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RESUMO 

COLA<;O, E. J.e DE WITT, S. Z. M. Estudo de proposta para operacionalizar os 
equipamentos de informatica como instrumentos de ensino aprendizagem nas 
unidades escolares estaduais de Fazenda Rio Grande e Rio Negro. Este 
trabalho visa verificar o usa dos equipamentos de informatica, como instrumento de 
ensino aprendizagem, nas unidades escolares da rede estadual de ensino, nos 
Municfpios de Fazenda Rio Grande e Rio Negro. Com um breve hist6rico da origem 
dos programas de incentivo ao usa do computador como ferramenta educacional e 
sua evoluc;ao. Com isso levar a reflexao sabre o usa da tecnologia (computador) na 
vida das pessoas, na escola no trabalho e em casa, incentivando o Poder Publico a 
realizar maiores investimentos neste setor educacional. Mapear o numero de 
professores que receberam ou necessitam de preparac;ao para utilizar as novas 
tecnologias. Descrever os objetivos do programa Parana Digital par ocasiao da 
implantac;ao das tecnologias, especificamente na escola publica, fazendo um 
apanhado sabre a importancia das novas tecnologias na melhoria da qualidade de 
ensino e sua relac;ao com as Concepc;oes Pedag6gicas Tradicional, Nova, 
Tecnicista, Construtivista e Contemporaneas a utilizac;ao das ferramentas como 
apoio educacional. Sugerir Polfticas Publicas de melhora na qualidade da educac;ao 
no estado do Parana com melhor aproveitamento das TICs (Tecnologias de 
lnformac;ao e Comunicac;ao ). Confrontar as realidades dos Municfpios envolvidos na 
pesquisa, diante dos novas avanc;os que ocorrem com a utilizac;ao do Software livre, 
reduc;ao nos prec;os do hardware, familiarizac;ao gradativa e sua utilidade como 
ferramenta educacional. No entanto, ainda nao ha a devida utilizac;ao das 
ferramentas tecnol6gicas disponibilizadas, tendo em vista que os docentes 
apresentam limitac;oes para otimizar e racionalizar o usa destes recursos 
educacionais. Necessitando maiores investimentos, par parte do poder publico, para 
a efetiva ampliac;ao dos espac;os ffsicos e equipamentos do Ll, sendo tambem 
relevante a substituic;ao do acesso a internet pela forma de frequencia de radio par 
via de fibra 6tica, e tambem oportunizar capacitac;ao e conscientizac;ao continuada 
dos docentes, para a operacionalizac;ao do usa das tecnol6gicas educacionais. 

Palavras-chaves:Tecnologia; Informatica; Programas; Concepc;ao-Pedag6gica; 

email: elciocolaco@ibest.com.br 
sirineumedeiros@yahoo.com.br 
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1. INTRODUCAO 

No Brasil, a Hist6ria da Informatica Educacional data de mais de 20 anos, 

nasceu a partir dos anos 80, hoje esta sendo considerado pelos 6rgaos 

governamentais como ferramenta para promover o avango tecnol6gico e cientrfico 

da sociedade, atraves de sua popularizagao. 

Essa pesquisa contempla uma diversidade de abordagens pedag6gicas, 

como a utilizagao de programas de computador educativos, e o uso do computador 

como recurso para resolugao de problemas. Segundo Tajra (2001, p. 23) "0 

computador tern o papel de provocar mudangas pedag6gicas profundas ao inves de 

automatizar ou preparar o aluno para ser capaz de trabalhar com o computador''. 

Ainda, segundo Carneiro (2002, p.44), 

0 computador no cotidiano de uma parte de nossa sociedade atravessa os 
muros da escola trazendo possibilidade de decidirmos o que conhecer e 
como interferir no processo apresentado nas telas e, tambem, dialogar com 
pessoas com quem talvez nunca cheguemos a ter um contato pessoal, 
provocando novos tipos de rela96es. (CARNEIRO, 2002,p.44). 

Enfim, este trabalho apresenta urn estudo para operacionalizar a utilizagao 

dos equipamentos de informatica como instrumentos de ensino aprendizagem nas 

unidades escolares estaduais de Fazenda Rio Grande e Rio Negro. Dessa forma, 

sera possfvel viabilizar caminhos para uma reflexao mais consciente e livre de 

preconceitos sabre o uso da informatica na educagao, esta como meio e nao fim e, 

muito menos, como substituta do professor, apenas sugeri-la como ferramenta de 

apoio ao exercfcio da docencia. Adicionalmente, conforme Silveira (2003, p. 16), "As 

novas tecnologias e os frutos da revolugao tecnol6gica tendem a ampliar o 

distanciamento entre ricos e pobres". 

0 momenta que se apresenta exige novo perfil do profissional de educagao 

em sala de aula, pois a grande responsabilidade para construgao de uma boa 

educagao que envolva o ensino e a aprendizagem esta nas maos dos professores. 

Urn novo modelo educacional sugere novas atribuigoes para esse profissional, o 

modelo tradicional de lecionar ja nao satisfaz mais. E necessaria que o professor 

nao se limite apenas a transmitir conhecimentos, mas tambem, devera produzi-los, . 
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0 prop6sito e verificar como estao sendo utilizados esses equipamentos no 

laborat6rio de informatica bern como a Tv pendrive (Multimldia), TV Paulo Freire. 

Outros recursos amplamente utilizados na escola, como a lousa e o giz, o 

livro didatico, o lapis, a linguagem e a exposigao oral e tambem a propria escola 

enquanto instituigao faz parte da tecnologia na educagao, juntamente com a TV, o 

retroprojetor, o video e o computador, tecnologias que podem ser utilizadas como 

recurso para favorecimento e estimular a aprendizagem (CARNEIRO, 2002, p. 49). 

0 livro branco da modernizagao do Governo Britanico, que foi publicado em 

Margo de 1999, ressalta as caracterlsticas de uma nova realidade que o governo 

deve ser capaz de adaptar-se continuamente as reestruturagoes sociais, pollticas e 

economicas, aos impactos das novas Tecnologias de lnformagao, buscando desta 

forma uma inter-relagao com os cidadao, diante do que preconiza a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educagao (Lei 9394/96). 

0 objeto deste estudo e investigar o processo ensino-aprendizagem 

apresentando uma proposta consolidada com orientagoes e sugestoes para 

implementar pollticas publicas a fim de estimular o usa das tecnologias de 

informagao {Tis) como ferramenta de apoio educacional. Assim sendo, algumas das 

etapas do estudo sao: fundamentar teoricamente; levantar as informagoes 

necessarias para entender a forma de usa dos equipamentos; consolidar as 

informagoes pesquisadas, por meio de relat6rio consubstanciado e apresentar 

proposta sistematizada com as informagoes necessarias para desenvolvimento 

adequado dos recursos tecnol6gicos no apoio educacional objetivando melhorar o 

usa das Tis como instrumento de apoio educacional. 

1.1 OBJETIVOS 

0 objetivo geral deste trabalho e verificar se a utilizagao das novas 

tecnologias contribui para melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem nas 

Escolas Publicas Estaduais nos munidpios de Fazenda Rio Grande e Rio Negro. 

A pesquisa foi desenvolvida com os seguintes objetivos espedficos: 

levantar atraves de pesquisa as informa<;Qes sabre a utilizagao das Tis 
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nas Escolas Estaduais nos Munidpios de Fazenda Rio Grande e Rio 

Negro; 

diagnosticar a partir dessas informac;oes, situac;oes que possam ser 

corrigidas e melhoradas; 

apresentar proposta consolidada de metodologias, disponibilizando 

essas informac;oes nas escolas da rede estadual dos referidos municfpios. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

0 trabalho justifica-se pela necessidade de potencializar o uso Pedag6gico 

das Tecnologias de lnformac;ao, uma vez que se sugere a otimizac;ao e 

racionalizac;ao de investimentos na aquisic;ao e uso destes recursos tecnol6gicos a 

disposic;ao dos alunos de todos os nfveis de Ensino Publico. 

Apesar da disponibilidade das novas tecnologias nas escolas publicas, existe 

a necessidade de capacitac;ao docente e discente no uso dessas feramentas, para 

que, tanto as gerac;oes atuais quanto as futuras se beneficiem delas. Sao 

importantes e conhecidas algumas mudanc;as provocadas pelo uso das tecnologias 

no processo de ensino aprendizagem, bern como na organizac;ao dos trabalhos nas 

escolas. Assim sendo, e necessaria maior familiarizac;ao por parte da grande maioria 

dos educadores e estudantes brasileiros no uso dessas ferramentas. 

Com os resultados da pesquisa, pretende-se oferecer subsfdios para 

avaliac;ao preliminar de futuras intervenc;oes e investimentos, a fim de otimizar o 

ambiente nas escolas com o uso das novas tecnologias de informac;ao, servindo de 

referencia para a Secretaria de Educac;ao do Estado do Parana. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

0 trabalho esta organizado em cinco sec;oes principais. Na primeira sec;ao e 
apresentada a introduc;ao, revisao de literatura, metodologia do trabalho de 

conclusao, estudo de caso/consolidac;ao dos dados/informac;ao, analise, discussao 

dos resultados, conclusoes e recomendac;oes. 

Na segunda sec;ao sao apresentados conceitos fundamentais para auxiliar na 

compreensao da pesquisa realizada. 

Na terceira sec;ao e apresentada a metodologia quanto a natureza, tipo, 

procedimentos adotados, analise dos resultados e delimitac;ao espacial. 

A quarta sec;ao apresenta os resultados da pesquisa realizado e algumas 

considerac;oes. 

A quinta sec;ao apresenta considerac;oes finais e sugestoes de trabalhos 

futuros. 

Finalmente, o documento contempla referencias utilizadas, apendices e 

anexos utilizados. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Precisa surgir novas formas de trabalhar a educac;ao, pois a sociedade nao 

se comporta mais de maneira estatica, porem, dinamica e acelerada, buscando um 

futuro melhor para as novas gerac;oes. 

A educagao deve preparar os indivfduos para acompanharem a sociedade 
em acelerado processo de mudanga, ou seja, enquanto a educagao 
tradicional seria resultants de sociedades estaticas, nas quais a transmissao 
dos conhecimentos e tradig6es produzidas pelas geragoes passadas era 
suficiente para assegurar a formagao de novas geragoes. A nova educagao 
deve pautar-se no fato vivermos em uma sociedade dinamica, na qual as 
transformag6es em ritmo acelerado tornam os conhecimentos cada vez 
mais provis6rios, pais um conhecimento que hoje e tido como verdadeiro 
pode ser superado em poucos anos ou mesmo em alguns meses. 0 
indivfduo que nao aprender a se atualizar estara condenado ao eterno 
anacronismo, a eterna defasagem de seus conhecimentos. 
(DUARTE,2003,p.1 0) 

Este trabalho de pesquisa visa a identificac;ao dos problemas encontrados 

pela releitura do processo vigente do uso e disponibilidade dos equipamentos de 

Tecnologias da lnformac;ao, nos estabelecimentos de Ensino Publico. Pois o 

processo de informatizac;ao da sociedade brasileira e irreversfvel e se a escola 

tambem nao se informatizar, correra o risco de nao ser compreendida pelas novas 

gerac;oes. 

Os princfpios do ensino definem que e dever da Familia e do Estado, no 

entanto deve ser motivo para nossa interveniencia no processo, conforme define o 

artigo 2° da Lei 9394/96 (LOB). 

2.1 PRINCIPIO DA EDUCAQAO 

Art. 2°. A educagao, dever da familiae do Estado, inspirada nos princfpios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem par finalidade o 
plena desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercfcio da 
cidadania e sua qualificagao para o trabalho. 

A responsabilidade da familiae do Estado pautada em Lei, desperta atenc;ao 

com os instrumentos de ensino aprendizagem, as tecnologias, no preparo do cliente 

da Escola Publica, respeitando o Artigo 3°: 

Art. 3°. 0 ensino sera ministrado com base nos seguintes princfpios: 
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I - igualdade de condigoes para o acesso e permanencia na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a 
arte e o saber; 
Ill- pluralismo de ideias e de concepgoes pedag6gicas; 
IV - respeito a liberdade e aprego a tolerancia; 
V- coexistencia de instituigoes publicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino publico em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorizagao do profissional da educagao escolar; 
VIII -gestao democratica do ensino publico, na forma desta Lei e da 
legislagao 

dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrao de qualidade; 
X - valorizagao da experiencia extra-escolar; 
XI - vinculagao entre a educagao escolar, o trabalho e as praticas sociais 

Os princfpios de igualdade de liberdade, respeito, pluralismo, gratuidade, 

democracia e qualidade, sao imprescindfveis para o sucesso do processo 

educacional em qualquer Iugar, principalmente na escola publica, aos trabalhadores 

em educa<;ao e necessaria orientar-se por eles. 

2.2 INCUMBENCIA DOS DOCENTES 

Diante do que preconiza a cada ente da Federa<;ao, Uniao, Estados e 

Municfpios e aos estabelecimentos de ensino, cabe ressaltar as incumbencias dos 

docentes de acordo com a LDBEN Lei 9394/96: 

Art. 13°. Os docentes incumbir-se-ao de: 
I - participar da elaboragao da proposta pedag6gica do estabelecimento de 
ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedag6gica do 
estabelecimento de ensino; 
Ill - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estrategias de recuperagao para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, alem de participar 
integralmente dos perfodos dedicados ao planejamento, a avaliagao e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI- colaborar com as atividades de articulagao da escola com as famflias e a 
comunidade. 

Os professores devem estar preparados para utiliza<;ao das novas 

ferramentas de apoio ao seu trabalho em sala de aula com seus alunos. 

Estudar os conceitos de ensino contribui para a melhoria do processo ensino

aprendizagem, atraves de uma compreensao reflexiva e crftica, em que o processo 
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de ensino e uma atividade conjunta de professores e alunos. 

Segundo, Jose Manoel Moran (2007), ha uma preocupagao com ensino de 

qualidade mais do que com educar;ao de qualidade, afirma Moran, que o ensino e 

educagao sao conceitos diferentes. 

Enquanto no ensino organiza-se uma serie de atividades didaticas para ajudar 

as alunos a compreender areas especfficas do conhecimento, na educagao o foco, 

alem de ensinar, e ajudar a integrar ensino e vida, conhecimento e etica, reflexao e 

agao. Assim e possfvel ter uma visao de totalidade, em que o grande desafio e 

caminhar para urn ensino e uma educagao de qualidade, que integre todas as 

dimensoes do ser humano. 

Para Moran, 

Ensinar e um processo social (inserido em cada cultura, com suas normas, 
tradi96es e leis), mas tambem e um processo profundamente pessoal: cada 
um de n6s desenvolve um estilo, seu caminho, dentro do que esta previsto 
para a maioria. A sociedade ensina. As institui96es aprendem e ensinam. Os 
professores aprendem e ensinam. Sua personalidade e sua competemcia 
ajudam mais ou menos. Ensinar depende tambem de o aluno querer 
aprender e estar apto a aprender em determinado nfvel (depende da 
maturidade, da motiva9ao e da competencia adquirida). (MORAN, 2007, p. 
13) 

Acrescenta ainda, que o ensino de qualidade envolve muitas variaveis, com 

uma organizagao inovadora, aberta, dinamica, com projeto pedag6gico coerente e 

participative; com infra-estrutura adequada; tecnologias; docentes bern preparados 

que tenham uma relagao efetiva com as alunos, conhecendo-os, orientando-os, 

acompanhando-os e alunos motivados, preparados, capacitados a urn 

gerenciamento pessoal e grupal. 

Segundo Valente (1977, p.19), a informatica na Educagao no Brasil nasceu a 

partir do interesse de educadores de algumas Universidades brasileiras motivadas 

pelo que ja vinha acontecendo em outros pafses como nos estados Unidos da 

America e na Franga. Porem a disseminagao das Tecnologias da lnformagao e da 

Comunicagao (TICs) nas escolas brasileiras tern tornado caminhos diferentes dos 

outros pafses. Apesar disto, as avangos pedag6gicos conseguidos atraves da 

informatica sao similares. 

Assim a implantagao do programa de informatica na educagao no Brasil inicia

se com o primeiro e segundo Seminarid Nacional de informatica em Educagao, 
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realizados, respectivamente, na Universidade de Brasflia em 1981 e na Universidade 

Federal da Bahia em 1982. Esses seminarios estabeleceram urn programa de 

atua<;ao que originou o projeto EDUCOM, com objetivo de realizar estudos e 

experiencias em informatica na Educa<;ao, e uma sistematica de trabalho diferente 

de quaisquer outros program as educacionais iniciados pelo MEC. 

Segundo Bauer, ao contrario do Renascimento, desta vez nao ha divisor de 

aguas. Sao varios: o surgimento dos computadores (1946), o infcio da fabrica<;ao 

dos computadores pessoais PC (1981 ), a populariza<;ao do CD-ROM e da Internet 

(decada de 90), a super-rodovia da informa<;ao (que esta para chegar). (BAUER, 

2001' p. 9). 

