1 02 horas); 
Integral de Lebesgue (102 horas); 
lntrodugao a Algebra Computacional (1 02 horas); 
lntrodugao a Analise Funcional (1 02 horas); 
Matematica Financeira (1 02 horas); 
Metodos Matematicos Aplicados a Ffsica (1 02 horas); 
Metodos Numericos em Equag6es Diferenciais (1 02 horas); 
Mode los e Modelagem Matematica (1 02 horas); 
Programagao Linear (1 02 horas); 
Programagao Nao-linear (1 02 horas); 
Teoria Aditiva dos Numeros (102 horas); 
Teoria de Galois Elementar {102 horas); 
T6picos em Combinat6ria (1 02 horas); 
Topologia Geral (1 02 horas); 
Variedades Diferenciaveis e Grupos de Lie (1 02 horas). 

Atividades Academicas Complementares 240 
TOTAL DA CARGA HORARIA DO CURSO 3.419 
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Licenciatura em Matematica da Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG: 

Calculo Diferencial e Integral I (170 horas); 
Calculo Diferencial e Integral II (136 horas); 
Hist6ria da Matematica (68 horas); 
Algebra (102 horas); 
Algebra Linear (1 02 horas); 
Analise Real (1 02 horas); 
Fundamentos da Matematica (i 36 horas); 
Geometria Analftica (1 02 horas); 
Geometria Espacial (68 horas); 
Geometria Plana e Desenho Geometrico (136 horas); 
lnstrumentagao para o Ensino de Matematica I (68 horas); 
lnstrumentagao para o Ensino de Matematica II (1 02 horas); 
lnstrumentagao para o Ensino de Matematica Ill (102 horas); 
lnstrumentagao para o Ensino de Matematica IV (68 horas); 
Laborat6rio de Ensino de Matematica (68 horas); 
Psicologia da Educagao (68 horas); 
Estrutura e Funcionamento da Educagao Basica (68 horas); 
Fundamentos da Educagao (68 horas); 
Didatica (68 horas); 
Calculo Numerico (136 horas); 
Estatfstica e Probabilidade (1 02 horas); 



Series e Equag6es Diferenciais (136 horas); 
Ffsica Geral (136 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado em Matematica I (204 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado em Matematica II (204 horas); 
Construgao de Conceitos (68 horas); 
Ensino de Matematica Atraves da Resolugao de Problemas (68 horas); 
Geometria Descritiva (68 horas); 
lntrodugao a Matematica Avangada (68 horas); 
Matematica Financeira (68 horas); 
Modelos (68 horas); 
T6picos de Geometria (68 horas); 
T6picos de Matematica Basica I (68 horas); 
T6picos de Matematica Basica II (68 horas); 
T6picos de Matematica Basica Ill (68 horas); 
Laborat6rio de Recursos Didaticos (68 horas); 
Calculo Avangado (68 horas); 
Espagos Metricos (68 horas); 
Ffsica-Matematica (68 horas); 
Fundamentos Matematicos da Teoria da Relatividade (68 horas); 
lntrodugao a Teoria de Grupos e Aplicag6es (68 horas); 
Modelos Estocasticos (68 horas); 
Pesquisa em Educagao Matematica (68 horas); 
Programagao Linear (68 horas); 
Teoria de Grafos (68 horas); 
T6picos de Estatfstica (68 horas); 
Equag6es Diferenciais Parciais (68 horas); 
Estruturas Algebricas (68 horas); 
Fungoes de Variaveis Complexas (68 horas); 
lntrodugao a Analise Funcional (68 horas); 
lntrodugao a Dinamica dos Fluidos Computacional (68 horas); 
lntrodugao a Econoffsica (68 horas); 
lntrodugao a Teoria de Distribuig6es e Aplicag6es (68 horas); 
T6picos de Analise (68 horas); 
T6picos de Analise Numerica (68 horas); 
T6picos de Geometria Diferencial (68 horas); 
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Licenciatura em Matematica da Universidade Estadual do Norte do Parana -
FAFICOP- Campus Cornelio Procopio: 

Elementos de Algebra Linear (72 horas); 
Geometria Descritiva e Desenho Geometrico (144 horas); 
Fundamentos da Matematica Elementar (108 horas); 
Gestao e Organizagao da Educagao Basica (72 horas); 
Psicologia da Educagao (72 horas); 
lntrodugao a Computagao (72 horas); 
lntrodugao aos Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Matematica (72 horas); 
Pratica como componente curricular Obrigat6ria I (1 08 horas); 
Atividade Academico-cientffico-culturall (50 horas); 
Didatica (72 horas); 
Matematica Financeira (144 horas); 
Calculo Diferencial e Integral I (144 horas); 
Geometria Analftica e Algebra Linear (72 horas); 
Geometria (72 horas); 
Hist6ria da Matematica (72 horas); 
Pratica como componente curricular obrigat6ria II (1 08 horas); 
Atividade Academico-Cientffico-Culturalll (50 horas); 



Calculo Diferencial e Integral II ("144 horas); 
Fisica Geral e Experimental ("144 horas); 
Algebra (72 horas); 
Matematica Aplicada (72 horas); 
Estagio Supervisionado I (2"16 horas); 
Metodologia do Ensino de Matematica I (72 horas); 
Pratica como components curricular obrigat6ria Ill ("108 horas); 
Atividade Academico-Cientifico-Culturallll (50 horas); 
Analise da Reta (72 horas); 
Calculo Numerico (72 horas); 
Estatistica e Probabilidade (72 horas); 
lntrodugao a Modelagem Matematica (72 horas); 
Pratica como components curricular obrigat6ria IV ("108 horas); 
Metodologia do Ensino de Matematica II (72 horas); 
Estagio SupeNisionado II (216 horas); 
Atividade Academico-cientifico-culturaiiV (50 horas). 