2.3 INFORMATICA NA EDUCAQAO 

Ha argumentos contrarios a utiliza<;ao da informatica na educa<;ao; os 

professores ainda se ressentem, achando que o computador ocupara seu Iugar e 

que acabarao sendo dispensaveis. 0 computador e capaz de armazenar muitas 

informa<;5es e organiza-las segundo seus parametros. Ele ate e capaz de apresenta

las seguindo uma programa<;ao pre-definida, com anima<;5es, apelos sonoros, 

pequenos videos, etc., mas nao e capaz de orientar urn raciodnio ou conduzir uma 

discussao. Nem e capaz de relacionar informa<;5es para as quais nao foi 

programado. Assim, urn computador nunca podera ocupar o Iugar de urn professor 

que nao se limite apenas a transmitir informa<;5es, sempre sera necessaria a 

interven<;ao dos professores no processo de elabora<;ao da informa<;ao. 

A utiliza<;ao do computador no ambiente escolar e feita para auxiliar o 

processo de aprendizagem, mas nao para conduzi-lo. Segundo Belloni (2005), a 

escola, por meio da integra<;ao das tecnologias de informa<;ao e comunica<;ao, 

promoveria a inclusao dos alunos na sociedade informatizada, uma vez que essas 

tecnologias estao presentes na vida atual "cabendo a escola, especialmente a 
escola publica, atuar no sentido de compensar as terrfveis desigualdades sociais e 

regionais que o acesso desigual a estas maquinas esta gerando". Belloni (2005, p. 

1 0) 
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Outros argumentos dos otimistas, como utilizar tecnologia para motivar e 

despertar a curiosidade do aluno ou ainda para desenvolver o raciocfnio, 

possibilitando situag6es de resolugao de problemas, revelam um descompasso 

pedag6gico, pois o computador como agente motivador tambem nao garante uma 

mudanga de postura do professor. Em relagao a isto, Valente (1993) comenta: 

Nesse caso, o computador mais parece um animal de zool6gico que deve 
ser vista, admirado, mas nao tocado. 0 computador entra na escola como 
meio didatico ou como objeto que o aluno deve se familiarizar, mas sem 
alterar a ordem do que acontece em sala de aula. 0 computador nunca e 
incorporado a pratica pedag6gica. Ele serve somente para tornar um pouco 
mais interessante e moderno o ambiente da escola do seculo 18. 
(VALENTE, 1993, p. 04) 

Ha um argumento complicador no processo de introdugao da informatica 

educacional, que e a dificuldade dos profissionais da educagao e da comunidade em 

aceitar e empregar uma abordagem educacional que eles mesmos nao vivenciam. A 

introdugao da informatica na educagao implica na criagao de novas posturas dos 

profissionais da educagao e na formagao destes, esse talvez seja o maior desafio a 

ser enfrentado. 

Um ponto importante que nao pode ser deixado de lado e a maneira de 

abordar as tecnologias educacionais. Elas podem ser aproveitadas para auxiliar a 

aprendizagem de uma determinada materia ou nao terem essa serventia. 0 

computador pode ser utilizado com dois prop6sitos: educacional ou nao educacional. 

A distingao entre utilizar o computador como uma tecnologia educacional ou nao 

educacional aparece em Cysneros (2002): 

E uma tecnologia educacional quando for parte de um conjunto de ac;oes 
(praxis) na escola, no lar ou noutro local com o objetivo de ensinar ou 
aprender (digitar um texto de aula, usar um software educacional ou acessar 
um site na Internet), envolvendo uma relac;ao com alguem que ensina ou 
com um aprendente. No entanto, o computador nao e uma tecnologia 
educacional quando empregado 24horas para atividades sem qualquer 
relagao com o ensino ou aprendizagem, como controle de estoque de uma 
empresa. (CYSNEIROS, 2002,p. 3). 

0 tema Informatica na Educagao abrange o uso do computador como uma 

ferramenta para auxiliar o processo ensino-aprendizagem de qualquer disciplina. 

Diante disso e fundamental que o professor esteja preparado para lidar com essa 

tecnologia de forma segura e criativa. 
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2.4 AS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA ESCOLA QUANTO AO USO DE 

COMPUTADORES 

Alguns professores que possuem computadores em suas casas, tern receio 

de utiliza-los em sua pratica pedag6gica. Urn dos fatores que causa a inseguran<;a e 

o despreparo do mestre. A maioria sabe apenas o basico: ligar o computador para 

usar o editor de texto no momenta de escrever e planejar as atividades de aula. 

Conforme SILVA, (1997) apud BORBA E PENTEADO, (2000) e importante "quebrar 

0 mito" em relagao a maquina: 

Para muitos professores, o computador e um mito, ou seja, existe a ideia de 
que ele e um instrumento muito poderoso e que exige pessoas altamente 
qualificadas para manusea-lo, o que provoca medo, inseguranc;:a e calafrios 
no primeiro contato. Ha o medo do desconhecido, medo de mostrar 
incompetencia perante os colegas, medo de danificar a maquina e causar 
prejulzos, medo de nao conseguir desenvolver as competencias em 
informaticas. (PENTEADO, 2000, p. 29). 

Esses professores devem superar seus medos e receios participando de 

cursos de aperfeigoamento, utilizando os novas recursos tecnol6gicos. Nesses 

cursos, o educador podera aprender nogoes basicas para usar o editor de texto e 

fazer planilhas. Alem de aprender a acessar a Internet e, experimentar alguns 

softwares diferentes. 0 educador atualizado podera entender melhor as ferramentas 

disponfveis para incorpora-las em sua pratica pedag6gica. 

Alem do despreparo de alguns professores, existem outros fatores que 

dificultam o usa de tecnologias digitais nas escolas tais como: equipamentos que 

nao funcionam, falta de estfmulo ao usa das ferramentas pelos gestores, internet 

com sinal muito fraco, falta de urn professor de apoio no laborat6rio. 

Em urn enfoque te6rico equilibrado nao e simples de encontrar, 

principalmente porque e uma situagao escolar inedita e tambem porque o 

objeto de estudo esta em constante transformagao, com o surgimento de novas 

computadores, novas hardwares, novas formas de relacionar esses elementos, 

novas polfticas publicas voltadas para a area educacional. lsso exige dos 

pesquisadores, uma atitude, que permita ir e vir par esses caminhos, sem perder o 

rumo. 
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Segundo Magela (1977, p.19), a informatica educacional pode ser configurada 

como uma area de estudo que contribui para o desenvolvimento da educac;ao 

escolarizada como urn todo, e que deve estar de acordo com os objetivos definidos 

no plano pedagogico escolar e com as propostas da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educac;ao. Ela visa propiciar a alunos e professores mais urn ambiente onde a 

aprendizagem pode ser estimulada, atraves da uniao dos recursos da informatica 

com os objetivos particulares de cada disciplina ou visando o desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares e cooperatives. "Os professores, em particular os que 

atuam nas escolas publicas que dispoem de laboratories de informatica, tern o 

desafio de desenvolver no seu dia-a-dia a autonomia necessaria para estabelecer 

urn vinculo entre a propria pratica e as novas tecnologias, para assim contribulrem 

na transformac;ao de sua ac;ao pedagogica" (MELO NETO, 2007, p. 16). 

Fala-se em mudanc;a ou em necessidade de mudanc;a, mas a propria 

expressao "novas tecnologias" tern dificuldade em situar se na educac;ao. Afinal, o 

que seria este "novo" para o professor que ainda tern dificuldades com praticas 

antigas (Melo Neto, 2007, p.15). Apesar de, atualmente, o termo mais utilizado no 

que se refere as tecnologias de informatica seja "tecnologia da comunicac;ao e 

informac;ao", nesta pesquisa, como tambem aponta Carneiro (2002, p. 47), o termo 

"tecnologias educacionais" pode representar o conjunto de tecnologias utilizadas no 

ambiente escolar, a comec;ar pela propria instituic;ao escola. Alem do mais, esta 

substituic;ao propiciou uma maior proximidade com os professores pesquisados. 

0 computador e uma tecnologia educacional fantastica, desde que usado 

como recurso material, seja engajado em alguma pratica educativa, girando em 

torno dos processos de ensino e de aprendizagem, sempre promovendo algum tipo 

de relac;ao entre educadores e a tecnologia, ou entre aprendizes e a tecnologia. 

Segundo MERCADO, a informatica nao deve ser vista como redentora da 

educac;ao, mas como uma contribuinte na construc;ao de uma escola capaz de 

superar seus limites e ainda afirma que: Precisa-se conscientizar de que nao e 

somente a introduc;ao da tecnologia, dos computadores, que trara mudanc;as na 

aprendizagem dos alunos. Os computadores, a internet e softwares sao ferramentas 

ricas em possibilidades que contribuem com a melhoria do nlvel de aprendizagem, 

desde que haja uma reformulac;ao no curricula, que se criem novas metodologias, 
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se repense qual o significado da aprendizagem (MERCADO, 2002, p.34). 

0 mundo se move a uma velocidade supersonica, onde o mundo tornou-se 

acessfvel a todos, bibliotecas de outros pafses, pessoas de rac;as e crenc;as 

diversas, enfim, o mundo tornou-se uma aldeia global, uma teia de relac;oes movidas 

em grande parte pela tecnologia em comunicac;ao: televisao, radio, telefone e 

atualmente se destaca a Internet, espac;o onde pode-se fazer transac;oes comerciais, 

bancarias, bate-papo, educac;ao, etc. 

Portanto, se faz necessaria a utilizac;ao da informatica na educac;ao, ora, a 

informatica pode ser usada de varias formas: para o bern comum, para difusao de 

informac;oes saudaveis e uteis, para comunicac;ao, neg6cios ou para a proliferac;ao 

de maleffcios como pornografias, pedofilia, fabricac;ao de armas, trafico e tantas 

outras coisas. Entao, e de fundamental importancia para a sociedade refletir sobre o 

uso da informatica na educac;ao. 

Para MELLO (1993, p.32): "espera-se da escola, portanto, que contribua para 

a qualificac;ao da cidadania, que vai alem da reivindicac;ao da igualdade formal, para 

exercer de forma responsavel a defesa de seus interesses. Aquisic;ao de 

conhecimentos, compreensao de ideias e valores, formac;ao de habitos de 

convivencia num mundo cambiante e plural, sao entendidas como condic;oes para 

que essa forma de exercfcios da cidadania contribua para tornar a sociedade mais 

justa, solidaria e integrada". 

Empregue-se o termo Informatica Educacional (IE) ao referir-se ao uso do 

computador e suas ferramentas na educac;ao, seguindo o conceito de VALENTE 

(1993), que caracteriza a IE como o processo que coloca o computador e sua 

tecnologia a servic;o da educac;ao. Como dito anteriormente, as novas tecnologias de 

comunicac;ao e informac;ao, principalmente o computador, estao presentes no dia-a

dia do estudante, em sua casa eventualmente na escola, assumindo um papel 

importante no processo de ensino-aprendizagem e trazendo ao ato de estudar uma 

nova motivac;ao. Sendo assim, a Informatica Educacional (IE) tern muito a contribuir 

no ensino publico em geral. 

Bossuet (1985, p.31) tambem diz que: "para o professor ou para o pedagogo, 

a utilizac;ao de um computador deve, antes de tudo, resultar de uma escolha 

baseada no conhecimento das possibilidades oferecidas pela maquina". Po is, se a 
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maquina nao oferecer vantagens e nem colaborar para facilitar e ampliar o 

conhecimento do aluno, nao ha motivos para utiliza-la. 0 computador e urn meio 

(ferramenta), uma tecnologia a servic;o da educac;ao, mas e preciso conhecer suas 

potencialidades, saber onde e quando ele sera utilizado. 

"0 uso dos computadores esta obrigando a repensar como se realiza a 

aquisic;ao do conhecimento, e a tratar o processo ensino-aprendizagem numa 

abordagem construtiva, na qual os alunos criam, exploram, e integram 

conhecimento" (Stahl, 1991, p.S). 

Sabe-se que uma boa aprendizagem pode ser alcanc;ada numa parceria 

entre professor-aluno. Para haver urn ensino significative que abranja todos os 

educandos as aulas precisam ser mais participativas, interativas, envolventes, os 

alunos devem se tornar agentes da construc;ao de seu proprio conhecimento, o 

professor por sua vez estara utilizando a tecnologia para dinamizar as aulas e 

orientar os alunos na construc;ao de seu saber. A utilizac;ao do computador como 

recurso de auxilio na construc;ao do conhecimento dentro e fora da sala de aula 

torna-se uma realidade 

0 computador e urn meio, urn recurso mediador de uma aprendizagem 

dinamica, ele nao substitui o professor, mas auxilia-o como ferramenta interativa na 

construc;ao da aprendizagem. Quando utilizado de forma adequada pelo professor, 

enriquece o ambiente de aprendizagem dos alunos. 

Portanto, quanto a informatizac;ao da educac;ao, concordo com Fernando 

Motta (1986, p. 123): "o esforc;o da educac;ao no sentido de formar indivfduos livres, 

seguros e responsaveis, capazes de pensar por conta propria, sera necessariamente 

maior e mais diffcil no futuro do que ja tern sido". No passado o professor era 

considerado o detentor da verdade e do conhecimento, seu poder era quase que 

absoluto e inquestionavel. Hoje o professor perde esse poder de unico detentor do 

saber, ora qualquer pessoa pode acessar a Internet e buscar informac;oes sobre 

tudo, em tempo real e o quanto desejar, talvez ate mais que os professores que as 

vezes nao tern tempo suficiente para preparar suas aulas ou ler urn livro. 

Diante dessa realidade informatizada, ha uma emergente necessidade de 

preparar os cidadaos para que saibam ler, interpretar, analisar e refletir criticamente 

sobre as informac;oes recebidas e selecionar as significativas para si e para o uso 
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coletivo. A populagao, de urn modo geral, esta carente de recursos tecnicos e 

educacionais para enfrentar e lidar com urn futuro que caminha na ambigOidade do 

local e global, do espago ffsico e virtual. 

Para Pretto (1996, p.99), "o analfabeto do futuro sera aquele que nao souber 

ler as imagens geradas pelos meios eletronicos de comunicagao". E isso nao 

significa apenas o aprendizado do alfabeto dessa nova linguagem. A nova geragao e 

introduzida nesse universo desde o nascimento e por isso sua intimidade com os 

meios eletronicos ocorre numa relagao de identificagao e fascinagao. A geragao dos 

idosos de hoje tern revelado suas dificuldades em entender a nova linguagem e em 

lidar com os avangos tecnol6gicos ate mesmo nas quest6es mais basicas como os 

eletrodomesticos, celulares, microondas, caixas eletronicos instalados nos bancos, 

enfim quase tudo precisa ser programado ou pelo menos receber urn simples 

comando, mas para isso e necessaria algum conhecimento basico. Muitos idosos 

viveram sua vida toda no meio rural, sem obter nenhum grau de instrugao escolar e 

muito menos em informatica, portanto, ha urn grande numero de analfabetos digitais 

em nossa sociedade brasileira e em tantas outras partes do mundo. 

E necessaria vincular as praticas de uso das tecnologias educacionais com as 

concepg6es Pedag6gicas Tradicional, Nova, Tecnicista, Construtivista e 

Contemporanea, para que o uso do computador seja direcionado conforme cada 

tendencia. 

2.5 OS TIPOS DE CONCEP<;OES PEDAGOGICAS 

A Pedagogia exerce importante papel no processo de ensino aprendizagem. 

Define o metoda que sera adotado pelo professor para ensinar seu aluno. A tecnica 

depende da metodologia escolhida pelo educador. Cada metodologia e baseada em 

pressupostos te6ricos pr6prios, onde esta implfcita a tecnica de ensino a ser seguida 

e o tipo de avaliagao que e levado em conta. A escolha da concepgao pedag6gica 

depende do objetivo a ser alcangado pelo professor. Por intermedio dela fica definido 

o tipo de aluno que se quer formar: criativo, passivo, crftico, acrftico, autonomo, etc. 

As caracterfsticas das seguintes concepg6es pedag6gicas sao abordadas: 
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Tradicional, Nova, Tecnicista, Construtivista e Contemporanea. Em cada uma delas 

sao enfocados os pontos importantes do processo de ensino-aprendizagem. 

2.5.1 Concepc;ao pedag6gica tradicional 

Na concepc;ao pedag6gica tradicional o processo ensino-aprendizagem e 

centrado no professor e na transmissao de conhecimento. 0 professor e o detentor 

do saber, urn modelo a ser seguido. Ele transmite o saber, enquanto o aluno e urn 

mero receptor. Segundo Moraes (2002), "o ensino e organizado por especialidades, 

func;oes, em que cada disciplina e pensada separadamente"(MORAES, 2002, 

p.137). 0 conhecimento e apresentado de forma fragmentada, nao existindo a 

relac;ao das partes com o todo. A fragmentac;ao ocorre quando o professor trabalha 

os conteudos de maneira isolada, nao relacionando-o com outros assuntos da sua 

materia, de outra disciplina ou com o cotidiano. Na abordagem tradicional o aluno e 

urn ser passivo, que escuta atentamente e toma nota das explicac;oes do professor. 

A participac;ao do educando e modesta e acrftica. Esse modelo pedag6gico 

considera urn grupo de alunos como unico e homogeneo, nao levando em conta as 

diferenc;as individuais de cada aluno. A metodologia adotada por essa concepc;ao 

pedag6gica enfatiza a aula expositiva. 

Nesse sistema, sao apresentados conteudos, exemplos resolvidos seguidos 

de varios exercfcios de fixac;ao. Os conteudos sao assimilados por intermedio da 

memorizac;ao e de c6pia para mais tarde serem reproduzidos em testes e/ou provas. 

Becker (1994), refere-se a concepc;ao pedag6gica tradicional chamando-a de 

diretiva. Para ele a metodologia utilizada nessa pratica de ensino enfatiza a 

transferencia do conhecimento. De acordo com o autor," ( ... ) o aluno aprende se, e 

somente se, o professor ensina. 0 professor acredita no mito da transferencia do 

conhecimento: o que ele sabe, nao importa o nfvel de abstrac;ao ou de formalizac;ao, 

pode ser transferido ou transmitido para o aluno. Tudo o que tern a fazer e submeter

se a fala do professor: ficar em silencio, prestar atenc;ao, ficar quieta e repetir tantas 

vezes quantas forem necessarias, escrevendo, lendo, etc, ate aderir em sua mente, 

o que o professor deu" (BECKER, 1994, p. 90). Nessa abordagem pedag6gica a 
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avaliagao prioriza a memorizagao dos conteudos por parte dos alunos. Obtem exito 

os educandos que se esforgam intelectualmente na assimilagao dos conteudos. 

Para BECKER (1994) apud BECKER(2002), a epistemologia implfcita na 

metodologia tradicional e a empirista. De acordo com a visao empirista, o indivfduo 

nasce sem nenhum tipo de conhecimento. 0 conhecimento e adquirido no meio 

ffsico e/ou social por intermedio dos 6rgaos dos sentidos. A pratica pedag6gica que 

enfatiza a assimilagao do conhecimento por meio da transmissao de conteudos esta 

baseada na visao empirista. 

Na concepgao pedag6gica tradicional o computador pode ser utilizado para 

auxiliar o professor na transmissao do conhecimento. Para isso sao escolhidos 

recursos computacionais que abordam o metoda de ensino por instrugao. As 

atividades sao executadas passo a passo pelo aluno por meio de rotinas 

estabelecidas. Esse metoda de ensino pode ser adotado para auxiliar o educando na 

fixagao de conteudos. Nesse caso, os recursos selecionados apresentam exercfcios 

objetivos ou de escolha multipla acompanhados de respostas 

2.5.2 Concepgao pedag6gica nova 

A concepgao pedag6gica nova e baseada nas tecnicas desenvolvidas pelo 

psic61ogo clfnico Carl Rogers. 0 processo de ensino aprendizagem e centrado 

apenas no educando. 0 professor nao transmite o conteudo. Ele e um facilitador 

(termo difundido pelo autor), seu objetivo e auxiliar o aluno, interferindo o mfnimo 

possfvel na aprendizagem do mesmo. Cabe ao educador criar condigoes para 

desenvolver no educando sua autonomia. Na abordagem nova o conteudo 

desenvolvido advem das experiencias dos alunos resultantes da interagao com o 

meio ffsico e social. 0 papel do professor e despertar o conhecimento existente no 

aluno. De acordo com Aranha (1996), "a escola nova tern por princfpio o 'aprender 

fazendo"' (ARANHA. 1996, p.168). Os adeptos dessa concepgao pedag6gica 

acreditam que o educando aprende sozinho sem a ajuda do professor. 

A avaliagao prioriza as atitudes e habilidades dos alunos. Nela sao levadas 

em conta a cooperagao e a solidariedade. Tambem sao valorizados aspectos 
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pedag6gicos como empatia e confianga, enfatizando as relagoes interpessoais e ao 

crescimento que delas resulta. Becker (1994) denomina a concepgao pedag6gica 

nova de nao-diretiva. Segundo o autor a epistemologia envolvida nessa abordagem 

e a apriorista. Essa epistemologia afirma que o conhecimento de cada educando 

esta ligado a sua heranga genetica. Para desenvolver esse conhecimento e 

necessaria exercita-lo por meio de atividades individualizadas e em grupos. 

Na concepgao pedag6gica nova, a selegao dos recursos tecnol6gicos deve 

oportunizar o desenvolvimento do aluno. 0 crescimento do educando e 

proporcionado pela escolha de conteudos baseados em suas experiemcias. Logo, os 

recursos tecnol6gicos podem ser aproveitados para auxiliar nessas experiencias. 

2.5.3 Concepgao pedag6gica tecnicista 

A concepgao pedag6gica tecnicista e baseada em tecnicas de ensino

aprendizagem que priorizam a transmissao do conhecimento. 0 professor e o aluno 

sao considerados dentro dessa abordagem como secundarios. 0 educando e urn 

ouvinte. Ele apenas realiza as atividades propostas pelo professor. 0 educador 

apenas transmite o conteudo utilizando os metodos de ensino elaborado por 

especialistas. 

Segundo Aranha (1996), " ( ... ) o metodo usado para a transmissao dos 

conhecimentos e o Taylorista, que supoe a divisao de tarefas entre os diversos 

tecnicos de ensino que estao incumbidos do planejamento racional do trabalho 

educacional, cabendo ao professor a execugao em sala de aula daquilo que foi 

projetado fora dela" (ARANHA.1996, p. 175) Esse tipo de metodologia de ensino visa 

a preparagao do educando para o mercado de trabalho. lsso ocorre, porque a 

concepgao pedag6gica tecnicista e baseada em urn modelo empresarial capitalista. 

Na abordagem tecnicista sao utilizados recursos didaticos como filmes, 

computadores slides, etc. Eles funcionam como meio alternative para apresentar urn 

determinado conteudo pelo professor. Cada recurso e aproveitado mediante uma 

tecnica ja formulada pelos especialistas de ensino. Nesse caso, professores e 

alunos nao podem explorar nenhum tipo de recurso de forma livre e criativa. A 
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metodologia tecnicista nao incentiva a criatividade e a criticidade do aluno. 0 

educando nesse processo e visto como um ser passivo e acrltico. Ele aprende 

tecnicas e estrategias visando apenas o preparo para o trabalho. 

A epistemologia implfcita na concepc;ao pedagogica tecnicista e a empirista. 

De acordo com Moraes (2002), essa concepc;ao "considera a experiencia, ou a 

experimentac;ao planejada, como base do conhecimento, o que denota sua origem 

tambem empirista de que o conhecimento e o resultado direto da experiencia" 

(MORAES. 2002, p. 52). 

Na concepc;ao tecnicista o computador e um recurso tecnologico usado para 

transmitir o conhecimento. Nessa concepc;ao sao utilizados softwares pelo metoda 

da instruc;ao programada. Esse metoda consiste em apresentar os conteudos em 

modulos sequenciais. Cada modulo apresenta questoes objetivas ou de multiplas 

escolhas para o educando responder. Se o aluno acertar a resposta ele passa para a 

proxima questao e assim sucessivamente. Quando o modulo for concluido o 

educando avanc;a para o proximo modulo. 

2.5.4 Concepc;ao pedagogica construtivista 

A concepc;ao pedagogica construtivista e baseada numa abordagem 

interacionista entre aluno, professor e conhecimento. 0 conhecimento nao e inato. 

Ele tambem nao e transmitido apenas pelo professor e sim pela interac;ao 

aluno/professor/objeto de conhecimento. Na metodologia construtivista o aluno nao e 

um sujeito passivo e sim atuante no processo ensino-aprendizagem. Ele constroi o 

conhecimento por meio de atividades que possibilitam a invenc;ao e a descoberta. 

Essa construc;ao e produzida a partir do desenvolvimento de etapas ou estagios 

sucessivos da inteligencia, em que o ser humano organiza o pensamento e a 

afetividade. 

Para Moraes (2002), o papel do professor no processo de ensino

aprendizagem construtivista e "criar perturbac;oes, provocar desequilibrios e, ao 

mesmo tempo, colocar um certo limite nesse desequilibrio, propondo situac;oes

problema, desafios a serem vencidos pelos alunos, para que possam construir 



28 

conhecimento e, portanto, aprender'' (MORAES.2002, p.144). 

0 professor atua como urn instigador nesse processo e nao como urn simples 

transmissor de conhecimento. Na abordagem construtivista e levado em conta o 

contexto cultural e social de cada aluno. Cabe ao professor estabelecer conexoes 

entre a aprendizagem e o meio que o aluno esta inserido. Para que isso ocorra e 
necessaria criar situagoes-problemas e desafios que oportunizem a construgao do 

conhecimento e, portanto, o aprendizado. Embora se note preocupagao com 

relagoes sociais, a enfase esta na capacidade do aluno integrar informag6es e 

processa-las. 

Becker ( 1994) refere-se a concepgao pedag6gica construtivista chamando-a 

de pedagogia relacional. Para o autor a epistemologia envolvida nessa perspectiva e 
o construtivismo. Os adeptos do construtivismo acreditam que o conhecimento esta 

constantemente em processo de construgao e reconstrugao. Neste processo, o 

professor e o aluno compartilham, par meio do dialogo, as mesmas 

responsabilidades em que ambos sao agentes da transformagao. 

Na concepgao pedag6gica construtivista o computador e utilizado para auxiliar 

o aluno na construgao do conhecimento. A interagao aluno/professor/conhecimento 

pode ser estendida ao usa do computador, desde que a escolha de softwares e 

outros recursos possibilitem ao aluno construir o conhecimento par meio de 

atividades que priorizem a criagao e a descoberta e nao somente a transmissao do 

conhecimento. 

2.5.5 Concepgao pedag6gica contemporanea 

A concepgao pedag6gica contemporanea e uma proposta mais recente de 

ensino aprendizagem. Ela e defendida par educadores e pensadores como Miguel 

Arroyo Moacir Gadotti, Maria Candida Moraes, Edgar Morin, Philppe Perrenound, 

entre outros. Cada autor denomina a nova proposta de ensino par urn nome 

diferente. Para Morin ela e chamada de "Pedagogia Reflexiva", enquanto que 

Gadotti a chama de "Concepgao Pedag6gica Contemporanea". A metodologia 

contemporanea e baseada na perspectiva pedag6gica da praxis. A pedagogia da 
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praxis assevera que pratica e teoria devem estar em sincronia no processo de 

ensino-aprendizagem. A teoria orienta a pratica pedag6gica. E a pratica serve para 

questionar a teo ria. 

Para entender as perspectivas atuais de educac;ao que permeiam a 

abordagem contemporanea e importante destacar, segundo Gadotti (2000), as 

seguintes categorias: planetaridade, sustentabilidade, virtualidade, globalizac;ao e 

transdiscisplinaridade. A planetaridade e a sustentabilidade enfocam a preocupagao 

com a preservac;ao do meio ambiente. 0 homem e visto numa perspectiva 

planetaria. Ele faz parte do planeta Terra, a ele cabe a tarefa de preserva-lo, 

tornando-o sustentavel. A categoria virtualidade aborda o uso de computadores na 

educac;ao. Nessa categoria e mencionada a Internet, urn recurso disponlvel para 

obter os mais variados tipos de informac;ao. Na categoria globalizac;ao sao discutidas 

as questoes pollticas, econ6micas e culturais e as comunicac;oes num contexto 

global. Na categoria e enfatizada a importancia de se ter no mundo uma 

globalizac;ao solidaria. A palavra transdicisplinaridade e nova. Alguns autores tern 

dificuldades para defini-la. Segundo Gadotti (2000) apud Goldmann (1979), a 

palavra: 

Transdisciplinaridade engloba e transcende as disciplinas, sem anula-las, 
mantendo a complexidade do real, em que: 
a) nunca ha pontos de partida absolutamente certos, nem problemas 
definitivamente resolvidos; 
b) o pensamento nunca avanga em linha reta, pois toda a verdade parcial 

s6 assume sua verdadeira significagao por seu Iugar no conjunto, da 
mesma forma que o conjunto s6 pode ser conhecido pelo progresso no 
conhecimento das verdades parciais; e a marcha do conhecimento aparece 
como perpetua oscilagao entre as partes e o todo, que se devem esclarecer 
mutuamente (GADOTTI. 2000, p. 38). 

A concepc;ao pedag6gica contemporanea no processo de ensino

aprendizagem engloba questoes ambientais, econ6micas, pollticas, sociais e 

culturais. Alem disso, o avanc;o tecnol6gico possibilitou o desenvolvimento da 

Informatica, que por sua vez permitiu que fosse adentrado na era da informac;ao 

virtual por meio da Internet. Todas as questoes abordadas acima nao podem ficar 

fora do contexto escolar. A escola deve ser urn espac;o que possibilita o dialogo e a 

troca de ideias. Nela o aluno necessita de autonomia para buscar informac;oes de 

seu interesse. 0 papel do professor nessa concepc;ao pedag6gica eo de orientador 
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e instigador do conhecimento. 0 processo de 

ensino-aprendizagem e baseado na troca de informagoes entre o professor e o 

aluno. Nesse processo, o professor nao e o unico a transmitir o conhecimento. 

A epistemologia implicita na concepgao pedag6gica contemporanea nao esta 

bern definida. Alguns acreditam que ela esta apoiada no paradigma da complexidade 

defendido par Morin. Outros acham que ela e baseada no paradigma holonomico 

defendido par Gadotti. 0 paradigma holonomico tern sua origem baseada no 

holismo. Segundo Gadotti (2000), "os holistas sustentam que a utopia, o 

imaginario, sao instituintes da nova sociedade e da nova educagao. Recusam uma 

ordem fundada na racionalidade instrumental, que menospreza o desejo, a paixao, o 

olhar, a escuta"( GADOTTI,2000, p.41 ). 

Na concepgao pedag6gica contemporanea o computador e usado na 

construgao do conhecimento, visando objetivos e habilidades que levem a 
competemcia e a autonomia do aluno. A escolha de software e demais recursos 

devem proporcionar ao aluno oportunidades para realizar atividades envolvendo 

simulagoes, invengoes, testagens, corregoes etc. 

Bossuet (1985), tambem diz que: "para o professor ou para o pedagogo, a 

utilizagao de urn computador deve, antes de tudo, resultar de uma escolha baseada 

no conhecimento das possibilidades oferecidas pela maquina"(BOSSUET, 1985, 

p.31). 

0 computador par si s6, nao atende ao objetivo de formar para viver em 

sociedade, desenvolvendo nele conhecimentos, consciencia crftica. 0 que formara o 

homem sera a maneira como ele utilizara a maquina. Par isso, e preciso que os 

objetivos do usa de computadores na educagao em geral e na educagao especial 

siga uma filosofia educacional mais ampla que justifique sua aplicagao. 

2.6 DESCRI<;AO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMA<;AO E COMUNICA<;AO 

DISPONIVEIS NAS ESCOLAS PESQUISADAS 

Nesta segao serao explicadas as pnnc1pais tecnologias disponfveis aos 

professores da rede estadual de ensino, ofertadas pelo Governo do Estado do 
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Parana. A grande maioria das explicag6es foi retirada e compilada do Portal Dia a 

Dia Educagao (2009). 

2.6.1 Portal Dia-a-dia Educagao 

Estao a disposigao no Portal Dia-dia educagao subsfdios que permitem a 

pesquisa, insergao de conteudos e a troca de experiencias entre educadores. 0 

acesso aos recursos de interagao, colaboragao e produgao e oferecido no ambiente 

das telessalas e no ambiente virtual de aprendizagem disponfvel no portal - a 

plataforma Moodie. 

2.6.2 TV Multimfdia (TV pen drive) 

Entende-se por objeto de aprendizagem qualquer material ou recurso que 

podem ser utilizados no contexto educacional de maneiras variadas e por diferentes 

sujeitos. Alem disso, segundo Tarouco (2003,p.2) esses objetos se destacam 

tambem pela: 

- acessibilidade: possibilidade de acessar recursos educacionais em urn 

local remota e usa-los em muitos outros locais; 

- interoperacionalidade: utilizar componentes desenvolvidos em urn local 

com algum conjunto de ferramentas ou plataformas, e em outros locais, 

com outras ferramentas e plataformas; 

- durabilidade: usar recursos educacionais quando a base tecnol6gica 

muda sem reprojeto ou recodificagao. 

Os Objetos de Aprendizagem podem ser compreendidos como "qualquer 

recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino".Wiley( 2000, p. 3). 

Os estudos sabre OA sao recentes, de forma que nao ha urn consenso 

universalmente aceito sabre sua definigao. Os OA podem ser criados em qualquer 

mfdia ou formato, podendo ser simples como uma animagao ou uma apresentagao 
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de slides ou complexos como uma simulagao. Os Objetos de Aprendizagem utilizam

se de imagens, animag6es e applets (aplicativo que executa fungao bern especffica), 

documentos VRML (realidade virtual), arquivos de texto ou hipertexto, dentre outros. 

0 usa das tecnologias enriquece o processo de ensino-aprendizagem desde 

que utilizados de forma adequada, de modo contextualizado, para que tenha 

incidencia sabre a aprendizagem dos alunos. A utilizagao de recursos digitais no 

espago escolar e recente e gera desafios aos professores. De acordo com 

NEVAD0(2006) "o papel do professor no contexto educacional e proporcionar, 

mediar e intermediar o crescimento cognitivo e afetivo de seus educandos, 

explorando atraves de experiencias em sala de aula situag6es que os fagam 

interagir, trocar informag6es, indagar, debater e raciocinar sabre os conteudos que 

fazem parte do currfculo". Dessa forma o conhecimento e gerado numa relagao 

dial6gica entre alunos e professores. 