Conteudos Curriculares de natureza cientifico-cultural ................................... "1.980 horas 
Atividade Academico-Cientifico-Cultural. ........................................................ 200 horas 
Estagio SupeNisionado ................................................................................... 432 horas 
Pratica como components curricular, vivenciadas ao Iongo do curso ............. 504 horas 
TOTAL DO CURSO: .................................................................................... 3. "116 horas 
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Disciplina de Licenciatura em Letras-Portugues 
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a) Disciplinas do Curso Licenciatura em Letras-Portugues: 

Licenciatura em Ungua Portuguesa e Respectivas Literaturas da Universidade 
Estadual de Londrina- UEL: 

Linguagem ldentidades (136 horas); 
Hist6ria e Usos da Leitura e Escrita (136 horas); 
Linguagem como Manifestagao Artistica (136 horas); 
0 Profissional de Letras (68 horas); 
Produgao de Texto (68 horas); 
Morfossintaxe I (136 horas); 
Linguistica I A (136 horas); 
Literatura Portuguesa I (68 horas); 
Teoria do Texto Literario I (136 horas); 
Literatura Brasileira I (68 horas); 
Morfossintaxe II (68 horas); 
Lingua Latina I A (68 horas); 
Pratica de Ensino de Lingua Portuguesa e Literaturas de Lingua Portuguesa 1: Estagio (180 

horas); 
Periodos e Estilos Literarios (68 horas); 
Literatura Brasileira Ill (68 horas); 
Psicologia da Crianga e do Adolescente (68 horas); 
lntrodugao aos Estudos Classicos (68 horas); 
Literatura latina (68 horas); 
Sintaxe Latina e Tradugao (68 horas); 
Linguistica Aplicada I (68 horas); 
Metodologia da Lingua Portuguesa I (136 horas); 
Linguistica II A (68 horas); 
Literatura Portuguesa II (68 horas); 
Literatura Brasileira II (136 horas); 
Lingua Latina I 8 (68 horas); 
Pratica de Ensino de Lingua Portuguesa e Literaturas de Lingua Portuguesa II: Estagio (220 

horas); 
Linguistica Aplicada II (68 horas); 
Metodologia da Lingua Portuguesa II (68 horas). 

Carga Horaria 
Te6rica: 1.622 
Pratica: 486 
Estagio Obrigat6rio: 400 
Atividade Academica Complementar: 612 
Total do Curso: 3.120 

Licenciatura em Portugues/lngles da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE- Campus Cascavel: 

Leitura e Produgao Textual (136 horas); 
Cultura Brasileira (68 horas); 
Literatura Classica (68 horas); 
lntrodugao aos Estudos Literarios (136 horas); 
Estudos Linguisticos I (68 horas); 
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem (68 horas); 
Lingua lnglesa I (136 horas); 



T6picos de Culturas de Lingua lnglesa (68 horas); 
Hist6ria e Formagao da Lingua Portuguesa (68 horas); 
LingOistica do Texto e do Discurso (136 horas); 
lniciagao a Pesquisa em Linguagem (68 horas); 
Morfologia Fonetica e Fonologia do Portugues (68 horas); 
Literatura Portuguesa (136 horas); 
Literatura Brasileira I (136 horas); 
Pratica de Ensino e Estagio Supervisionado de Linguas (68 horas); 
Lingua lnglesa II (136 horas); 
Estudos LingOisticos II (68 horas); 
Sintaxe do Portugues I (68 horas); 
Literatura Brasileira II (136 horas); 
Pratica de Ensino e Estagio Supervisionado Lingua- Portuguesa (136 horas); 
Pratica de Ensino e Estagio Supervisionado de Lingua lnglesa I (136 horas); 
Lingua lnglesa Ill (136 horas); 
Literaturas de Lingua lnglesa I (136 horas); 
Pedag6gica (68 horas); 
Pratica de Ensino e Estagio Supervisionado em Lingua Portuguesa (68 horas); 
Pratica de Ensino e Estagio supervisionado em Lingua lnglesa II (68 horas); 
Lingua lnglesa IV (136 horas); 
Literaturas de Lingua lnglesa II (136 horas); 
Literatura lnfanto-Juvenil (68 horas); 
Sintaxe do Portugues II (68 horas); 
Literatura Universal (68 horas); 
Monografia (68 horas); 
Especifica (68 horas); 
Disciplinas de Formagao lndependente (68 horas). 

71 

Licenciatura em Portugues/lngles da Universidade Estadual do Oeste do Parana
UNIOESTE- Campus Foz do lguagu: 

lntrodugao aos Estudos LingOisticos (68 horas); 
lntrodugao aos Estudos Literarios (68 horas); 
Lingua Latina (68 horas); 
Laborat6rio de Texto (68 horas); 
Fonetica e Fonologia do Portugues (68 horas); 
Sociologia da Educagao (68 horas); 
Formagao da Literatura Brasileira (68 horas); 
Literatura Portuguesa (68 horas); 
Lingua lnglesa I (136 horas); 
Morfossintaxe do Portugues (68 horas); 
Estudos Filol6gicos (68 horas); 
Teoria da Literatura (68 horas); 
Prosa Ficcional Brasileira (68 horas); 
Literatura de Lingua lnglesa I (68 horas); 
Psicologia da Educagao (68 horas); 
Politica Educacional Brasileira (68 horas); 
Metodologia da Pesquisa (68 horas); 
Lingua lnglesa II (136 horas); 
Semantica do Portugues (68 horas); 
Fundamentos de Leitura (68 horas); 
Estudos Sociol6gicos da Linguagem (68 horas); 



Lirica Brasileira Moderna (68 horas); 
Literatura de Lingua lnglesa II (68 horas); 
Trabalho Cientffico (68 horas); 
Lingua lnglesa Ill (136 horas); 
Estagio de Observagao em Portugues (68 horas); 
Estagio de Observagao em Ingles (68 horas); 
T6picos em Lingufstica (68 horas); 
T6picos em Lingua lnglesa (68 horas); 
T6picos em Literatura de Lingua lnglesa (68 horas); 
Disciplinas lndependentes (68 horas); 
Estagio de Docencia em Portugues (136 horas); 
Estagio de Docencia em Ingles (136 horas). 

Licenciatura em Portugues e Literaturas da Ungua Portuguesa da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste- UNICENTRO- Campus Guarapuava/lrati: 

Educagao e Sociedade (68 horas); 
Estudos Filos6ficos (68 horas); 
lntrodugao aos Estudos Lingufsticos (102 horas); 
Leitura e produc;:ao de Textos (136 horas); 
Pesquisa em Letras (68 horas); 
Textos Fundamentais da Literatura (1 02 horas); 
Didatica (68 horas); 
Estudos Latinos (68 horas); 
Lingua Portuguesa I (136 horas); 
Lingufstica I (136 horas); 
Literatura Portuguesa I (136 horas); 
Literatura Brasileira I (136 horas); 
Teoria Literaria I (102 horas); 
Estagio Supervisionado (204 horas); 
Filologia (68 horas); 
Lingua Portuguesa II (136 horas); 
Lingufstica II (102 horas); 
Literatura Brasileira II (1 02 horas); 
Literatura na Educagao Basica (68 horas); 
Literatura Portuguesa II (102 horas); 
Hist6ria da Lingua Portuguesa (1 02 horas); 
Lingufstica Aplicada (102 horas); 
Literatura Brasileira Ill (136 horas); 
Psicologia da Educagao (68 horas); 
Teoria Literaria II (102 horas); 
Trabaiho de Conclusao do Curse (136 horas); 
Atividades Complementares (202 horas). 
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Licenciatura em Letras Portugues/ Ingles da Universidade Estadual do Oeste do 
Parana- UNIOESTE- Campus Marechal Candido Rondon: 

Fonetica e Fonologia (68 horas); 
Lexicologia da Lingua Portuguesa (68 horas); 
T6picos da Gramatica Normativa (68 horas); 
Lingua lnglesa I (136 horas); 
lntrodugao aos Estudos Literarios (136 horas); 



lntrodugao aos Estudos Lingi.iisticos (68 horas); 
Psicologia do Desenvolvimento do Ensino Aprendizagem {68 horas); 
Lingua Latina I (68 horas); 
Semantica (68 horas); 
Ret6rica (68 horas); 
Teoria da Literatura (68 horas); 
Lingua lnglesa II (136 horas); 
Literatura Brasileira I (136 horas); 
Literatura lnfanto-Juvenil (68 horas); 
Didatica I (68 horas); 
Lingua Latina II (68 horas); 
Lingi.iistica Textual (68 horas); 
Lingua lnglesa Ill (136 horas); 
Didatica II Literatura Brasileira II (68 horas); 
Literatura Portuguesa I (68 horas); 
Pratica de Ensino de Lingua Portuguesa e Literatura 1/ Estagio Supervisionado (170 horas); 
Filosofia da Linguagem (68 horas); 
Analise do Discurso (68 horas); 
Lingua lnglesa IV (68 horas); 
Literatura lnglesa (68 horas); 

73 

Pratica de Ensino de Lingua Portuguesa e Literatura II/ Estagio Supervisionado ((85 horas); 
horas); 

Pratica de Ensino de Lingua lnglesa/ Estagio Supervisionado (170 horas); 
Literatura Portuguesa II (68 horas); 
Estudos Lingi.iisticos (136 horas). 

Licenciatura em Lfngua Portuguesa e Respectivas Literaturas da Universidade 
Estadual de Maringa- UEM: 

Lingua Latina (136 horas); 
Lingi.iistica I (136 horas); 
Praticas de Leitura do Texto Literario (136 horas); 
Politicas Publicas e Gestao Educacional (68 horas); 
Fundamentos da Gramatica de Lingua Portuguesa (68 horas); 
Atividades Basicas de Microens. em Lingua Portuguesa (34 horas); 
Oficina de Leitura e de Produgao Textual (102 horas); 
Lingi.iistica II (136 horas); 
Literatura Portuguesa (136 horas); 
Morfossintaxe I (136 horas); 
Cultura Classica (68 horas); 
Psicologia da Educagao A (68 horas); 
Literatura Brasileira: Poesia (68 horas); 
Praticas de Pesquisa em Letras (68 horas); 
Literatura Brasileira: Narrativa (136 horas); 
Morfossintaxe II: a subordenagao e a superordenagao (136 horas); 
Pratica de Formagao do Professor de Lingua Portuguesa (136 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado I (60 horas); 
Estudo das lnterpretag6es I (68 horas); 
Lingi.iistica Aplicada ao Ensino de Lg. Materna (68 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado II (136 horas); 
T6picos de Literatura lnfantil e Juvenil Brasileira (68 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado Ill (204 horas); 
Lingi.iistica Ill (136 horas); 
lntrodugao a Libras- Lingua Brasileira de Sinais (68 horas); 



Estudo das lnterpretag6es II (68 horas); 
Hist6ria das ldeias Literarias (68 horas); 
Literatura e Ensino (68 horas); 
Metodologia do Ensino de Gramatica (68 horas); 
T6picos de Literatura Brasileira (68 horas); 
T6picos de Literatura Portuguesa (68 horas). 

Atividades Academicas Complementares 444 
Total da Carga Horaria do Curso 3.428 
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Licenciatura em Letras Portugues/ Ingles e Respectivas Literaturas da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG: 