0 pen drive e urn dispositive capaz de armazenar arquivos digitais, entre eles 

imagens, vfdeos, audios. Possui uma conexao USB, isto e, uma conexao universal 

que permite que o pen drive receba dados para armazenamento, ou transfira dados 

ja armazenados para urn outro equipamento. Entre as vantagens do pen drive a que 

se destaca e a reusabilidade, que permite a utilizagao e a reutilizagao dos dados 

armazenados em varias bases tecnol6gicas e plataformas. Nesse projeto, para 

viabilizar o acesso as informag6es contidas no pen drive de uma maneira mais 

eficaz, foi desenvolvido uma tecnologia capaz de integrar o pen drive a uma 

televisao com possibilidade de ler arquivos de audios, vfdeos e imagens nos 

formatos MP3, MPEG1, MPEG2, DIVX, e JPEG. A integragao da TV e o pen drive 

possibilitam a acessibilidade aos objetos de aprendizagem produzidos em diversas 

plataformas par diferentes ferramentas e mfdias. A insergao do recurso tecnol6gico 

na escola nao e garantia de uma transformagao efetiva e qualitativa nas praticas 

pedag6gicas, mas pode provocar profundas transformag6es na realidade social, 

desde que seu usa seja adequado com uma pratica que propicie a construgao de 

conhecimento e nao a sua mera transmissao. 
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2.6.3 Parana digital 

0 Governo do Estado do Parana, par meio da Secretaria de Estado da 

Educa<;ao, esta buscando com o Programa "Parana Digital" e com o Projeto "Portal 

Dia-a-Dia Educa<;ao" difundir o usa pedag6gico das Tecnologias da lnforma<;ao e 

Comunica<;ao - TIC com a amplia<;ao das Coordena<;oes Regionais de Tecnologia na 

Educa<;ao e com o repasse de computadores, com conectividade e a cria<;ao de urn 

ambiente virtual para Cria<;ao, lntera<;ao e Publica<;ao de dados provenientes das 

Escolas Publicas do Estado do Parana. Sendo assim, a Assessoria de Tecnologia da 

lnforma<;ao- ATI, da Secretaria de Estado da Educa<;ao- SEED, esta desenvolvendo 

a<;oes que visam levar, par meio de uma rede de computadores, o acesso as 

Tecnologias da lnforma<;ao e Comunica<;ao - TIC aos professores e alunos da Rede 

Publica de Educa<;ao Basica do Parana. 

Para tanto, uma a<;ao que se faz necessaria e a atualiza<;ao e expansao dos 

laborat6rios de informatica educativa com a adequa<;ao do seu espa<;o ffsico para a 

instala<;ao de uma infra-estrutura de alarme, 16gica e eletrica para rede local de 

Informatica. 

Em resumo, o Parana Digital e urn Programa do Governo do Estado do 

Parana, que visa a universaliza<;ao do acesso a internet nas escolas paranaenses, 

onde os professores e alunos poderao conectar a rede para pesquisas e produ<;ao 

de forma colaborativa aprimorando o processo de ensino aprendizagem. 

0 Projeto utilizado na arquitetura do software e no desenvolvimento do multi 

terminal foram desenvolvidos pela Universidade Federal do Parana - UFPR 0 

objetivo e levar o acesso aos professores e alunos da rede estadual de ensino ao 

portal dia-a-dia Educa<;ao. Fez-se urn levantamento de como foi o processo de 

informatiza<;ao das escolas publicas e constatou-se que foram processos populistas: 

os computadores foram comprados e colocados nas escolas e pronto. E clara que s6 

isso nao basta, e necessaria que diversas a<;oes sejam feitas em conjunto. Como se 

observa, ap6s o resultado da pesquisa que essa tese se confirma. 

A Secretaria de Estado da Educa<;ao - SEED/FUNDEPAR, atualmente 

conhecida par SEDU (Secretaria de Desenvolvimento Educacional), repassou 
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recursos, via Programa Fundo Rotative, para a contratagao de servigos de 

engenharia para fornecimento e instalagao de infra-estrutura de alarme, 16gica e 

eletrica para rede local de informatica, incluindo o fornecimento de componentes, 

materiais, servigos de ativagao e certificagao de cabeamento estruturado. 

Ressalta-se que o objetivo do programa PR-Digital nao e ensinar informatica, 

mas dar acesso a informag6es, para que os professores transformem estas 

informag6es em conhecimentos e apliquem em sala de aula aos alunos. 

Par exemplo, a intengao e que cada aluno tenha 20 megabytes para colocar 

dentro do disco nos multi-terminais. Os professores e funcionarios terao 100 

megabytes e cada laborat6rio tera urn gravador de CD ou DVD para gravar seus 

dados. Havera ainda uma impressora a laser para cada 20 computadores. Foram 

adquiridas impressoras de boa solugao de impressao de menor custo, o que para 

efeito de calculo comparative no processo de edital que foi realizado pelo PNUD. 

Pensou-se nos custos que o Estado teria para imprimir 200 mil paginas, com tanner, 

cilindro difusor, par isso comprou-se a solugao mais viavel economicamente. 

2.6.4 Multimeios 

0 Multimeios e uma coordenagao ligada a Secretaria de Educagao do Estado 

do Parana que, juntamente com a TV Paulo Freire, oportuniza o desenvolvimento, a 

produgao e a distribuigao de conteudos pedag6gicos via satelite, web e multimidia, 

par meios de recursos midiaticos que possibilitem a veiculagao da informagao com 

finalidade educacional e com qualidade pedag6gica. 

0 Multimeios atende as demandas provindas dos Departamentos e 

Coordenag6es da Secretaria de Estado da Educagao do Parana(SEED/PR), na area 

de produgao midiatica, de forma articulada com as Coordenagoes de Midias 

Impressa e Web (CEDITEC e Portal Dia-a-Dia Educagao ), TV Paulo Freire, Apoio ao 

Usa de Tecnologia e EaD, coordenag6es estas ligadas a Diretoria de Tecnologia 

Educacional do Parana (DITEC/CETEPAR). 
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No multimeios e possfvel realizar, conforme o portal Dia a Dia Educac;ao 

(2009): 

- pesquisa de software educacionais e de produc;ao midiatica; 

- pesquisa aplicativos e softwares educacionais livres, que atendam as 

demandas provindas das escolas para aprimoramento de suas praticas 

pedag6gicas; 

- pesquisa em tecnologia educacional utilizando-se de software livre voltadas 

para a produc;ao audiovisual e impressa; 

- digitalizac;ao, edic;ao e tratamento de imagem 

- digitalizac;ao e vetorizac;ao de acervo (imagem, texto impresso e vfdeo) 

particular e publico conforme demanda da Secretaria de Estado da 

Educac;ao; 

digitalizac;ao, edic;ao e tratamento digital de imagem para produc;ao 

impressa, audiovisual e web; 

- conversao de arquivos de imagem, audio e vfdeo, para disponibilizac;ao e 

utilizac;ao nas mfdias impressa, televisiva, web e TV Multimfdia; 

- criac;ao e produc;ao de recursos graficos, de imagem estatica e em 

movimento (animac;ao) para serem veiculados em mfdia impressa, 

televisiva, web e TV Multimfdia. 

2.6.5 TV Paulo Freire 

A TV Paulo Freire, urn canal com a programac;ao concebida para a 

comunidade escolar, disponibiliza a todos os seus telespectadores este ambiente de 

comunicac;ao - o sftio da TV Paulo Freire. 

Por aqui, e possfvel a obtenc;ao de informac;oes sobre a programac;ao, 

programas e convidados, alem de notfcias. Tambem se apresenta a hist6ria, os 

nucleos de produc;ao, as parcerias e programas disponfveis atraves da Internet. 
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2.7 DESCRI<;AO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMA<;AO E 

COMUNICACAO 

Segundo a enciclopedia colaborativa, a Wikipedia (2009), chama-se de Novas 

Tecnologias de lnforma<(ao e Comunica<fao {NTICs) as tecnologias e metodos para 

comunicar surgidas no contexte da Revolu<fao lnformacional, "Revolu<fao 

Telematica" ou Terceira Revolu<fao Industrial, desenvolvidas gradativamente desde a 

segunda metade da decada de 1970 e, principalmente, nos anos 1990. A imensa 

maioria delas se caracteriza par agilizar, horizontalizar e tornar menos palpavel 

(fisicamente manipulavel) o conteudo da comunica<(ao, par meio da digitaliza<(ao e 

da comunica<fao em rede (mediada au· nao par computadores) para a capta<(ao, 

transmissao e distribui<fao das informa96es (texto, imagem, estatica, video e sam). 

Sao consideradas NTICs, entre outras: 

- os computadores pessoais (PCs, personal computers) 

- as cameras de video e foto para computador ou webcams 

- a grava9ao domestica de Cds e DVDs 

- os diversos suportes para guardar e portar dados como os disquetes (com 

os tamanhos mais variados), discos rigidos ou hds, cartoes de memoria, 

pendrives, zipdrives e assemelhados 

- a telefonia m6vel (telem6veis ou telefones celulares) 

- a TV par assinatura 

- TVa cabo 

- TV par antena parab61ica 

- o correio eletronico (e-mail) 

- as listas de discussao (mailing lists) 

- a internet 

- a world wide web (principal interface grafica da internet) 

- os websites e home pages 

- os quadros de discussao (message boards) 

- o streaming(fluxo continuo de audio e video via internet) 



- o podcasting (transmissao sob demanda de audio e vfdeo via internet) 

as tecnologias digitais de captac;ao e tratamento de imagens e sons 

a captura eletronica ou digitalizac;ao de imagens (scanners) 

a fotografia digital 

o vfdeo digital 

o cinema digital (da captac;ao a exibic;ao) 

o sam digital 

a TV digital e o radio digital 

as tecnologias de acesso remota (sem fio ou wireless) 

Wi-Fi 

Bluetooth 
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Considera-se que o advento destas novas tecnologias ( e a forma como foram 

utilizadas par governos, empresas, indivfduos e setores sociais) possibilitou o 

surgimento da cham ada "sociedade da informac;ao". 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para organizar esta pesquisa foi necessaria pensar na sua relevancia 

cientffica e sua importancia social, seu rigor metodol6gico e os procedimentos 

cientfficos da produc;ao dos conhecimentos. 

3.1 QUANTO A NATUREZA 

E uma pesquisa-ac;ao de natureza qualitativa. Segundo Gil (2009), 

[ ... ] pode-se definir pesquisa como o processo racional e sistematico que 
tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que sao expostos 
( ... ) . A pesquisa e desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos 
disponfveis e a utiliza<;ao cuidadosa de metodos, tecnicas e outros 
procedimentos cientfficos. Na realidade, a pesquisa desenvolve-se ao Iongo 
de um processo que envolve inumeras fases, desde a adequada formula<;ao 
do problema ate a satisfat6ria apresenta<;ao dos resultados. (GIL, 2009, 
p. 17) 

Os dados qualitativos foram extrafdos das respostas dos questionarios e das 

perguntas abertas, bern como de observac;oes pessoais. Fundamenta-se a utilizac;ao 

desse procedimento metodol6gico para o estudo de fatores humanos e apresentam

se as etapas da sua execuc;ao 

Thiollent (1985, p 14) apud Gil (2009, p. 55) fala tambem sabre a pesquisa

ac;ao, definindo-a segundo "( ... ) urn tipo de pesquisa com base empfrica que e 

concebida e realizada em estreita associac;ao com uma ac;ao ou com a resoluc;ao de 

urn problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 

situac;ao ou do problema estao envolvidos de modo cooperativo ou participativo". 

3.2 QUANTO AO TIPO 

Utilizou-se a pesquisa bibliografica e tambem o estudo de caso. "A pesquisa 
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bibliogn3fica e desenvolvida com base em material ja elaborado, constitufdo 

principalmente de livros e artigos cientfficos" (GIL, 2009, p.44) 

Quanta aoestudo de caso, Gil (2009, p.54) define como: "e uma modalidade 

de pesquisa amplamente utilizada nas ciencias biomedicas e sociais. Consiste no 

estudo profunda e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento". 

3.3 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 

Adotou-se um instrumento de coleta para identificac;ao das situac;oes 

vivenciadas pelos professores e diretores das escolas estaduais- citadas no Anexo I 

deste trabalho - nos Municfpios de Fazenda Rio Grande e Rio Negro. 

0 perfodo da pesquisa de campo compreendeu os meses de dezembro de 

2008 a maio de 2009. A pesquisa empfrica ocorreu em todos os colegios estaduais 

de Rio Negro e cinco colegios estaduais de Fazenda Rio Grande, com diretores e 

professores de todos os nfveis ensino das diversas areas do conhecimento. 

Foi verificado o usa das Tecnologias de lnformac;ao e Comunicac;ao como 

ferramentas de apoio ao processo educacional. Aplicou-se um questionario pre

elaborado (APENDICE II) aos professores em questao com o prop6sito de levantar 

informac;oes para dar fundamentac;ao a esta pesquisa. 

Segundo Gil (2009, p. 116): "a elaborac;ao de um questionario consiste 

basicamente em traduzir os objetivos especfficos da pesquisa em itens bern 

redigidos. Naturalmente nao existem normas rfgidas a respeito da elaborac;ao do 

questionario". 

Na elaborac;ao do questionario foram considerados os seguintes aspectos: 

- vinculo profissional dos docentes; 

- formac;ao academica dos Professores 

- faixa etaria, e tempo de regencia de classe; 
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- tipo e duragao das capacitagao recebida pelos Professores; 

- motivos da nao participagao em capacitagoes pelos Docentes; 

- capacitagoes ofertadas pelo CRTE; 

- frequencia e motivo da utilizagao do Laborat6rio de informatica na escola; 

- utilidade da TV-Multim fdia; 

- sugestoes para o melhor uso das tecnologias de informagao e 

comunicagao. 

3.4 QUANTO AOS RESULTADOS 

De posse dos dados levantados atraves de questionario foram tabulados 

(APENDICE 1), organizados em graficos (segao 4.3) e descritos (segao 4.4) para 

melhor proceder as analises e interpretagoes (segao 4.5). 

Segundo GIL: 

Entre os varios itens de natureza metodol6gica, o que apresenta maior 
carencia de sistematizagao e o referente a analise e interpretagao de dados. 
Como o estudo de caso vale-se de procedimentos de coleta de dados os 
mais variados, o processo de analise e interpretagao pode, naturalmente, 
envolver diferentes modelos de analise. Todavia, e natural admitir que a 
analise dos dados seja de natureza predominantemente qualitativa. 0 mais 
importante na analise e interpretagao de dados no estudo de caso e a 
preservagao da totalidade da unidade social (GIL, 2009, p.141) 

3.5 DELIMITA<;AO ESPACIAL 

Segundo Gil (2009, p. 139), "os estudos de caso podem ser constitufdos tanto 

de urn unico quanta de multiples casas". A presente pesquisa foi realizada nos 

colegios anteriormente citados, tendo como retorno 113 depoimentos ( questionarios) 

de professores. 
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4. ESTUDO DE CASO NAS ESCOLAS DE RIO NEGRO E FAZENDA RIO 
GRANDE 

A decisao de investigar o uso das tecnologias educacionais como instrumento 

no processo de ensino aprendizagem, foi despertada pela propaganda de Governo 

sabre os investimentos divulgados na mldia, e os resultados nao apresentarem o 

mesmo perfil nas escolas. Alem do vasto material que circula na mldia sabre 

Tecnologias de lnformac;ao e Comunicac;ao, dando a impressao de fazer milagres na 

aprendizagem. Tambem sentir as dificuldades que os professores enfrentam diante 

dos equipamentos, sendo urn novo desafio, propondo a definic;ao de novas 

caminhos e ac;oes a serem desenvolvidas no processo educativo. 

As escolas que fazem parte desta pesquisa, situam-se em dois Municlpios 

Fazenda Rio Grande e Rio Negro, tendo como mantenedora a Secretaria de Estado 

da Educac;ao, atraves do Governo do Estado do Parana, vinculadas ao Nucleo 

Regional de Educac;ao da Area Metropolitana Sui 

4.1 CONSOLIDA<;AO DOS DADOS 

Busca-se apurar a percepc;ao dos professores em relac;ao ao uso dos 

computadores nos estabelecimentos de ensino pesquisados cujos dados sao 

demonstrados nas tabelas citadas e nos ap€mdices. A investigac;ao foi realizada em 

dois Municlpios da Regiao Metropolitana Sui de Curitiba envolvendo 5 

estabelecimentos estaduais em Fazenda Rio Grande e 10 estabelecimentos 

estaduais em Rio Negro, que oferecem Ensino Fundamental e Media-regular, 

Profissionalizante e Normal. 0 trabalho foi realizada no perlodo compreendido entre 

Dezembro de 2008 a Maio de 2009 nos colegios estaduais dos municipio 

selecionados para a pesquisa, por terem recebido do governo do Estado laborat6rios 

de informatica, Televisores pen drive ( Multimldia). Os dados relativos ao porte dos 
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colegios foram retirados no portal w.w.w. diadiaeduca<;ao.pr.gov.br 

Constatou-se a existencia de laborat6rios de informatica em todos os 

estabelecimentos de ensino, denominado como Programa Parana-Digital, equipados 

com software livre, (sistema Linux). Cada estabelecimento foi equipado a partir de 

2006, com laborat6rios de informatica interligados em rede. Alem de instala<;ao de 

TV Pen-drive em todas as Escolas Estaduais, que permitem a integra<;ao entre 

produ<;ao de material didatico e exposi<;ao destes aos alunos via TV Multimfdia. 0 

trabalho de conclusao de curso e de carater explorat6rio, visando aprofundar a 

eficacia do uso desses equipamentos no processo de ensino aprendizagem dos 

alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado do Parana. 