Psicologia da Educagao (68 horas); 
Estrutura e Funcionamento da Educagao Basica (68 horas); 
Fundamentos da Educagao (68 horas); 
Didatica (68 horas); 
Literatura Brasileira I (68 horas); 
Literatura Brasileira II (68 horas); 
Literatura Brasileira Ill (68 horas); 
Literatura Portuguesa I (68 horas); 
Literatura Portuguesa II (68 horas); 
Fundamentos de Ungua Latina (68 horas); 
lntrodugao aos Estudos Linguisticos: Fonetica e Fonologia (68 horas); 
Linguae Texto (136 horas); 
Pratica I- Leitura e Produgao de Texto (136 horas); 
Pratica II- Cultura Oral (136 horas); 
Pratica Ill- Literatura (68 horas); 
Pratica IV- Comunicagao (68 horas); 
Diacronia do Portugues (68 horas); 
Morfossintaxe do Portugues (136 horas); 
Teoria Literaria I (68 horas); 
Teoria Literaria II (68 horas); 
T6picos de Lingufstica Aplicada (68 horas); 
Semantica e Estilistica (51 horas); 
Texto e Discurso (68 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado em Lingua Portuguesa e Literatura (204 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado em Lingua lnglesa (204 horas); 
Lingua lnglesa I (136 horas); 
Lingua lnglesa II (136 horas); 
Lingua lnglesa Ill (136 horas); 
Lingua lnglesa IV (136 horas); 
Literatura lnglesa (68 horas); 
Literatura Norte-Americana (68 horas); 
Orientagao de Trabalho de Conclusao de Curso (34 horas); 
Conversagao em Lingua Espanhola (68 horas); 
Lingua Alema (68 horas); 
Literatura e Cinema (68 horas); 
T6picos de Civilizagao Francesa (68 horas); 
Critica Literaria (68 horas); 
Gramatica Normativa: Revisao (68 horas); 
Lingua Portuguesa (68 horas); 
Literatura e Mulher (68 horas); 
Seminarios Tematicos sabre a Realidade Escolar Brasileira (68 horas); 
Textualidades Contemporaneas(68 horas). 
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Licenciatura em Letras Portugues e Respectivas Literaturas da Universidade 
Estadual do Norte do Parana UENP FAFIJA- Campus Jacarezinho: 

Linguistica I (136 horas); 
Linguistica II (i 36 horas); 
Linguistica Ill (68 horas); 
Lingua Portuguesa I (136 horas); 
Lingua Portuguesa II (136 horas); 
Lingua Portuguesa Ill (68 horas); 
Lingua Portuguesa IV (136 horas); 
Lingua Latina (68 horas); 
Teoria da Literatura I (136 horas); 
Teoria da Literatura II (68 horas); 
Literatura Portuguesa I (136 horas); 
Literatura Portuguesa II (136 horas); 
Literatura Brasileira I (136 horas); 
Literatura Brasileira II (136 horas); 
Literatura de Lingua lnglesa (68 horas); 
Literatura lnfanto-Juvenill (68 horas); 
Literatura lnfanto-Juvenilll (68 horas); 
Cultura Brasileira (68 horas); 
lntrodugao a Filosofia (68 horas); 
Estrutura e Funcionamento do Ensino (68 horas); 
Psicologia da Educagao (68 horas); 
Didatica (68 horas); 
Metodos e Tecnicas de Pesquisa (68 horas); 
Pratica de Ensino de Lingua Portuguesa I (sob a forma de Estagio Supervisionado) (202 

horas); 
Pratica de Ensino de Lingua Portuguesa II (sob a forma de Estagio Supervisionado) (202 

horas); 
Pratica de Ensino de Literatura I (sob a forma de Estagio Supervisionado) (202 horas); 
Pratica de Ensino de Literatura II (sob a forma de Estagio Supervisionado) (202 horas); 
Atividades Academico-Cientifico-Culturais I (50 horas); 
Atividades Academico-Cientifico-Culturais II (50 horas); 
Atividades Academico-Cientffico-Culturais Ill (50 horas); 
Atividades Academico-Cientifico-Culturais IV (50 horas). 

Total da Carga Horaria do Curso 3244 
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Disciplinas do Curso Licenciatura em Geografia: 



Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Londrina- UEL: 

Cartografia (136 horas); 
Geologia Geral (136 horas); 
Climatologia (136 horas); 
Hist6ria do Brasil (68 horas); 
Geografia da Populagao (68 horas); 
lntrodugao ao Pensamento Geogratico (68 horas); 
Geografia Economica A (68 horas); 
Geografia Agraria (136 horas); 
Geomorfologia (136 horas); 
Teorias de Regiao e Regionalizagao (68 horas); 
Cartografia Tematica (68 horas); 
Sensoriamento Remota (68 horas); 
lntrodugao a pesquisa em Geografia (68 horas); 
Epistemologia da Geografia A (68 horas); 
Geografia Industrial (68 horas); 
Geografia Urbana (136 horas); 
Ensino da Geografia e Estagio de Vivencia Docente (204 horas); 
Hidrografia (68 horas); 
Psicologia da Educagao (68 horas); 
0 Espago Geogratico Mundial (68 horas); 
Metodologia de Pesquisa no Ensino da Geografia (68 horas); 
Geografia, Turismo e Territ6rio (68 horas); 
Geografia do Brasil (136 horas); 
Didatica da Geografia e Estagio supervisionado (204 horas); 
Recursos Naturais e Educagao Ambiental (68 horas); 
Polfticas Educacionais (68 horas); 
Biogeografia (68 horas). 

Carga Horaria 
Te6rica: 1.530 
Pratica: 714 
Estagio Obrigat6rio: 408 
Atividade Academica Complementar: (202 horas); 
Total do Curse: 2.(85 horas);2 
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Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE- Campus Francisco Beltn~o: 

Hist6ria e Epistemologia da Geografia (136 horas); 
Cartografia Geral e Tematica (136 horas); 
Geologia Geral (136 horas); 
Geografia Economica (102 horas); 
Climatologia (1 02 horas); 
Fundamentos da Educagao (68 horas); 
Geografia Regional (136 horas); 
Metodologia da Pesquisa em Ensino de Geografia (68 horas); 
Psicologia da Educagao (68 horas); 
Geomorfologia (136 horas); 
Estagio Supervisionado em Geografia I (102 horas); 
Polftica Educacional (68 horas); 