A resposta a indaga<;ao foi investigada atraves de pesquisa bibliografica e 

documental. Durante o desenvolvimento do presente trabalho de conclusao de curso 

de P6s-gradua<;ao em Formula<;ao e Gestao de Polfticas Publicas. 

Os instrumentos de coleta de dados deste estudo foram remetidos a todos os 

estabelecimentos de ensino investigados, aos Professores e Gestores Escolares. Foi 

entregue aos professores questionario para coleta de dados sobre o uso das TICs 

para responderem questoes especfficas sobre seu trabalho com essas novas 

tecnologias, no seu dia-a-dia em sala de aula. 

0 instrumento de avalia<;ao foi elaborado com base na tecnica de Diagn6stico 

de Tecnologia Educacional (TAJRA, 2001 ). Seu conteudo caracteriza a existencia do 

uso da informatica educacional, levando em considera<;ao: informa<;oes gerais sobre 

a institui<;ao: informa<;oes sobre a area da informatica educativa; e equipamentos; a 

utiliza<;ao da internet, quantidade e tipo de softwares educacionais utilizados e sua 

aplica<;ao: a metodologia utilizada e a forma<;ao dos professores quanta a 

informatica educativa. 

Os dados foram coletados no perfodo de outubro de 2008 a maio de 2009, 

mediante a apresenta<;ao de documento da UFPR constatando o desenvolvimento e 

participa<;ao dos pesquisadores no projeto de coleta de dados, conforme modelo 

anexo 7 I, questionario. 
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Ao chegar a escola a ser pesquisada, o pesquisador apresentou o 

questionario ao Diretor da Escola, solicitou a colaborac;ao para participar da 

pesquisa de campo sabre o usa das novas tecnologias, assim como autorizac;ao 

para coletar as dados junto aos professores. 

Nao foi observada nenhuma reac;ao contraria em relac;ao a pesquisa. Houve 

par parte dos professores pesquisados interesse em responder aos questionarios. 

Houve ainda manifestac;oes pessoais sabre a necessidade de cursos de 

capacitac;ao na area de informatica e em relac;ao ao usa das novas TICs como 

ferramenta auxiliar no trabalho pedag6gico no dia-a-dia em sala de aula. Dos 

primeiros questionarios entregues aos professores poucos retornaram, entao, 

recolheu-se as respostas imediatamente ap6s o preenchimento do mesmo, quando 

possfvel. 

Foi verificado o numero de computadores que cada escola, recebeu do 

Governo Estadual via Programa Parana Digital em 2007 o numero de 

impressoras, disponfveis no Laborat6rio de Informatica nos estabelecimentos de 

ensino, a disposic;ao do corpo docente e discente. alem da existencia de 

computadores conseguidos atraves de outros programas do Governo Federal 

denominado PROINFO Programa Nacional de Informatica na Educac;ao, aparelhos 

de TV Pen-drive, linhas de telefone interligadas a internet via radio, aparelhos de 

fax, projetores multimfdia, antena parab61ica para acessar a Tv Paulo Freire, e Tv 

escola, alguns Notebooks com programas especiais para alunos com deficiencia 

visual, software livre (Linux) e alguns computadores nas secretarias com sistema 

Windows, interligados na Internet. Observou-se ainda o numero de professores, o 

numero de alunos da escola e o perfodo de funcionamento Conforme dados anexo 

ao apendice de cada um dos Municfpios pesquisados. 

0 estudo foi realizado nos Municfpios ja citados considerando a implantac;ao 

do Programa Parana Digital, um projeto de inclusao digital do governo do Estado do 

Parana, elaborado pela Secretaria de Estado da Educac;ao do Parana (SEED), com 

o objetivo, levar o acesso a Internet aos professores e alunos da rede de escolas 



44 

publicas do Parana. Com o Projeto Parana Digital, professores, alunos, e 

comunidade poderao acessar ao Portal Educacional Dia-a-dia Educa9ao, que 

disponibiliza conteudos pedag6gicos, para auxiliar os professores no preparo das 

aulas, alem de fornecer varias informa96es administrativas para as escolas. T 

Por outro lado, percebe-se que os programas de informatica nas escolas, 

segundo Zanela (1972, p 35) preocupam-se pouco com a forma9ao dos professores 

que, mesmo fazendo o curso de capacita9ao, acabam nao aplicando didaticamente, 

em seu dia a dia, os recursos aprendidos. Desta forma, os professores sao cobrados 

em adaptar suas praticas aos avan9os tecnol6gicos e, no entanto, mesmo com 

forma9ao academica ou tendo cursos especfficos de informatica, nao estao aptos a 

utilizar o computador no processo ensino-aprendizagem. 

4.2 ANALISE DOS GRAFICOS 

Nesta se9ao cada uma das 20 (vinte) questoes (APENDICE II) esta analisada e 

comentada. Ressalta-se que existe ainda uma pergunta final que permite a 

expressao aberta de opinioes. 

0 grafico 1 demonstra que 75% dos professores sao concursados com 

estabilidade funcional, demonstrando que em Rio Negro e pequeno a rotatividade de 

professores, ao contrario de Fazenda Rio Grande, pouco mais de 50% sao efetivos, 

certamente e maior a rotatividade de pessoal o que dificulta a prepara9ao destes 

profissionais, pois hoje estao lecionando, ano seguinte nao, ou trocam de escola, 

depende da classifica(fao no Processo Seletivo Simplificado (PSS). 



Grafico 1 - Demonstra o vinculo funcional dos servidores entrevistados 

Professores Efetivo/Concurso 
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Os dados do grafico 2 revelaram que 79% em media das amostras 

apresentam curse superior complete com especializac;ao alem desses 6°A> sao 

mestres em educac;ao, e 9% sao academicos, cursando nivel superior, ministrando 

aulas nas disciplinas afins, contratados par Processo Seletivo Simplificado (PSS). 

Grafico 2 - Formac;ao Profissional dos entrevistado 

Gradua~ao completa 

Gradua~ao incompleta 

Especializa~ao 

Mestrado 

Doutorado 

• Faz.Rio Grande 

~ Rio Negro 

. I 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Fonte: Coleta qe dados de pesquisa 
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Este perfil revela elevado grau de qualificac;ao des profissionais da educac;ao. 

Grafico 3 faixa etaria des professores 

Entre 25 a 30 anos 

Entre 30 a 35 anos 

Entre 35 a 40 anos 

Entre 40 a 45 a nos 

Entre 50 a 55 anos 

Acirra de 60 anos 

Nao responderam 

• Faz. Rio Grande 

~ Rio Negro 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

0 grafico 3 revela que existe concentrac;ao de docentes na faixa etaria ate 45 

anos (94% em Fazenda Rio Grande e 59% em Rio Negro). lsto permite super que 

estes profissionais deverao ainda permanecer per algum tempo no quadro e, 

provavelmente, serao os responsaveis em elaborar bons planejamentos 

educacionais futures, envolvendo as ferramentas de informatica no processo 

educacional. 

Fonte: Coleta de dados de pesquisa 
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lsso reforga a constatac;ao de Moura (2002) a grande maioria dos professores 

atuantes pertence a gerayao pre-digital, ou seja, sua formayao inicial nao 

contemplou o trabalho com computadores. 0 que explica, em alguns casas, as 

dificuldades dos professores com alguns equipamentos e programas de informatica. 

0 grafico 4 demonstra que em media 80% dos docentes em educayao sao do 

sexo feminine, apenas 20% masculine. 

Grafico 4 - Dados pessoais dos entrevistados - Sexo 

8% 
Feminine 

81 

Masculine 

• Faz .Rio Grande 
~ Rio Negro OOk 10% 20% 30% 40% 50% 60% 700k 80% 90% 

Fonte: Coleta de dados de pesquisa 

0 grafico 5 representa o tempo media de magisterio em torno de 16 anos no 

Municipio de Rio Negro. Especifica-se por faixa de tempo exercicio em intervale de 5 

em 5 anos, estao inseridos entre 1 e 1 0 anos, 20% dos professores, na faixa entre 

11 e 20 anos concentram-se 41 °Al dos professores, entre 21 anos a 30 anos estao 

32%, e acima de 31 anos estao apenas 2,5% dos entrevistados. 



Grafico 5 -Tempo de atuagAo no magisterio dos entrevistados 
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As amostras foram escolhidas aleatoriamente pelos professores das 

respectivas disciplinas no gratico 6.a. Apesar de 22% dos entrevistados nao terem 

respondido, os docentes de todas as disciplinas foram consultados e deram suas 

opinioes, que e importante para analise dos dados, uma vez que abrange grande 

parte do universe pesquisado. 



Graffeo 6a - Professores das disciplinas pesquisadas no Ensino Fundamental 

Matematica - Ens.Fund. 
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Lingua Portuguesa- Ens.Fund. 
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Nao informou- Ens.Fund. -~~!~!~!~!~!~i!~-~ 
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Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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Ja no ensino media, 27% des entrevistados nao responderam (grafico 6.b.). 

Entretanto, a amostra coletada permite avaliar grande parte das disciplinas, uma vez 

que a maioria destas contemplou pelo menos uma resposta. 



Grafico 6b - Professores das disciplinas pesquisadas no Ensino Medio 

Nlatel'lli3tica - Ensino Medio 
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Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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0 grafico 7 demonstra que apenas 33% dos professores entrevistados da 

Fazenda Rio Grande participaram de capacitac;oes promovidas pelo CRTE, que 

utilizam o computador para trabalharem de alguma forma suas aulas. Por outro lado, 

52% dos professores em Rio Negro afirmaram ja terem participado de tais 
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capacitac;oes. Ao fazerem uso da informatica em suas praticas docentes, os 

professores observam, investigam e analisam como seus alunos aprendem a 

trabalhar o computador na disciplina, bern como tais aprendizagens se evidenciam 

em suas praticas como modelos de ensino, constituem-se inten¢es dessa 

pesquisa. 

Grafico 7 - Participa9ao dos docentes em capacita9fies de informatica 
80% ,-------------------------------, 

700k -+-------·--.. ~---'-"'---------------\ 

60% -+------==-=-=---
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Fonte: Dados pesquisa 
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Os sistemas educacionais ainda nao conseguiram avaliar suficientemente o 

impacto da informatica, os que defendem ao usa dos computadores na educac;ao, 

sustentam que e precise mudar os metodos de ensino (GADOTTI, 2000, p. 6), para 

que o uso das tecnologias educacionais seja mais atrativo. 

0 grafico 8 revela que poucos professores participaram em capacita¢es com 

longa durac;ao, uma vez que as capacitac;oes com, ate 40 horas de durac;ao, tern 

recebido grande parte dos interessados (74% em Rio Negro). Considerando-se que 

33% dos entrevistados em Fazenda Rio Grande participaram de capacitac;oes de 

curta durac;ao. 



Grafico. 8 - Carga horaria e participac;Oes em cursos de aperfeiyoamento pelos docentes. 
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Na optntao dos docentes, e importante a capacita~ao em tecnologias 

educacionais, praticamente 100°/0 dales, afirmam isso. Cabe ao CRTE/NRE/SEED, 

definir a estrutura de curses a serem ministrados, desde que atendam as 

necessidades do cotidiano des professores nas escolas. Os dados coletados 

refletem o interesse dos professores em receber capacita~ao ofertada pela 

CRTE/SEED (Grafico 9). 

Grafico 9 ... Opiniao da importancia de capacita~o recebidas pelos docentes 

M.lito lmportante 
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I 
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Fonte: Dados em entrevista 
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Os professores que utilizam as tecnologias educacionais em suas aulas 

podem, estar inovando e promovendo aprendizagens significativas. No sentido de 

observar, investigar e analisar em suas praticas, como os alunos aprendem a 

trabalhar com a informatica atraves das praticas em laborat6rio. 

Na pergunta 7, que verificava em qual local foi recebida a capacitac;ao, no 

universe dos dais Municfpios, apenas 4% dos professores declararam ter recebido 

. capacitac;ao pelo CRTE/NRE/SEED. Demonstrado pelos professores, a forma como 

buscam a capacitac;ao para o usa das TICs na escola. Elnteressante observar que, 

44% dos professores buscam aprender o manejo do computador com as pr6prios 

colegas na escola, outros 49% dos docentes nunca receberam qualquer curso de 

capacitac;ao em informatica, somente 6% deles procuram cursos particulares au 

tentam aprender sozinhos (autodidatas), o manejo do computador (Gratico 1 0). 

Perrenoud (2000, p.134) afirma que, para construir competencias visando a 

utilizac;ao das tecnologias o professor nao precisa ser especialista em informatica au 

programac;ao e aponta duas competencias necessarias ao professor para dominar o 

usa das tecnologias, "ser urn usuario alerta, crftico, seletivo do que prop6em as 

especialistas educativos e ser urn conhecedor dos softwares que facilitam o trabalho 

intelectual, em geral, e uma disciplina, em particular". 0 autor tambem sugere que o 

professor tenha "uma cultura informatica basica", que o prepare para a utilizac;ao das 

tecnologias digitais. 



Grafico. 10 .. Local onde os docentes receberam capacitayAo 
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Conforme dados do grafico 11 , 33°1(, dos professores da F azenda Rio Grande 

e 40% e Rio Negro declararam receber curses basicos em informatica. Somente os 

entrevistados de Rio Negro (34%), afirmaram terem recebido curses em planilhas, 

internet e construc;ao de paginas). Na opc;ao outros foi citado, principalmente, curses 

de Linux, Tv multimidia e POE. 

Normalmente os professores que se capacitaram em curses particulares o 

fizeram na plataforma Windows, e o Programa PR-digital esta na plataforma Linux, o 

que traz alguma dificuldade nao impedindo a participa«;ao. 0 CRTE tern trabalhado 

somente o software livre. 



Grafico 11 - Cursos ofertados pela CRTEISEED/NRE 
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Dentre os entrevistados 69% informaram que participaram de 1 a 3 curses, 

2% deles participaram de 4 a 5 curses, e 2°A> participaram de 6 a 9 curses e 34% nao 

informaram, evidenciando descuido dos professores com a carreira e os Gestores 

Publicos com a qualidade da educacao (Grafico 12). Considerando-se que urn 

profissional qualificado, instrumentalizado e motivado tera, normalmente, melhores 

oportunidades, contribuindo para uma melhor qualidade na educayao, comprova-se 

o interesse dos docentes de Rio Negro nas capacita¢es e, percebe-se que os 

docentes da F azenda Rio Grande apenas urn terc;o dos professores receberam 

capacitac;ao. 

Grafico 12 - Numero de capacita96es declaradas que os docentes participaram 

1 a 3cursos 

4a5cursos 

6a 9cursos 

Nao inforrmu 
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Fonte: Dados de pesquisa 

Conforme dados do grafico 13, 1 0% dos entrevistados de F azenda Rio 

Grande e 26% de Rio Negro receberam sua ultima capacita~ao em informatica entre 

urn e seis meses. Somente entrevistados de Rio Negro responderam as opyaes de 6 

meses a 1 ana ou ainda de 1 ano a 2 anos. 

Grafico13 - Tempo da ultima capacita~o recebida pelo docente 

Entre 1 e 6 meses 

Entre 1 a 2 anos 

I-ta mais de 2 anos 
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Fonte: Coleta de dados de pesquisa 
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Valente (1993, p.115) considera o conhecimento necessaria para que o 

professor assuma a posic;Bo de facilitador nao pode ser adquirido par meio de 

treinamento. Para esse autor, e necessaria urn processo de forma~o permanente, 

dinamico e integrado. Os motives relatados pelos docentes entrevistados , conforme 

demonstra o grafico, de aperfeiyoamento em informatica, 73% em Rio Negro e 46% 

em Fazenda Rio Grande se deve ao interesse pessoal em dominar novas 

tecnologias e 20% para acompanhar o desenvolvimento dos alunos ( esta ultima 

escolhida somente pelos entrevistados de Rio Negro) ( Grafico 14 ). 



Grafico14 - Motivo que levou o docente participar da capacitayao 
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0 grafico 15 demonstra que 28,5% dos entrevistados, em media, alegam que 

nao participam das capacitayoes par falta de tempo, 3% (de Rio Negro) alegam falta 

de apoio da direyao, enquanto que 19% (em media) dos entrevistados alegam que 

os curses deveriam ser ofertados dentro da carga horaria de trabalho, 7% (de Rio 

Negro) alegam que por falta de ressarcimento de despesas de ali menta gao e 

deslocamentos, enquanto que 16,5°k, em media, indicaram outros motives tais como 

internet que nao funciona, incompatibilidade de horarios e falta de divulgayao pelo 

CRTE dos curses ofertados e 16,5% dos entrevistados nao responderam. 



Grafico15 - Motivos que impedem o professor de se capacitar 
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Entrevistados que utilizam o laborat6rio de informatica (ll), o grafico 16 

apresenta que 45% dos professores, em media, estao usando o laborat6rio pelo 

menos uma vez por semana; mesmo que para verificar a caixa postal de e-mail. 

Porem 30% dos docentes nao utilizam e nunca utilizaram o laborat6rio. Este dado e 

um alerta para a direyao da escola e demais interessados, uma vez que o uso do 

laborat6rio de informatica na escola pelos docentes e urn dado importante, mesmo 

que sem a participa9So de alunos, pois a familiarizavao com os equipamentos e 
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programas disponiveis e 0 primeiro passe para 0 uso das tecnologias disponiveis 

como ferramentas para melhoria do processo de ensino aprendizagem. 

Grafico 16 - Frequencia com que os professores utilizam os laborat6rios de infonnatica 

Entre 1 a 3 horas semana 

Entre 4 a 6 horas semana 

Mais de 8 horas semana 

Nao responderam 

Nunca utilizaram 

• Faz. Rio Grande 

Ill Rio Negro 

30% 

30% 
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Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Conforme o grafico 18, os principais motives declarados pelos professores 

para usarem o laborat6rio de informatica sao, em media: 42% para digita9Bo de 

provas e trabalhos, 12% grupos de estudo e POE, 13% desenvolver atividades com 

projetos pedag6gico e 13% sem projeto pedag6gico , outros 12% em pesquisas, 

consultas a emails. 

0 programa recomenda o usa da informatica como ferramenta de apoio no 

processo de ensino aprendizagem, seria prudente que as escolas desenvolvessem 



60 

projeto pedag6gico para o uso das tecnologias educacionais. Valente { 1993) salienta 

que a "mudanya da funyao do computador como meio educacional acontece 

justa mente com urn questionamento da funyao da escola e do papal do professor". 

lsso torna necessaria novos modes de preparayao do professor para que eles 

possam utilizar os computadores de maneira pedag6gica e eficaz, assim como para 

refletir sobre a sua pratica e durante a sua pratica. 

Grafico 17 - Motivos que levam os docentes a utilizar o laborat6rio de informatica na escola 

digitar provas, testes e/ ou trabalhos 

participar de grupos de estudos I 

atividades sem projeto pedag6gico definido 

atividades com projeto pedag6gico definido 

Outros 

• Faz .Rio Grande nao responderam 
~ Rio Negro 
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Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Conforme grafico 18, em media, 26°A> dos entrevistados trabalham suas 

disciplinas usando programas especificos, 27% pesquisas em geral, 19% 
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desenvolvem novas modalidades de aprendizagem, 4% navegam na internet, 

consulta de email e 24% nao responderam etc. Para Brito e Purifica~o (2006, p. 

21) esse contexte requer uma outra forma gao, e urn novo cidadao "esse novo 

cidadao do mundo insere-se cada vez mais na sociedade das tecnologias, portanto, 

faz-se necessaria propiciar-lhe o acesso a elas. Contudo, ele deve estar consciente 

das potencialidades dessas tecnologias e do seu uso para o bern de todos". As 

autoras ressaltam ainda "que o cenario tecnol6gico e informacional requer novas 

habitos, uma nova gestao do conhecimento, na forma de conceber, armazenar e 

transmitir o saberJ dando origem a novas formas de simboliza~o e representayao do 

conhecimento. 

Grc1fico18 - Atividades desenvolvidas no laborat6rio de informatica com alunos 

Trabalhar sua disciplina com programas especificos 

Realizac;ao de pesquisa em geral 

l'vbstrar novas modalidades de aprendizagem 

• Faz .Rio Grande 
I§ Rio Negro 

Outras 

Nao responderam 
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Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Conforme o grafico 10, 49% dos professores nao utilizam o Ll. 0 Grafico 19 

evidencia os motivos elencados pelos professores da nao utilizam os laboratories 
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nas escolas · e servem de para metro para avaliar a pouca frequencia ao uso dos 

equipamentos. As respostas, em media, foram: 10% dos docentes alegam que o 

laborat6rio nao comporta toda turma, 14% alegam dificuldades de acesso a internet, 

outros 6% citam inseguranc;a pela falta de · apoio ( tecnico responsavel) para 

orienta~o e falta de treinamento, outros 17% citam que os computadores estao 

sem condi~oes de uso e falta de manuten~o, outros 35% outros nao responderam 

Percebe-se que os professores nao sabem operar os equipamentos, ficam na 

dependencia dos colegas para aprender, que de alguma forma pode ser 

constrangedor para o professor. Outros citam a falta de tempo de conciliar os 

conteudos das disciplinas com o uso do laborat6rio. 

Grafico 19 - Motivos da nao utiliza9Ao do laborat6rio de informatica pelos Professores com seus 
alunos. 

lnseguranga para trabalhar com informatica 

Laborat6rio nao comporta todos os alunos 
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Dos docentes que usam o Ll, 29% afirmam que ha melhora na relayao 

ensino-aprendizag,em em sal a de aula, 12% melhora no comportamento em sala e 

laborat6rio, 14% notaram alunos mais motivados voltados a pesquisas, outros 10% 

afirmaram nao ter havido melhora alguma, 42°/0 nao responderam, outros 8%. Em 

resume, percebe-se que, na grande maioria das vezes, existe uma melhora 

significativa da relac;ao ensino.;.aprendizagem. 

Grafico 20 - Com · a utiliza~ao do lab0rat6rio de informatica, posteriormente ouve melhora no 
desempenho dos alunos~ 

No comportamento em sala de aula e laborat6rio 

Na relat;ao ensino aprendizagem 

R Faz Rio Grande 

Iii Rio Negro 

1\Jao notou melhora nenhuma 

1\Jao responderam 
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Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Perguntados sobre o Programa Parana-Digital, dos entrevistados, 72% deles 

definiram-no como ·um programade inclusao digital desenvolvido pelo estado, 12% 

consideram como um programa que visa ensinar informatica nas escolas publicas, 

8% programs que· visa equipar as escolas com laboratories de informatica e 8% nao 

respondeu. 



Grafico 21 - Como o docente considers o Programa PR-digital 
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0 emprego da lV Multimfdia tern avan~ndo rapidamente nas escolas 

pe·squisadas, atuall'llente 63% dos entrevistados afirmam utilizar a Tv pen -drive 

como ferramenta em suas praticas docentes. As dificuldades dos 28% que ainda nao 

fazem uso da mesma, concentra .. se nas transformac;oes de arquivos MPEG videos e 

JPEG fotos formate que atraves de pen drive pode ser reproduzido nas Tvs 

multimidias (Grafico 22). 

Grafico 22 - Utilizac;ao da TV multimidia · 
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Naorespondeu 
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Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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0 grafico 23 demonstra urn avanc;o no usa da Tv Multimidia como recurso de 

apoio na melhoria de aprendizagem, verificou-se que 64°k dos professores dos 

municipios de Rio Negro e Fazenda Rio Grande, confirmam que a tecnologia 

educacional e util em seu trabalho docente, 28% dizem nao utilizar, 8% nao 

responderam esta questao. 
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Grafico 23 -A TV multimfdia tern sido Util no trabalho pedag6gico 

Sim Nao Naorespondeu 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

• Faz.Rio Grande 
§ Rio Negro 

Quanta a questao sabre sugestoes para melhor usa das Tecnologias de 

lnformac;ao nas escolas pelos professores, o grafico 24 apresenta os resultados para 

a TV Multimidia. 

Percebe-se que dentre as tecnologias educacionais disponiveis aos docentes 

das escolas pesquisas, a TV multimidia e a que tern melhor uso a service> da 

educac;ao. Os professores sugeriram alternativas de melhora dentre as sugestoes 

82% a capacitayao dos professores para usa, 18% nao fazem usa da mesma, 9% 

sugeriram facilitac;ao para conversao de arquivos MPGE e JPEG, alem 3°k a 

ampliac;ao do numero de hora atividade para prepare de aulas e treinamento, 5% 
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Grafico 24 - Sugestoes de melhoria do uso da Tv multimidia 

Capacita~ao para os A"ofessores 

Ajuda conversao arquivos MPGEIJPG 

Amplia~ao das horas atividades 

Estimulo ao uso da Tv Multimidia 

Atualiza~ao de software 
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Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Conforme demonstra o grafico 25, a melhoria mais citada para utiliza~o dos 

laboratories de informatica em Fazenda Rio Grande foi a capacitayao dos 

professores, 98%. Em Rio Negro o item mais citado em 56%, foi a melhoria do sinal 

de internet, devido o motive de que, em Rio Negro o sinal de acesso a internet par 

frequencia de radio e ruim, desta forma confirmando, urn dos motives do pouco usa 

do Ll palos Professores. 7% sugeriram ampliar o espayo fisico, que seja suficiente 

para abrigar uma turma inteira de alunos, para nao ter que dividi-la, pais o 

laborat6rio comporta apenas 20 alunos; 6% sugeriram apoio tecnico (ADM local), 

para auxiliar os professores, preparar o laborat6rio, auxiliar conversao de arquivos· 

de videos e fotos para usa da TV Multimidia; 3% sugeriram atualizar os softwares e 
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hardwares; 2% sugeriram aumentar as horas atividades. No laborat6rio de 

informatica ou em suas casas, os professores conseguem reproduzir videos e fotos 

capturados da internet, atraves de arquivos canvertidos para os arquivos MPEG e 

JPEG (videos e fotos), facilitando com isso a melhor apropria~o dos conteudos 

programaticos palos alunos. E importante salientar que todos os professores 

receberam do Governo Estadual urn pen drive de 2 GB para desenvolver seus 

trabalhos docentes em sala de aula. 

Foram citadas outras tecnologias disponrveis em algumas escolas como, Data 

showeDVDs. 

Grafico 25 - Sugestoes de melhoria das TICs no Laborat6rio de informatica Ll 

Amplia.;ao espa.;o fisico/Laborat6rio 

R'ofessor de apoio ADM-Iocal 
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Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Como melhoria na utiliza~o da TV Paulo Freire, 61% sugeriu capacitayao na 

escola para estarem aptos a usar o laborat6rio; 23% dos professores sugeriu 

melhorar acesso a internet, sinal ruim; 5°A> melhorar as condi¢es fisicas do 
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laborat6rio1 sala exclusiva, somente para laborat6rio; 4% aumentar horas atividades; 

4% divulgar aos professores o funcionamento do laborat6rio; 2°k atualizar os 

software e hardware; 2% instalar os computadores do PROINFO; 2% aumentar o 

numero de computadores no laborat6rio. Os resultados estao compilados no grafico 

26. 

Graffeo 26 - Sugestoes de melhoria das TICs na utiliza~o da TV Paulo Freire 

IVelhorar acesso da internet 
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Sugestoes 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Na sequencia e apresentada uma analise geral dos dados coletados e 

apresentados nesta sec§o. 

4.3 ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Foram coletados dados aleat6rios em 40°k da populac;ao de Profissionais da 

educac;So, suficiente para demonstrar a realidade nos Municipios de Rio Negro e 
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Fazenda Rio Grande, onde serao comparados os dados obtidos, estabelecendo uma 

media entre a realidade das amostras. 

Resultado da pesquisa revelou o vinculo funcional dos Professores 

pesquisados 96% tern vinculo efetivo e 4% vinculo CLT em Rio Negro. Em Fazenda 

Rio Grande a realidade e diferente, pois 53% dos entrevistados sao professores 

efetivos e 47% sao de professores contratados, vinculo CLT. 

Analisando os dados da pesquisa das amostras dos Municfpios citados, os 

professores entrevistados afirmam que e importante a qualificagao em informatica, a 

coleta de dados mostrou que a media de 55% dos entrevistados nao receberam 

nenhum tipo de qualificagao em ambos os municfpios. Observa-se, que e necessaria 

insistir no preparo dos profissionais em informatica educacional, para utilizarem com 

eficiencia e eficacia as novas tecnologias disponlveis na rede estadual de Ensino, 

Em relagao a Tv Pen drive observou-se que 16% dos entrevistados nao 

utilizaram essa tecnologia porque nao foram preparados para tal, e 17% nao 

responderam. Foi uma das reivindicagoes dos professores a necessidade de 

capacita-los para utilizarem de forma apropriada estes instrumentos. 

Com relagao ao uso do Laborat6rio de Informatica observou-se que 45% dos 

entrevistados o utilizam para digitar provas e trabalhos. lsso remete a urn 

questionamento intrigante de que toda essa tecnologia esta distante daquilo que 

seria o ideal, o de usar o laborat6rio e a internet como ferramenta para enriquecer o 

fazer pedag6gico. Bern como a utilizagao desses computadores conectados a 

Internet para acessar o banco de dados do Portal dia-a-dia educagao e tantos outros 

bancos de dados disponlveis na WEB. Observou-se que 20% dos professores 

entrevistados utilizam o laborat6rio de Informatica com projetos pedag6gicos 

definidos, e 20% utilizam o laborat6rio sem projeto pedag6gico definido. Observa-se 

que ha a necessidade de se repensar essa realidade no sentido de implementar o 

projeto com capacitagao de acordo com a realidade. Caso contrario, o Parana digital 

nao atingira o objetivo principal que e o de permitir a acesso de alunos e professores 

ao mundo digital pleno. 
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Diante dos resultados da pesquisa de campo, observam-se algumas aQ6es 

que necessitam ser reprogramadas dentre as quais, primeira: urgentemente a 

prepara~ao dos professores (gera(faO pre-digital), aqueles que apresentam serias 

dificuldades com o uso de tecnologias educacionais no exercfcio de sua fun<f6es, de 

nada adianta altos investimentos em equipamentos se o capital humane· nao esta 

apto em trabalha-los; segunda aQao; parecem respostas obvias, porem concretas, 

melhorar conectividade da internet, pois o sinal e precario, voce nao consegue 

trabalhar devido a lentidao que opera o sistema, inviabilizando o trabalho com 

alunos no laborat6rio de informatica; terceira aQao necessidade de ampliar os 

espa~os destinados ao Ll, pois normalmente nao comporta todos os alunos de 

uma turma ao mesmo tempo, carecendo dividi-la, entao comeQam os problemas, o 

que fazer com os demais alunos excedentes, os pedagogos nao sao suficientes para 

dar conta de ocupa-los, muitas vezes ficam no patio da escola ociosos sem 

direcionamento pedag6gico; quarta aQao, disponibilizar um profissional 

permanente para atuar no laborat6rio, responsavel pela preparaQao do Ll onde o 

professor possa levar os alunos e dar sua aula com seguranQa, sem medo de ter 

decep<f6es em chagar ao Ll com os alunos e o mesmo nao funcionar, quinta aQao, 

sugerir aos gestores do sistema educacional, que seja permitido e 

reestruturado e ampliado o numero de horas atividade para que os professores 

possam melhor preparar suas aulas e que a qualifica(fao profissional seja feita no 

horario de trabalho e na escola. 
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5. CONSIDERACOES FINAlS 

Diante dos dados coletados nesta pesquisa, observou-se que a utilizagao das 

Tecnologias de lnformagao e Comunicagao contribuiram para a melhoria da 

aprendizagem, nao de forma significativa como se esperava, mas com capacitagao e 

possivel melhorar. 

Constata-se que a utilizagao das tecnologias educacionais, principalmente o 

Parana Digital, tern deixado a desejar, conforme analise dos dados. Os professores 

diante das dificuldades como falta de familiarizagao com as novas tecnologias, tern 

aplicado pouco esta ferramenta em seus afazeres docentes, em fungao das 

situagoes expostas. Dentre as situagoes, a TV pendrive, tern sido utilizada pela 

maioria dos professores, isso sem receberem preparagao para seu uso por parte do 

CRTE, responsavel pela capacitagao. Os investimentos realizados pelo Governo do 

Estado do Parana em Tecnologia de Informagao e Comunicagao (TICs), precisam 

ser repensados e melhor direcionados, principalmente em relagao ao capital 

humano. Existe intengao basicamente de 100% dos professores em utilizar o 

laborat6rio de informatica, porem, e necessaria maiores investimentos em 

preparagao e familiarizagao dos docentes. Pois urn percentual elevado de 

professores 54% ainda nao receberam preparo nenhum para o emprego das 

tecnologias de apoio educacional. 0 CRTE ofertou poucos cursos nos dois 

Municipios, abrangendo apenas 4% dos professores, com cursos basicos em 

informatica, onde 44% dos professores buscam apoio dos colegas para aprender a 

trabalhar informatica no laborat6rio. Situagao criticada pelos docentes em Rio Negro 

e o sinal de internet, 28% reclamam da lentidao e o funcionamento, sempre 

falhando, nao conseguem sequer fazer pesquisas, acessar sites, 17% declaram que 

o Ll dificilmente funciona. Como ferramenta de pesquisa, o laborat6rio esta deixando 

a desejar. Nao atendendo os prop6sitos a que se destinou no projeto inicial. 