Did<Hica (102 horas); 
Biogeografia (1 02 horas); 
Geografia Agraria (136 horas); 
Geografia Urbana (1 02 horas); 
Fotointerpretagao e Sensoriamento Remota (68 horas); 
Geografia da Populagao (68 horas); 
Estagio Supervisionado em Geografia II (136 horas); 
Sociologia aplicada a Geografia (68 horas); 
Geoprocessamento (68 horas); 
Geografia do Brasil (68 horas); 
Regionalizagao do Espago Mundial (136 horas); 
Geografia das Aguas Continentais e Oceanicas (68 horas); 
Estagio Supervisionado em Geografia Ill (204 horas); 
lndependente I (68 horas); 
lndependente II (68 horas). 
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Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE- Campus Marechal Candido Rondon: 

Geologia Geral (136 horas); 
Hist6ria e Epistemologia da Geografia (136 horas); 
Quantificagao em Geografia (68 horas); 
Cartografia Geral e Tematica (136 horas); 
Hist6ria Econ6mica Geral e do Brasil (68 horas); 
Didatica (68 horas); 
Politicas da Educagao (68 horas); 
Climatologia e Hidrogeografia (136 horas); 
Pedologia (68 horas); 
Geomorfologia (136 horas); 
Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Geografia (136 horas); 
Psicologia da Educagao (68 horas); 
Estagio Supervisionado I (68 horas); 
Pratica de Ensino I (68 horas); 
Geografia Regional (136 horas); 
Biogeografia (136 horas); 
Geografia Agraria (136 horas); 
Geografia Urbana (136 horas); 
Estagio Supervisionado II (136 horas); 
Pratica de Ensino II (136 horas); 
Fotointerpretagao (68 horas); 
Fisiologia da Paisagem (68 horas); 
Geografia do Brasil (68 horas); 
Regionalizagao do Espago Mundial (68 horas); 
Monografia em Geografia (68 horas); 
Estagio Supervisionado Ill (204 horas); 
Pratica de Ensino Ill (204 horas). 

Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Centro-Oeste -
UNICENTRO- Campus Guarapuava/ Irati: 

Biogeografia (68 horas); 



Cartografia Geral (68 horas); 
Cartografia Tematica (68 horas); 
Climatologia (68 horas); 
Didatica aplicada a Geografia (68 horas); 
Educagao, Sociedade e Ensino da geografia (68 horas); 
Estagio Supervisionado para o Ensino Fundamental I (68 horas); 
Estagio Supervisionado para o Ensino Medio I (68 horas); 
Estagio Supervisionado para o Ensino Fundamental II (68 horas); 
Estagio Supervisionado para o Ensino Medio II (68 horas); 
Fundamentos de Geografia Ffsica (68 horas); 
Geografia Agraria (68 horas); 
Geografia Cultural (68 horas); 
Geografia da Populagao e movimentos Migrat6rios (68 horas); 
Geografia da Produgao e da Circulagao (68 horas); 
Geografia Economica (68 horas); 
Geografia Polftica (68 horas); 
Geografia Urbana (68 horas); 
Geologia (68 horas); 
Geomorfologia (68 horas); 
Geomorfologia Ambiental (68 horas); 
Geomorfologia do Quaternario (68 horas); 
Pratica e Pesquisa em Ensino de Geografia (68 horas); 
Processes Geol6gicos (68 horas); 
Psicologia da Educagao (68 horas); 
Redes e Organizagao do Territ6rio (68 horas); 
Seminaries de Pesquisa em Geografia I (34 horas); 
Seminaries de Pesquisa em Geografia II (34 horas); 
Das Representag6es do espago e Metodologia para o Ensino de Geografia (68 horas); 
Teorias da Geografia (68 horas); 
T6picos Especiais I (34 horas); 
T6picos Especiais II (34 horas). 

SUBTOTAL 2754 
Atividades Complementares 100 
Estagio Curricular (136 horas); 
Trabalho de Conclusao de Curso 100 
TOTAL3090 

Ucenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Maringa- UEM: 

Cartografia Geral (136 horas); 
Geologia Geral (136 horas); 
Geografia Economica (68 horas); 
lntrodugao a Ciencia Geogratica (68 horas); 
Hidrogeografia e Geografia Marinha (68 horas); 
lntrodugao ao Geoprocessamento (68 horas); 
Elementos de Topografia (34 horas); 
Metodologia Ap. aos Estudos Geograticos (96 horas); 
Climatologia Geral (68 horas); 
Geografia Regional do Brasil (68 horas); 
lntrodugao ao Sensoriamento Remote (68 horas); 
Biogeografia Geral (68 horas); 
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Geografia da PopulaQao (68 horas); 
Pedologia Geral (68 horas); 
Geografia Agraria (96 horas); 
Geografia do Parana (34 horas); 
Geografia Urbana (96 horas); 
lnstrumentaQao de Recursos Didaticos (34 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado em Ensino de Geografia I (240 horas); 
Geomorfologia (i 36 horas); 
Cartografia Tematica (68 horas); 
Didatica para o Ensino de Geografia (68 horas); 
Psicologia da EducaQao (68 horas); 
Supervisao de Estagio em Geografia I (68 horas); 
Optativa I (68 horas); 
Polfticas Publicas e Gestae Educacional (68 horas); 
Sociologia e Sociedade no Brasil (68 horas); 
Supervisao de Estagio em Geografia II (68 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado em Ensino de Geografia II (240 horas); 
Geografia das Redes (68 horas); 
Geografia Ffsica para o Ensino I (68 horas); 
Geografia Humana para o Ensino I (68 horas); 
Geografia Polftica e Cultural (68 horas); 
Supervisao de Estagio em Geografia Ill (68 horas); 
Fisiologia da Paisagem (68 horas); 
Geografia Ffsica para o Ensino II (68 horas); 
Geografia Humana para o Ensino II (68 horas); 
OrganizaQao do EspaQo Mundial (68 horas); 
Supervisao de Estagio em Geografia IV (68 horas); 
optativas: 
Analise Geomorfol6gica de Hidrossistemas Fluviais (68 horas); 
Biogeografia Aplicada (68 horas); 
Biogegrafia em Ambientes Urbanos (68 horas); 
Cartografia Tematica Aplicada (68 horas); 
Cartografia para Escolares (68 horas); 
Climatologia Aplicada (68 horas); 
Geografia da Saude (68 horas); 
Geografia do Turismo (68 horas); 
Geomorfologia Aplicada (68 horas); 
Geoprocessamento AvanQado (68 horas); 
lnterpretaQao de Fotografias Aereas e lmagens Orbitais (68 horas); 
Pedologia Aplicada (68 horas); 
T6picos Especiais em Cartografia e Ciencias Afins (68 horas); 
UrbanizaQao no Terceiro Mundo (68 horas); 
Uso e Manejo dos Recursos Naturais (68 horas). 