Cabe-nos sugerir entao atengao ao preparo dos professores de forma que 
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todos possam estar familiarizados e aproveitando esta ferramenta no seu trabalho, 

tornando suas aulas mais dinamicas e interessante aos alunos e menos desgastante 

ao Professor. Com born domfnio do computador, o uso da Tv Multimfdia sera melhor 

estimulado, hoje em Rio Negro 66% dos professores fazem uso da Tv, facilitando 

seu trabalho e didaticamente envolvendo melhor seus alunos, usando videos, 

musicas, o portal com vasto material pre-elaborado com didatica adequada para 

ensinar os alunos. Porem nao e facil manter uma sala de computadores funcionando 

de modo continuo em uma escola publica. E necessaria uma infra-estrutura bern 

pensada de gerenciamento e de manutenc;ao das maquinas, para que funcionem em 

todos os turnos o ano todo. A hist6ria de outras tecnologias na escola, 

especialmente a TV Multimfdia, demonstra que o gerenciamento e manutenc;ao sao 

dois problemas cruciais: os equipamentos tendem a ficar ociosos a maior parte do 

tempo, se estragam ou sao roubados e ficam obsoletos. 0 computador e urn 

produto inovador e atraente, que chama a atenc;ao principalmente das crianc;as. Ele 

foi considerado o redentor da educac;ao, ilusao para uns e decepc;ao para outros, 

seja como for, o computador nao pode salvar e nem resolver os problemas da 

educac;ao, pois o problema nao e apenas uma questao tecnol6gica, mas implica 

numa serie de outros fatores: falta de formac;ao dos professores, falta de recursos 

em materiais didaticos, necessidade de construc;ao de novas salas de aula, 

contratac;ao de docentes para apoiar, reduc;ao do numero de alunos por sala, etc. 

Observa-se que os equipamentos estao disponfveis, mas boa parte dos educadores 

nao estao preparados para utiliza-los e justamente isso gera a inseguranc;a. Alguns 

repudiam a tecnologia, chegando a sentir ameac;as dos seus lugares para as 

maquinas. Os avanc;os tecnol6gicos tern desequilibrado e atropelado o processo de 

formac;ao fazendo com que o professor sinta-se eternamente no estado de 

principiante em relac;ao ao uso do computador na educac;ao. A formac;ao do 

professor deve prover condig6es para que ele construa conhecimento sobre as 

novas tecnologias, entenda por que e como integrar o computador na sua pratica 

pedag6gica. 
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5.1 APRESENTA<;AO DE PROPOSTA SISTEMATIZADA PARA 0 USO DAS 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

Os profissionais da educa<;ao que trabalham nas escolas, tern fun<;oes 

especfficas, portanto todos sao imprescindfveis para que o trabalho e o born 

desempenho fluam satisfatoriamente, empregando as tecnologias educacionais 

como instrumento de melhoria na aprendizagem, selando com isso, o sucesso 

profissional, mediante o reconhecimento dos resultados produzidos em prol das 

gera<;oes futuras. . 

Alem disso, verificou-se tambem, a necessidade de outros profissionais 

atuando na escola em parceria com a dire<;ao e professores. 

Apresenta-se entao, propostas para urn modelo utiliza<;ao das TICs: 

a) oferta de qualifica<;ao aos professores, atraves de cursos especfficos para 

aplica<;ao das TICs. 

b) contrata<;ao de urn de profissional de apoio em cada turno, nos Ll das 

escolas; 

c) melhoria da conexao de acesso a internet (via fibra 6tica) que permita o 

uso dos laborat6rios com alunos, sem carga sobre carga de rede; 

d) investimentos em espa<;o ffsico do Ll adequado, que comporte uma turma 

completa, sem necessidade de divisao da mesma: 

e) aumento do numero de maquinas nos Ll em numero suficiente para 

acomodar todos os alunos de cad a turma. 

5.2 RECOMENDA<;OES 

De acordo com os dados coletados na pesquisa de campo nos Municfpios da 

amostra, constatou-se algumas situa<;oes que requerem interferencia do poder 

Publico, para melhor aplica<;ao das ferramentas de apoio educacional. 
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Ressalta-se que o uso das Tecnologias de lnformac;ao e Comunicac;ao, 

principalmente quanta ao Parana digital que e mais presente, apresenta problemas 

estruturais de implantac;ao, prejudicando com isso seu plena desenvolvimento como 

Polftica Publica de melhoria da qualidade do ensino publico. 

A falta de capacitac;ao dos professores na area, nao e o unico fator que 

dificulta o uso das tecnologias, existem fatores citados no trabalho, que vao alem 

da vontade do educador, tais como: equipamentos ja obsoletos e que nao 

funcionam, sinal de internet fraco, falta de incentivo dos gestores ao uso das TICs, 

falta de professor de apoio no laborat6rio. As argumentac;oes acima nao sao 

suficientes para ignorar o uso da informatica na educac;ao. 

0 processo de desenvolvimento e formac;ao pessoal dos nossos alunos e 

relativamente Iento e exige paciencia dos envolvidos. Por isso e necessaria uma 

preparac;ao adequada dos nossos professores e de metodologias condizentes com 

a realidade atual, pois o computador e um dos recursos tecnol6gicos mais usados 

no mundo. 

E necessaria repensar, e as mudanc;as devem ser imediatas, para que o 

retorno dos investimentos seja mais eficaz a sociedade. Dentre as mudanc;as 

sugeridas estao a introduc;ao de um Professional da area de informatica em cada 

laborat6rio (Adm local), e preparar alunos monitores por turmas, para que 

atendam e orientem professores e alunos, ao fazerem uso do laborat6rio de 

informatica ,facilitando o trabalho dos leigos no assunto, investir em melhoria do 

sinal de internet, novas investimentos em software e hardware. 

Capacitar urgentemente os docentes, pois somente 8% declararam 

espontaneamente ter recebido algum tipo de preparo para usar as TICs pelo CRTE, 

outros 30% deles que nunca entraram nos laborat6rio de informatica, e a maioria 

50%, procuram ajuda dos colegas, alem de cursos particulares para poderem utilizar 

a ferramenta. 

Constatou-se a necessidade de se agilizar o sinal de internet, quase 

impossibilitando o acesso a rede mundial, muito criticado pelos Docentes de Rio 
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Negro, o que inviabiliza os trabalhos no laborat6rio com as turmas de alunos para 

consultas na Weber. 

Ainda, verificou-se que o laborat6rio de informatica como ferramenta de apoio 

no processo de melhoria do ensino aprendizagem, esta muito aquem da sua 

plenitude, conforme indicam os dados da pesquisa. 

Pode-se afirmar ainda que o melhor investimento feito como Politica Publica 

pela SEED, foi a Tv Multimldia (TV pen-drive), onde 68% dos professores utilizam 

esta ferramenta, enquanto que 66% dizem ser muito util no desenvolvimento de 

suas atividades docentes, apesar de estarem superando as dificuldades de 

conversoes de arquivos,devido capacitagao insuficiente ofertada pelo CRTE. 

Dentre as sugestoes dos Professores, que as capacitagoes sejam realizadas 

na escola com flexibilidade de horarios, que seja ampliado o numero de 

computadores disponlveis nas escolas, suficiente para trabalhar com uma turma 

inteira, sem necessidade de desdobrar a turma em virtude da falta de espago e 

maquinas disponlveis, e repetigao de conteudos para outra metade da turma, 

atrasando os conteudos. 

Para que a inclusao digital seja plena, tanto discente quanto docente sao 

urgentes medidas para corrigir tais distorgoes despercebidas no contexto 

educacional do momento. 

5.2.1 0 profissional da area de informatica 

auxiliar os professores na criagao de Projetos que dinamizem os trabalhos 

curriculares, associando as atividades de sala de aula com o espago 

Pedag6gico adequado; 

minimizar duvidas sobre os aplicativos, tais como instalagao e/ou 

desinstalagao; 
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orientar os alunos no uso e no cuidado com os recursos computacionais; 

administrar o planejamento de uso dos recursos do (laborat6rio) espa<;:o 

pedag6gico informatizado, priorizando as atividades pedag6gicas 

desenvolvidas pelos professores e facilitando aos alunos o uso dos 

recursos informacionais para desenvolver trabalhos escolares, desde que 

nao haja atividades pedag6gicas em andamento; 

disponibilizar material de apoio como fonte de recurso pedag6gico; 

publica<;:ao via internet (sites) dos conhecimentos produzidos nas aulas, 

dentre outros. 

Algumas justificativas pedag6gicas que pod em ser evidenciadas: 

a) melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, 

oportunizando a todos a igualdade de acesso integrando as tecnologias 

ao currfculo escolar nao como uma disciplina, mas como ferramenta, 

inclusive interdisciplinar, possibilitando aos alunos e professores a 

aquisi<;:ao de novas habilidades; 

b) disponibilizar, quando possfvel, o conhecimento adquirido, atraves de 

ambientes on-line, entre professores e alunos da rede e do mundo, para 

que a constru<;:ao e desenvolvimento do conhecimento aconte<;:am dentro 

de urn espfrito de autonomia colaborativa. Dessa forma sera possfvel 

ampliar o mundo de informa<;:ao dos alunos e professores, atraves dos 

recursos que as tecnologias de informa<;:ao e comunica<;:ao podem 

oferecer; 0 papel do aluno e de ser urn sujeito ativo que seleciona, 

analisa, gerencia e processa os mais diversos tipos de informa<;:5es (texto, 

fotos, imagens, vfdeo, som, etc.) na constru<;:ao do seu conhecimento, 

mediado pela a<;:ao intencional do professor, formando assim, urn sujeito 

crftico, flexfvel e criativo. 



77 

5.2.2 Estrategias para Capacitagao 

Algumas estrategias podem ser evidenciadas: 

a) Capacitagao no Cotidiano Pedagogico do Professor e Aluno 

0 professor da Rede Estadual de Ensino nao precisa criar uma expectativa 

angustiante quanta a apropriagao e incorporagao dos recursos informacionais no 

seu cotidiano pedagogico, porque ela acontecera, a cada dia o professor sente 

necessidade de se aperfeigoar. 

b) Capacitagao Periodica na Escola 

A diregao, a orientagao pedagogica, poderao organizar momentos de 

capacitagao para todo corpo docente da escola, dentro do proprio horario de aula. 

Ha que se repensar os 200 dias letivos. Tudo o que se produz na escola em materia 

de capacitagao, e para o beneffcio proprio do aluno. Aqueles que tern ideia contraria, 

precisam repensar suas posigoes. 

c) Capacitagao direcionada por area 

A Secretaria de estado da educagao, atraves da equipe pedagogica, podera 

criar momentos de capacitagao por areas do conhecimento. A cada reuniao 

pedagogica podera ser marcado um encontro entre os docentes. Esses se 

encarregarao de montar um painel geral que apresente os mais diferentes recursos 

informacionais que possam ser utilizados na pratica pedagogica. E finalizara o 

encontro com um debate para esclarecimentos, crfticas, sugestoes sabre a 

capacitagao (feedback). 
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Tabela 1 -Vinculo Funcional dos entrevistados 
Faz.Rio 

Vinculo Funcional Grande Rio Negro 
Professores Efetivo/Concurso 53% 96% 

Regime CL T I Contratado 47% 4% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tabela 2 - Forma~ao Profissional dos entrevistados 
Faz.Rio 

Forma~ao Academica Grande Rio Negro 
Graduagao completa 15% 3% 

Graduagao incompleta 9% 4% 
Especializagao 72% 85% 

Mestrado 4% 8% 
Doutorado 0 0 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tabela 3 - Dados pessoais dos docentes entrevistados - Sexo 
Faz.Rio 

Dados Pessoais Sexo Grande Rio Negro 
Feminino 78% 81% 
Masculino 22% 19% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tab I 4 D d ea - a . d d os pessoa1s OS t t . tad ocen es en rev1s OS- ld d a e 
Faz.Rio 

Dados pessoais ldade Grande Rio Negro 
Entre 25 a 30 anos 25% 8% 
Entre 30 a 35 anos 27% 7% 
Entre 35 a 40 anos 25% 25% 
Entre 40 a 45 anos 17% 19% 
Entre 45 a 50 anos 0% 19% 
Entre 50 a 55 anos 2% 10% 
Entre 55 a 60 anos 0% 5% 
Acima de 60 anos 0% 4% 
Nao responderam 4% 3% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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Tab I 5 D d . d d ea - a os pessoa1s OS t t . tad ocen es en rev1s OS- 1i empo d M e · io a_g_1ster 
Faz.Rio 

Dados pessoais -Tempo de Magisterio Grande Rio Negro 
1 a 5 anos 30% 7% 

6 a 10 anos 14% 13% 
11 a 15 anos 14% 21% 
16 a 20 anos 22% 20% 
21 a 25 anos 0% 14% 
26 a 30 anos 0% 20% 
31 a 35 anos 0% 5% 

Acima de 35 anos 1% 0% 
Nao responderam 19% 0% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

T abel a 6 - Disciplinas lecionadas no Ensino Fundamental e Ensino Medio 
pelos pesquisados 

Faz.Rio 
Disciplinas que Leciona Grande Rio Negro 
Matematica- Ens.Fund. 20% 17% 

Matematica- Ensino Medio 8/% 16% 
Ciemcias- Ens.Fund. 8% 5% 

Lfngua Portuguesa- Ens.Fund. 18% 9% 
Lfngua Portuguesa- Ensino Medio 16% 9% 

Lfngua lnglesa- Ens.Fund. 10% 5% 
Lfngua lnglesa- Ens.Medio 10% 5% 

Geografia- Ens. Fund. 14% 10% 
Geografia- Ensino Medio •14% 6% 

Hist6ria- Ens. Fund. 8% 10% 
Hist6ria- Ensino Medio 8% 11% 

Educac;ao Ffsica- Ens. Fund. 6% 3% 
Educacao Ffsica- Ensino Medio 0% 4% 
Educacao Artfstica- Ens. Fund. 1% 4% 

Educac;ao Artfstica - Ensino Medio 1% 6% 
Professor Pedagogo- Ens. Fund. 0% 8% 

Professor Pedagogo- Ensino Medio 0% 6% 
Biologia 8% 3% 

Ffsica 1% 4% 
Filosofia 0% 3% 

Sociologia 0% 1% 
Qufmica 8% 1% 

Agricultura 0% 4% 
Pecuaria 0% 1% 

Informatica 0% 1% 
Nao informou- Ens.Fund. 15% 29% 

Nao informou- Ens.Medio. 34% 19% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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Tab I 7 P rf · - d d ea - a 1c1pa~ao OS t ocen es em capac1ta~oes d . f em ormat1ca 
Faz.Rio 

Participa~ao em Capacita~ao de Informatica Grande Rio Negro 
Sim 33% 52% 
Nao 67% 44% 

Nao informou 0% 4% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

T a bela 8 - Numero de participa~oes e Carga horaria 

Faz.Rio 
Carga Horaria da Capacita~ao em Informatica Grande Rio Negro 

10 a 20 horas 33% 37% 
21 a 40 horas 0% 37% 
41 a 60 horas 0% 8% 

Acima de 60 horas 0% 16% 
Nao informou 67% 2% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

T a bela 9 - lmportancia dada pelos docentes as capacita~oes 
Faz.Rio 

Opiniao sobre a Capacita~ao em Informatica Grande Rio Negro 
Muito lmportante 100% 99% 
Pouco lmportante 0% 1% 

Sem importancia alguma 0% 0% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

T a bela 1 0 - Local on de os docentes receberam capacita~ao 
Faz.Rio 

Onde receberam capacita~ao Grande Rio Negro 
Na escola com colegas 33% 50% 

No CETEPARINREAM-Sui/CRTE/SEED 0% 8% 
Em cursos de extensao universitaria 0% 0% 

Em outros locais. 0% 12% 
Nao receberam nenhuma capacitagao 67% 30% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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Tabela 11 - Cursos ministrados CRTE/NREAM-Sui/SEED 
Cursos ministrados pelo CRTE/NREAM- Faz.Rio 

Sui/SEED Grande Rio Negro 
Basico I, II, Ill 0% 40% 

Planilhas aplicadas a educagao 0% 4% 
Internet aplicada a educagao 0% 26% 

Construgao de Home Page e publicagao na Internet 0% 4% 
Outros 0% 26% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tabela. 12- Numero de capacita~oes que os docentes participaram 
Faz.Rio 

Numero de Capacita~oes Grande Rio Negro 
1 a 3 cursos 0% 94% 
4 a 5 cursos 0% 3% 
6 a 9 cursos 0% 3% 
Nao informou 0% 0% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tabela 13- Tempo da ultima capacita~ao recebida pelo docente 
Faz.Rio 

Tempo da Ultima capacita~ao Grande Rio Negro 
Entre 1 e 6 meses 10% 26% 

Entre 6 meses e 1 ana 0% 21% 
Entre 1 a 2 anos 0% 26% 

Ha mais de 2 anos 25% 27% 
Nao responderam 65% 0 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tab I 14 M f ea. - o 1vo que evou o d t ocen epa rt" . 1c1par d a capac• ~ao "ta -
Por que decidiu em participar da(s) Faz.Rio 

capacita~ao(oes) Grande Rio Negro 
Interesse pessoal em dominar novas tecnologias 46% 73% 

Acompanhar desenvolvimento dos alunos 0% 20% 
Para promogao funcional 0% 0% 

Outros motivos 0% 7% 
Nao responderam 54% 0% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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Tab I 15 M f d ea - o 1vos que 1mpe e o pro essor a capac1tar-se 
Faz.Rio 

Motives que impede o docente a capacitar-se Grande Rio Negro 
Falta de tempo 30% 27% 

Falta de apoio por parte da Dire<;ao da escola 0% 3% 
Nao se interessa por capacita<;6es 0% 1% 

Outros 45% 16% 
Capacita<;ao nao incluida na carga horaria de 

trabalho 10% 28% 
Despesas de transporte e alimenta<;ao nao 

ressarcidos 0% 7% 
Nao responderam 15% 18% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tabela 16 - Frequencia com que os professores utilizam o laborat6rio de 
informatica 