Atividades Academicas Complementares (202 horas); 
TOTAL DA CARGA HORARIA DO CURSO 3.382 

Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG: 

Pratica de Campo em Geografia I (68 horas); 
Pratica de Campo em Geografia II (68 horas); 
Pratica de Campo em Geografia Ill (68 horas); 
Pratica de Campo em Geografia IV (34 horas); 
Projeto Educacional em Geografia (68 horas); 
Tecnicas de Pesquisa em EducaQao Geografica (68 horas); 
Fundamentos da EducaQao (68 horas); 
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Psicologia da Educagao (68 horas); 
Estrutura e Funcionamento da Educagao Basica (68 horas); 
Didatica (68 horas); 
Climatologia (102 horas); 
Geografia Econ6mica (1 02 horas); 
Geologia Geral (1 02 horas); 
Biogeografia (1 02 horas); 
Cartografia Tematica (51 horas); 
Geoestatfstica (51 horas); 
Geografia Agraria (1 02 horas); 
Geografia da Populagao (51 horas); 
Geografia Polftica (1 02 horas); 
Geografia Social e Cultural (51 horas); 
Geografia Urbana (1 02 horas); 
Geomorfologia (1 02 horas); 
Organizagao do Espago Mundial (1 02 horas); 
Cartografia (1 02 horas); 
lntrodugao a Ciencia Geogratica (1 02 horas); 
Geografia do Brasil (1 02 horas); 
Geografia do Parana (1 02 horas); 
Orientagao de Trabalho de Conclusao de Curso (34 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado I (204 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado II (204 horas); 
Educagao Ambiental (68 horas); 
lntrodugao a Astronomia (51 horas). 
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Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Norte do Parana -
FAFICOP- Campus Cornelio Procopio: 

Antropologia Cultural (72 horas); 
Cartografia I (72 horas); 
Climatologia e Hidrografia (144 horas); 
Epistemologia da Geografia {144 horas); 
Filosofia (72 horas); 
Informatica Aplicada a Geografia (72 horas); 
Psicologia da Educagao (72 horas); 
Sociologia (72 horas); 
Atividade Academico-Cientffico-Culturall (72 horas); 
Biogeografia (72 horas); 
Cartografia II (72 horas); 
Didatica e Teoria Pedag6gica (72 horas); 
Fundamentos de Geologia e Pedologia {144 horas); 
Geografia Agraria {144 horas); 
Geografia do Brasil I (144 horas); 
Organizagao e Gestao da Educagao Basica (72 horas); 
Atividade Academico-Cientffico-Culturalll (50 horas); 
Formagao Didatica Pedag6gica eo Ensino da Geografia I (72 horas); 
Geografia do Brasil II (144 horas); 
Geomorfologia (144 horas); 
Metodologia da Pesquisa em Geografia (144 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado em Geografia I (216 horas); 
Atividade Academico-Cientffico-Culturallll (50 horas); 
Formagao Didatica Pedag6gica eo Ensino da Geografia II (72 horas); 
Geografia e Meio Ambiente (72 horas); 
Geografia Polftica (72 horas); 



Geografia Urbana e Industrial (144 horas); 
Organizagao e Regionalizagao do Espago Mundial (144 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado em Geografia II (216 horas); 
Atividade Academico-Cientffico-CulturaiiV (50 horas). 

Carga Horaria Total do Curso: 3.080 horas 
Estagio Curricular Supervisionado: 432 horas 
Atividades Complementares: 200 horas 
Pratica Curricular: 450 horas 
Conteudos especfficos: 1.998 horas 
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Disciplinas do curso Licenciatura em Hist6ria: 



Licenciatura em Hist6ria da Universidade Estadual de Londrina- UEL: 

lntroduQao a Hist6ria (68 horas); 
Historia Antiga I (68 horas); 
Hist6ria Medieval I (68 horas); 
Hist6ria da America I (68 horas); 
Antropologia e Hist6ria (68 horas); 
Hist6ria do Brasil I (68 horas); 
Hist6ria Moderna I (68 horas); 
Hist6ria Medieval II (34 horas); 
Historia Antiga II (34 horas); 
Didatica da Hist6ria (34 horas); 
NoQ6es Geograficas para a Hist6ria (68 horas); 
Hist6ria do Brasil II (68 horas); 
Hist6ria Moderna II (68 horas); 
Teoria da Hist6ria I A (68 horas); 
Hist6ria Contemporanea I A (68 horas); 
Hist6ria da America II (68 horas); 
Hist6ria do Brasil Ill (68 horas); 
Hist6ria Contemporanea II A (68 horas); 
Psicologia da CrianQa e do Adolescente (68 horas); 
Estagio Supervisionado I (202 horas); 
Hist6ria do Brasil IV (68 horas); 
Hist6ria da America II (68 horas); 
Metodologia e Pratica do Ensino de Hist6ria I (68 horas); 
Teoria da Hist6ria II A (68 horas); 
Estagio Supervisionado II (202 horas); 
Metodologia da Pesquisa Hist6rica I (68 horas); 
T6picos de Ensino da Hist6ria da America (34 horas); 
T6picos de Ensino da Historia do Brasil (34 horas); 
T6picos de Ensino da Hist6ria Antiga (34 horas); 
T6picos de Ensino da Hist6ria Medieval (34 horas); 
OrientaQao e Pratica de Ensino I A (34 horas); 
OrientaQao do Trabalho de Conclusao de Curso I (34 horas); 
Estagio SupeNisionado Ill (202 horas); 
T6picos de Ensino da Hist6ria Moderna (34 horas); 
T6picos de Ensino da Historia Contemporanea (34 horas); 
Metodologia e Pratica de Ensino de Hist6ria II (68 horas); 
Metodologia da Pesquisa Hist6rica II (68 horas); 
Hist6ria e Estudos Lingufsticos (68 horas); 
Estagio Supervisionado IV (202 horas); 
Metodologia da Pesquisa Hist6rica Ill (68 horas); 
OrientaQao e Pratica de Ensino II (34 horas); 
OrientaQao do Trabalho de Conclusao de Curso II (34 horas); 
Esquerdas no Brasil e na America Hispanica (68 horas); 
Movimentos Sociais e Politicos (68 horas); 
Hist6ria e Genera (68 horas); 
Hist6ria: TransformaQ6es Hist6ricas do Estado (68 horas); 
T6picos em Arqueologia e Cultura Material (68 horas); 
Cultura e Vida Urbana (68 horas); 
Patrim6nio Cultural: Perspectivas e Possibilidades (68 horas); 
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Hist6ria dos Estados Unidos da America (68 horas); 
Hist6ria das Relag6es lnternacionais (68 horas); 
lconografia e Hist6ria (34 horas); 
Hist6ria Econ6mica no Brasil (68 horas); 
Hist6ria Polftica no Brasil (68 horas); 
Hist6ria e Linguagens Artfsticas no Brasil (34 horas); 
Cotidiano e Privacidade na Sociedade Brasileira (68 horas); 
Apropriag6es e Representag6es da Natureza nas Fronteiras (68 horas); 
Hist6ria, Espagos e Regi6es (68 horas); 
Fronteiras e Grupamentos Etnicos na Sociedade Brasileira (68 horas); 
Hist6ria, Sociedade e Meio Ambiente (68 horas). 

Carga Horaria 
Te6rica: 1.7(68 horas); 
Pratica: 442 
Estagio Obrigat6rio: 400 
Atividade Academica Complementar: (204 horas); 
Disciplina Optativa: 306 
Total do Curso: 3.120 
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Licenciatura em Hist6ria da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE- Campus Marechal Candido Rondon: 

lntrodugao aos Estudos Hist6ricos (136 horas); 
Hist6ria Antiga (136 horas); 
Hist6ria Medieval (136 horas); 
Hist6ria do Brasil I (136 horas); 
Hist6ria do Parana (68 horas); 
Psicologia da Educagao (68 horas); 
Teoria e Metodologia da Hist6ria (136 horas); 
Hist6ria Moderna (136 horas); 
Hist6ria do Brasil II (136 horas); 
Didatica (68 horas); 
Centres de Documentagao e Muse us (136 horas); 
Hist6ria Contemporanea I (136 horas); 
Metodologia e Pratica de Ensino em Hist6ria I (68 horas); 
Hist6ria do Brasil Ill (136 horas); 
Hist6ria da America I (136 horas); 
Metoda e Tecnica de Pesquisa em Hist6ria (68 horas); 
Disciplinas de formagao independente (68 horas); 
Pratica de Ensino I (Estagio Supervisionado) (202 horas); 
Hist6ria Contemporanea II (136 horas); 
Metodologia e Pratica de Ensino em Hist6ria (68 horas); 
Hist6ria da America II (136 horas); 
Hist6ria do Brasil IV (136 horas); 
Pratica de Ensino II (Estagio Supervisionado) (202 horas); 
TCC (136 horas). 

Licenciatura em Hist6ria da Universidade Estadual do Centro-Oeste -
UNICENTRO- Campus Guarapuava/ Irati: 

Antropologia Cultural (1 02 horas); 



Hist6ria Antiga (102 horas); 
Hist6ria Medieval (1 02 horas); 
lntrodugao aos Estudos Hist6ricos (1 02 horas); 
Teoria da Hist6ria I (1 02 horas); 
Hist6ria da Arte (1 02 horas); 
Hist6ria do Brasil I (102 horas); 
Hist6ria Iberica (68 horas); 
Sociologia (136 horas); 
Teoria da Hist6ria II (1 02 horas); 
T6picos Especiais I (68 horas); 
Estagio Supervisionado I (136 horas); 
Hist6ria Contemporanea I (1 02 horas); 
Hist6ria da America I (1 02 horas); 
Hist6ria do Brasil II (1 02 horas); 
Hist6ria Moderna (1 02 horas); 
Historiografia Brasileira (68 horas); 
Pesquisa e Ensino da Hist6ria I (68 horas); 
T6picos Especiais II (68 horas); 
Estagio Supervisionado II (136 horas); 
Hist6ria Contemporanea II (102 horas); 
Hist6ria da America II (102 horas); 
Hist6riadas Politicas Publicas (68 horas); 
Hist6ria do Brasil Ill (1 02 horas); 
Hist6ria do Parana (1 02 horas); 
Pesquisa e Ensino da Hist6ria II (68 horas); 
T6picos Especiais Ill (68 horas). 

SUBTOTAL 2992 
Atividades Complementares 100 
Estagio Curricular (136 horas); 
Trabalho de Conclusao de Curso 100 
TOTAL 3328 

Licenciatura em Hist6ria da Universidade Estadual de Maringa- UEM: 

Hist6ria Antiga I (136 horas); 
Hist6ria do Brasil I (136 horas); 
Hist6ria Econ6mica I (136 horas); 
Hist6ria Medieval! (136 horas); 
lntrodugao aos Estudos Hist6ricos (68 horas); 
lntrodugao a Pesquisa Hist6rica (68 horas); 
Hist6ria do Brasil II (136 horas); 
Hist6ria Moderna I (136 horas); 
Teorias da Hist6ria (136 horas); 
Hist6ria da America I (68 horas); 
Psicologia da Educagao (68 horas); 
Hist6ria da America II (68 horas); 
Optativa I (68 horas); 
Hist6ria do Brasil Ill (136 horas); 
Hist6ria Contemporanea I (136 horas); 
Metodologia e Pratica (136 horas); 
Didatica do Ensino (68 horas); 
Optativa II (68 horas); 
Optativa IV (68 horas); 
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Estagio Curricular Supervisionado (68 horas); 
Hist6ria do Parana I (68 horas); 
Optativa Ill (68 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado II (34 horas); 
Hist6ria Contemporanea II (68 horas); 
Optativa VI (68 horas); 
Optativa VIII (68 horas); 
Optativa X (68 horas); 
Hist6ria Contemporanea Ill (68 horas); 
Optativa V (68 horas); 
Optativa VII (68 horas); 
Optativa IX (68 horas); 