Faz.Rio 
Frequencia com que utiliza o laborat6rio Grande Rio Negro 

Entre 1 a 3 horas semana 33% 57% 
Entre 4 a 6 horas semana 15% 7% 
Mais de 8 horas semana 5% 6% 

Nao responderam 17% 0% 
Nunca utilizaram 30% 30% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

T a bela 17 - Motives que levam os docentes a utilizar o laborat6rio de 
informatica na escola 

Principais motives para utiliza~ao do Faz.Rio 
laborat6rio Grande Rio Negro 

digitar provas, testes e/ ou trabalhos 56% 27% 
participar de grupos de estudos 0% 23% 

atividades sem projeto pedag6gico definido 6% 20% 
atividades com projeto pedag6gico definido 10% 20% 

Outros 14% 10% 
nao responderam 14% 0% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 



88 

Tabela 18- Atividades desenvolvidas no laborat6rio de informatica com alunos 
Faz.Rio 

Atividades com alunos no laborat6rio Grande Rio Negro 
Trabalhar sua disciplina com programas 

especfficos 14% 37% 
Realizagao de pesquisa em geral 22% 32% 

Mostrar novas modalidades de aprendizagem 15% 23% 
Outras 2% 8% 

Nao responderam 47% 0% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

T abela. 19 - Motivos da nao utilizacao do laborat6rio de informatica pelos 
Professores com seus alunos 

Faz.Rio 
Motivo para nao utilizar o laborat6rio Grande Rio Negro 

lnseguranga para trabalhar com informatica 5% 6% 
Laborat6rio nao comporta todos os alunos 0% 20% 

Laborat6rio sem acesso a internet 0% 28% 
Desconhecia a existencia de laborat6rio 1% 0% 

Falta de horario vago no laborat6rio de innformatica 0% 0% 
Computadores sem condig5es de uso 0% 33% 

lnseguranga por falta de Adm Local 22% 13% 
Outros 72% 0% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tabela 20 - Com a utilizacao do laborat6rio de informatica, posteriormente 
ouv lh d h d I erne ora no esempen o os a unos 

Faz.Rio 
0 desempenho dos alunos melhorou Grande Rio Negro 

No comportamento em sala de aula e laborat6rio 5% 18% 
Na relagao ensino aprendizagem 14% 44% 

Nao notou melhora nenhuma 6% 14% 
Outros 1% 14% 

Nao responderam 74% 10% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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Tab I 21 C ea - omoo d ocen e cons1 era o t "d p rograma - 1g1 PRo· "tal 
Faz.Rio 

Como e considerado o programa PR-Digital Grande Rio Negro 
Programa estatal que visa inclusao digital 87% 58% 

Programa que visa ensinar informatica 0% 24% 
Programa que visa equipar as escolas 0% 15% 

Nao responderam 13% 3% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tabela 22 - Utiliza~ao da Tv multimidia 
Faz.Rio 

Utilizam a Tv Multimidia Grande Rio Negro 
Sim 60% 66% 
Nao 40% 16% 

Nao respondeu 0% 18% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tab I 23 AT ea - v mu 1m1 1a em s1 o u 1 no ra a If 'd" t "d 'fl t b lh d ope agog1co 
A Tv Multimidia tern sido util no trabalho Faz.Rio 

docente Grande Rio Negro 
Sim 60% 68% 
Nao 40% 15% 

Nao respondeu 0% 17% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tabela 24 - Sugestao Aberta para melhor uso das TICs - Tv Multimidia (Pen 
driv e) 

Faz.Rio 
Sugestoes para melhor uso da Tv Multimidia Grande Rio Negro 

Capacitagao para os Professores 97% 67% 
Ajuda conversao arquivos MPGE/JPG 0% 17% 

Ampliagao das horas atividades 0% 6% 
Estfmulo ao uso da Tv Multimfdia 3% 6% 

Atualizagao de software 0% 4% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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Tabela 25 - Sugestao Aberta para melhor uso da TICs - Laborat6rio de 
informatica 

Sugestoes para melhor uso do Laborat6rio de Faz.Rio 
Informatica Grande Rio Negro 

Melhoria do sinal internet 0 56% 
Ampliac;ao espac;o fisfco/Laborat6rio 0 13% 

Professor de apoio ADM-Iocal 0 11% 
Capacitac;ao dos Professores 98% 10% 

Atualizac;ao dos Softwares 0 6% 
Aumentar numero de horas atividades 0 2% 

Estimular participac;ao de alunos 2% 1% 
Dividir turmas 0 1% 

Fonte: Coleta de dados da pesquisa 

Tabela. 26 - Sugestao Aberta para melhor uso das TICs - outras tecnologias 
disponiveis -Tv Paulo Freire 

Sugestoes para uso de outras tecnologias Faz.Rio 
disponiveis Grande Rio Negro 

Capacitac;ao na escola 92% 30% 
Melhorar acesso da internet 8% 37% 

Melhorar condic;oes ffsicas do Ll 0 10% 
Aumentar as horas atividades 0 7% 
Divulgar o funcionamento do Ll 0 7% 

Atualizar os software e hardware 0 3% 
lnstalar os computadores do Pro info 0 3% 

Aumentar o numero de computadores no Ll 0 3% 
Fonte: Coleta de dados da pesquisa 
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APENDICE II - QUESTIONARIO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
POS GRADUACAO FORMULACAO E GESTAO DE POLiTICAS PUBLICAS 

Prezado professor, este trabalho academico tern o objetivo de permitir a Avalia~ao 
do Programa Parana-Digital pelos professores da rede estadual de ensino. Todas 
as informagoes prestadas sao sigilosas e nao e necessaria a sua identificagao. 
Agradecemos a sua contribuigao! 

1. Vinculo funcional: ( ) Efetivo/Concursado; ( ) Regime CLT/Contratado 

2. Forma~ao Academica: 
Graduagao ( ) completa ou ( ) incompleta, ( ) Especializagao; 
( ) Mestrado; ( ) Doutorado; ( ) Outros. Especifique: _________ _ 

3.Dados pessoais: 
a) Sexo: ( ) M;( ) F; b) ldade: _anos c) Tempo magisterio: _anos 

4. Disciplina(s) que leciona: ___________________ _ 
e respectivos niveis: ( ) Ensino Fundamental; ( ) Ensino Media; ( ) P6s-Medio 

5. Voce ja participou de alguma capacita~ao em informatica? ( ) Sim ( ) Nao. 
Se participou, de quantos cursos? R: Qual a carga horaria? R: 
___ .horas. 

6. Na sua opiniao, a capacita~ao em informatica e: 
( ) muito importante; ( ) pouco importante; ( ) sem importancia alguma; 

7. Onde recebeu capacita~ao para utiliza~ao dos recursos de informatica do 
PR-digital, e Tv pendrive? 
( ) na propria escola com colegas; ( ) no Nucleo Regional de Educagao Area 
Sui; 
( ) no Cetepar; ( ) em cursos de extensao universitaria; 
( ) em cursos de informatica, promovidos pela Secretaria de Educagao - SEED; 
( ) outros locais. Especificar: -------------------
( ) nao recebeu capacitagao alguma? Porque? ___________ _ 

Se nao recebeu capacitafao, pule para questao 13. 

8. Assinale os cursos ministrados pelo CRTE que voce participou: 
( ) basico I, II, Ill; ( ) planilhas aplicadas a educagao; ( ) internet aplicada a 
educagao; 
( )construgao de home pages e publicagoes na internet; ( ) Outros.Quais?: 
( ) Nenhum 
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9. De quantas capacita~oes voce participou no CRTE? 
( ) um a tres curses; ( ) tres a cinco; ( ) mais que seis; ( ) nenhuma; 

10. Ha quanto tempo voce concluiu sua ultima capacita~ao em informatica? 
( ) entre um e seis meses; ( ) entre seis meses a um ano; ( ) entre um ano a dois 
a nos; 
( ) mais de dois anos; ( ) nao participei de capacitac;ao alguma; 

11. Professor(a) por que voce decidiu participar das capacita~oes? 
( ) por interesse pessoal em dominar novas tecnologias; ( ) para promoc;ao 
funcional; 
( ) acompanhar o desenvolvimento de seus alunos; ( ) nao participei; 
( ) outros motives. Especifique: -------------------

12. Professor(a) assinale os motivos que lhe impedem de participar das 
capacita~oes oferecidas pelo CRTE: 
( ) falta de tempo; ( ) nao me interesse por 
capacitac;oes; 
( ) falta de apoio por parte Direc;ao da escola;( ) o local da capacitac;ao e distante e 
oneroso; 
( ) a capacitac;ao nao esta inclufda na carga horaria de trabalho; 
( ) as despesas de transporte e alimentac;ao nao sao ressarcidas; 
( ) outros. Especifique: ---------------------

13. Qual a frequencia com que utiliza(ou) o laborat6rio de informatica na 
escola? 
( ) uma a tres horas por semana; ( ) quatro a sete horas por semana; 
( ) mais que oito horas por semana; ( ) nao utilizou. 

Se nao utilizou, pule para a questao 16. 

14. Quais os principais motivo para utiliza~ao do laborat6rio de informatica? 
( ) digitar provas, testes e/ou trabalhos; ( ) participar de grupos de estudo; 
( ) desenvolver atividades com alunos, sem projeto pedag6gico definido; 
( ) desenvolver atividades com alunos, com projeto pedag6gico definido; 
( ) outros. Especifique: ---------------------

15. Cite algumas atividades desenvolvidas com os alunos no laborat6rio (com 
ou sem projeto pedag6gico): 
( ) trabalhar sua disciplina, utilizando-se de programas especfficos; 
( ) realizac;ao de pesquisas em geral; 
( ) mostrar novas modalidades de aprendizagem; 
( ) outras. Especifique: ---------------------
16 Caso nao utilize(ou) o laborat6rio de informatica. Diga, qual(ais) o(s) 
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motivo(s)? 
( ) sente-se inseguro para trabalhar com informatica; 
( ) o espago do laborat6rio de informatica nao comporta todos os alunos de uma 
turma; 
( ) 0 laborat6rio de informatica nao tern acesso a internet; 
( ) desconhecia a existencia de urn laborat6rio de informatica na escola; 
( ) falta de horario vago no laborat6rio; 
( ) os computadores estao sem condig6es de usa; 
( ) inseguranga gerada pela falta de funcionarios (tecnico/adm local) responsavel 
pelo laborat6rio 
( ) outros. Especifique: ----------------------

17. Caso voce tenha trabalhado com seus alunos no laborat6rio de informatica. 
Posteriormente voce notou melhora no desempenho deles em quais 
aspectos? 
( ) no comportamento em sala de aula e no laborat6rio; 
( ) na relagao ensino/aprendizagem em sala de aula e no laborat6rio; 
( ) nao notei melhora nenhuma;( ) nao trabalhei com alunos no laborat6rio de 
informatica; 
( ) outros. Especifique: ---------------------

18. Voce considera o Programa Pr-Digital e as Tecnologias de lnforma~ao 
como? 
( ) programas estatais que visa a inclusao digital de professores e alunos; 
( ) programas que visam equipar as escolas publicas com computadores e 
software; 
( ) urn programa que visa ensinar informatica e facilitar a vida dos alunos e 
professores; 
( ) outros. Especifique: ---------------------

19. Uso de tecnologias: 
a) voce tem utilizado as Tvs Pen-drive? ( ) sim; ( ) nao. 
b) tem sido util no seu trabalho docente? ( ) sim; ( ) nao. 

20.De sugestoes para melhor uso das tecnologias de informa~ao em sua 
escola,quanto a(o)s 

a) TVs-Pen Drive: 

b) laborat6rio de informatica: 

c) outras tecnologias disponlveis; citar: 

21. Este espa~o e para comentarios adicionais sobre o Programa Parana 
Digital: __________________________ _ 
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ANEXO I - DADOS DOS ESTABELECIMENTOS 



DADOS DOS ESTABELECIMENTOS PESQUISADOS 

Em Rio Negro, foram consultados os seguintes estabelecimentos: 

Escola Estadual Alvino Schelbauer- Ensino Fundamental e Media 

Enderec;o: Rua Frei Eraldo Maria, s/n - Bairro Alto 

Zona urbana: Bairro Alto- Telefone (47) 3643-7556 

Porte: II de 160 a 360 alunos 

Numero de turmas: 1 0 turmas 

Servidores em regencia: 28 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 

Escola Estadual Ana Schelbauer- Ensino fundamental 

Enderec;o: Estrada Principal, s/n Localidade Fazendinha 

Zona Rural - Telefone ( 41) 3628-5017 

Porte: I ate 160 alunos 

Numero de turmas: 5 

Servidores em regencia: 9 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 

Colegio Estadual Barao de Anton ina - Ensino Fundamental e Media 

Enderec;o: Rua Francisco Xavier da Silva, n° 606 

Zona urbana: Bairro Centro -Telefone (47) 3642-0352 

Porte: V de 761 a 960 alunos 

Numero de alunos: 815 

Numero de turmas: 28 

Servidores em regencia: 65 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 
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Colegio Estadual Pres. Caetano Munhoz da Rocha - Ensino fundamental e 



Media 

Enderec;o: Lauro Porto Lopes, n° 56 

Zona Urbana - Telefone ( 4 7) 3642-644 7 

Porte: IV de 561 ate 760 alunos 

Numero de alunos: 604 

Numero de turmas: 21 

Servidores em regencia: 35 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 

Centro Estadual de Educac;ao Basica para Jovens e Adultos - CEEBJA 

Enderec;o: XV de Novembro, s/n° 

Zona Urbana- Telefone (47) 364e-7855 

Porte: Ill de361 ate 561 alunos- Demanda especial 

Numero de alunos: 1001 

Numero de turmas: 29 incluindo APDES 

Servidores em regencia: 35 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 

Escola Estadual lnacio Schelbauer- Ensino Fundamental 

Enderec;o: Jorge Wizental, n° 145 

Zona Urbana: Bairro Born Jesus- Telefone (47) 3645-2311 

Porte: Ill de 361 ate 560 alunos 

Numero de alunos: 395 

Numero de turmas: 11 

Servidores em regencia: 21 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 

Centro Estadual de Educac;ao Profissional Lysimaco Ferreira da Costa 

Enderec;o: Br- 116 - Km 202 

Zona Rural: Tijuco Preto- Telefone (47) 3645-2144 

97 



Porte: II de 161 ate 360 alunos 

Numero de alunos: 250 

Numero de turmas: 6 

Servidores em regencia: 25 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 

Colegio Estadual Maximiano Pfeffer- Ensino Fundamental e Media 

Enderec;o: Rua Luiz Nepel,s/n 

Zona urbana- Telefone (41) 3543-1113 

Porte: Ill de 361 a 560 alunos 

Numero de alunos: 427 

Numero de turmas: 14 

Servidores em regencia: 19 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 

Colegio Estadual Dr. Ovande do Amaral - Ensino Fundamental e Media 

Enderec;o: Rua lnacio Schelbauer, n° 13.9 

Zona urbana- Telefone (47) 3645-1699 

Porte: V de 761 a 960 alunos 

Numero de alunos: 794 

Numero de turmas: 25 

Servidores em regencia: 45 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 

Escola Estadual General Rabello - Ensino Fundamental 

Enderec;o: Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 420 

Zona Urbana: Bairro Vila Militar- Telefone (47) 3642-2755 

Porte: II de 161 ate 360 alunos 

Numero de alunos: 135 
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Numero de turmas: 5 

Servidores em regencia: 12 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 
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Em Fazenda Rio Grande, foram consultados os seguintes estabelecimentos: 

Colegio Estadual Decio Dossi Ensino Fundamental, Media e 

Profissionalizante 

Enderec;o: Rua Largo da Amoreira, no 67 

Bairro: Eucaliptos - Zona: Urbana - Telefone: (Oxx41) - 36043734 

Porte VIII de 1561 a 1960 alunos 

Numero de alunos: 1860 

Numero de turmas:45 

Servidores em regencia: 68 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 

Colegio Estadual Lucy Requiao de Mello e Silva - Ensino Fundamental e 

Media 

Enderec;o: Rua Videira, no 215 

Bairro: Eucaliptos - Zona: Urbana - Telefone: (Oxx41) - 36046451 

Porte: VI - De 761 a 960 alunos 

Numero de alunos: 1289 

Numero de turmas: 35 

Servidores em regencia: 45 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 

Colegio Estadual Cunha Pereira- Ensino Fundamental e Media 

Enderec;o: Rua Sao Natalino, no 2291 

Bairro: Santa Trezinha - Zona: Urbana - Telefone: (Oxx41) - 3627 4411 

Porte: IX- De 1961 a 2560 alunos 



Numero de alunos: 1969 

Numero de turmas: 49 

Servidores em regencia: 62 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 
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Colegio Estadual Desembargador Jorge Andriguetto - Ensino Fundamental, 

Medio, Profissionalizante e Normal 

Enderec;o: Rua Cezar Carelli, S/N 

Bairro: Pioneiros- Zona: Urbana- Telefone: (Oxx41)- 36271470 

Porte: VIII- De 1561 a 1960 alunos 

Numero de alunos: 1794 

Numero de turmas: 48 

Servidores em regencia: 76 

(Fonte: Portal Dia-a-dia Educac;ao) 