Antropologia (68 horas); 
Hist6ria Antiga II (68 horas); 
Hist6ria Contemporanea IV (68 horas); 
Hist6ria Cultural e das Populag6es I (68 horas); 
Hist6ria Cultural e das Populag6es II (68 horas); 
Hist6ria da America Ill (68 horas); 
Hist6ria das Religi6es (68 horas); 
Hist6ria do Brasil IV (68 horas); 
Hist6ria do Parana II (68 horas); 
Hist6ria do Pensamento Economico (68 horas); 
Hist6ria do Tempo Presente (68 horas); 
Hist6ria Economica II (68 horas); 
Hist6ria Medieval II (68 horas); 
Hist6ria Medieval ill (68 horas); 
Hist6ria Moderna II (68 horas); 
Hist6ria Social do Trabalho (68 horas); 
T6picos Especiais em Arqueologia I (68 horas); 
T6picos Especiais em Arqueologia II (68 horas); 
T6picos Especiais em Arquivistica I (68 horas); 
T6picos Especiais em Arquivistica II (68 horas); 
T6picos Especiais em Filosofia e Ciencias Humanas (68 horas); 
T6picos Especiais em Etno-hist6ria das Populag6es lndigenas no Brasil (68 horas); 
T6picos Especiais em Ensino de Hist6ria e Tecnologia Educacional (68 horas); 
T6picos Especiais em Hist6ria do Ensino de Hist6ria (68 horas); 
T6picos Especiais em Hist6ria das Relag6es lnternacionais (68 horas); 
T6picos Especiais em Hist6ria da Arte I (68 horas); 
T6picos Especiais em Hist6ria da Arte II (68 horas); 
T6picos Especiais em Hist6ria da Asia (68 horas); 
T6picos Especiais em Hist6ria e Comunicagao (68 horas); 
T6picos Especiais em Hist6ria da Africa I (68 horas); 
T6picos Especiais em Hist6ria da Africa II (68 horas); 
T6picos Especiais em Hist6ria Politica do Seculo XX (68 horas); 
T6picos Especiais em Pre-hist6ria (68 horas). 

Atividades Academicas Complementares 300 
TOTAL DA CARGA HORARIA DO CURSO 3.3(60 horas); 

Licenciatura em Hist6ria da Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG: 

Psicologia da Educagao (68 horas); 
Estrutura e Funcionamento da Educagao Basica (68 horas); 
Didatica (68 horas); 
Oficina de Hist6ria I (136 horas); 
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Oficina de Hist6ria II {68 horas); 
Oficina de Hist6ria Ill (68 horas); 
Oficina de Hist6ria IV (68 horas); 
Oficina de Hist6ria V {68 horas); 
Hist6ria Contemporanea I (1 02 horas); 
Hist6ria Contemporanea II (136 horas); 
Hist6ria do Brasil! (1 02 horas); 
Hist6ria do Brasil II {136 horas); 
Colonizagao da America Iberica {136 horas); 
Hist6ria Antiga e Medieval (204 horas); 
Hist6ria Modern a (1 02 horas); 
Hist6ria do Parana {68 horas); 
T6picos Tematicos em Hist6ria da America (102 horas); 
T6picos Tematicos em Hist6ria I {68 horas); 
T6picos Tematicos em Hist6ria II {68 horas); 
T6picos Tematicos em Hist6ria Ill {68 horas); 
T6picos Tematicos em Hist6ria IV {68 horas); 
Estagio Curricular SupeNisionado em Hist6ria I {204 horas); 
Estagio Curricular Supervisionado em Hist6ria II (204 horas); 
Produgao do Conhecimento Hist6rico (136 horas); 
Metodos e Tecnicas de Pesquisa Hist6rica (68 horas); 
Programa Orientado de Revisao Bibliogratica {68 horas); 
Teoria da Hist6ria I (68 horas); 
Teoria da Hist6ria II (136 horas); 
Teoria da Hist6ria Ill (68 horas). 
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Licenciatura em Hist6ria da Universidade Estadual do Norte do Parana- FAFIJA
Campus Jacarezinho: 

Hist6ria Antiga (136 horas); 
Hist6ria Medieval (136 horas); 
Hist6ria da America (136 horas); 
Metodologias da Hist6ria (136 horas); 
Teorias e Fundamentos de Ensino de Hist6ria (204 horas); 
Hist6ria Moderna (136 horas); 
Hist6ria Contemporanea (136 horas); 
Hist6ria do Brasil (272 horas); 
Metodologia e Didatica do Ensino de Hist6ria (272 horas); 
Teoria da Hist6ria {68 horas); 
Hist6ria do Parana {68 horas); 
Pratica da Pesquisa Hist6rica (204 horas); 
Pratica do Ensino de Hist6ria (272 horas); 
Historiografia {136 horas); 
T6picos lnterdisciplinares- Hist6ria e Meio Ambiente (68 horas); 
T6picos lnterdisciplinares- Hist6ria Regional (68 horas); 
T6picos lnterdisciplinares- Hist6ria e ldeias {68 horas); 
T6picos lnterdisciplinares- Hist6ria e Educagao (68 horas); 
T6picos lnterdisciplinares- Hist6ria e Memoria (68 horas); 
Trabalho de Conclusao de Curse (TCC) (68 horas); 
Estagio e Pratica Pedag6gica (550 horas); 
Atividades Academicas Complementares (202 horas). 
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