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"O importante e mudar o modelo de 

educacao, porque ai, sim, as tecnologias 

podem servir-nos como um apoio para um 

maior intercambio, trocas pessoais, em 

situacoes presenciais ou virtuais. Para mim a 

tecnologia e um grande apoio de um projeto 

pedagogico que foca a aprendizagem ligada a 

vida." 

Jose Manuel Moran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 estudo da tematica, Os Recursos Tecnologicos: Realidade e Desafios e um Trabalho de 

Conclusao de Curso que objetiva discutir a importancia da utilizafao dos Recursos 

Tecnologicos como elemento contribuidor nas praticas educativas. A escolha do tema se 

justifica pela necessidade de inovacoes nas praticas dos professores, no sentido de 

despertar a atenQao e interesse dos alunos. Destacam-se as reflexoes teoricas sobre a 

utiliza9ao destes recursos, desde um breve historico, sua importancia, os tipos de recursos e 

suas finalidades dentre eles, os cartazes, slides, retroprojetor, transparencias, cinema 

educativo, televisao, video, DVD, computador e Internet. Este trabalho possui carater 

exploratorio, que se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias e pela 

pesquisa de campo e como instrumento de coleta de dados, utilizanios o questionario com 

questoes abertas e fechadas. O estagio foi desenvolvido atraves de estudos de texto, 

leituras, debates e manuseio de alguns recursos visuais e audiovisuais. Ao concluir as 

atividades de estagio os professores perceberam a importancia da utiliza9&o dos recursos 

tecnologicos na escola como elemento contribuidor da melhoria do processo. 

Palavras-chave: Recursos Tecnologicos- forma9ao- estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1INTRODUCAO 

[...] Na educacao, a insercao das tecnologias- com seus novos modos de 
aprender e ensinar, seus equipamentos, linguagens, valores eticos e est&icos-
vem sendo abordada quase sempre do ponto de vista dos professores. E nao 
sendo poucos aqueles que se queixam da falta de apoio na escola para urna acao 
mais eficaz [...]. (Neves, 2005, p.125) 

Na contemporaneidade os recursos tecnologicos tornaram-se indispensaveis e 

ganharam mais espaco em razao da expansao da tecnologia e sua disseminacao em todas as 

areas setores e ambientes da vida e do trabalho. 

Educar com novas tecnologias e um desafio que precisa ser encarado pelos 

educadores para ser desenvolvido e vivenciado na sala de aula. Na escola, no trabalho, em 

casa, podemos aprender continuamente de forma flexivel, reunidos numa sala e ate mesmo 

distante geograficamente, mas conectados por meio de redes de televisao e Internet. 

Ha uma urgente necessidade de transformacao relacionada as tecnicas de ensino-

aprendizagem nas salas de aulas. O quadro de giz tornou-se insuficiente, monotono e 

limitado. A era cibernetica com os seus multiplos recursos tecnologicos adentrou a 

sociedade, atraves das novidades e inovaeoes provocadas pelos efeitos da eomputacao 

grafica. 

A Tecnologia na Educacao requer um olhar mais abrangente, envolvendo novas 

formas de ensinar e de aprender condizentes com o paradigma da sociedade do 

conhecimento, o qual se caracteriza pelos principios da diversidade, da integracao e da 

complexidade. 

A insercao dos recursos visuais e audiovisuais nas escolas tern propiciado um 

melhor aproveitamento e aprendizagem dos alunos. Na medida em que funcionam como 

material didatico enriquecedor, quando utilizados de maneira criativa e descontraida pelos 

professores. Neste sentido, devemos romper a barreira do medo da inovacao, do 

tecnologico e confrontar, construir novos conhecimentos que visam o crescimento do 

educando. 

Em reuniao com os professores da Escola Estadual de Ensino Infantil e 

Fundamental Professora Frassinete Bernardo, chegamos a conclusao que os recursos 

tecnologicos sao relevantes para estimular a aprendizagem dos alunos, logo e necessario 

que a escola lance mao dos recursos que possui como a televisao e o DVD. Baseado nessa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UfCVERSiCADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fEDERAL 
DE CAMPINA GR/ iNDE 
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reuniao, esse projeto de estagio surgiu com o objetivo de discutir a importancia e utilizacao 

dos recursos tecnologicos como apoio nas praticas educativas, logo faz-se necessario 

superar a barreira do desconhecido e buscar novos saberes sobre as novas tecnologias. 

Assim, observa-se a necessidade de transformar o meio educacional, atraves da 

utilizacao de diferentes recursos em sala de aula, permitindo ao aluno uma visao ampliada, 

mais real e vivenciada, dos conteudos antes ministrados somente por meio de textos, livros 

ou exercicios no quadro negro. O uso de recursos como a televisao, videocassete, 

microcomputador e aparelho de som, celular, camera digital, retroprojetor e transparencias, 

slides entre outros, propicia ao professor e ao aluno inovar e ampliar conhecimentos. Isto 

estimula o aluno a pesquisa e o adapta a realidade atual e a globalizaeao. O ensino teorico, 

tao abstrato no ensino infantil e fundamental, transforma-se com o uso de imagens ou com 

a combinacao desses recursos num ensino baseado na pesquisa, na democracia do 

conhecimento e da cultura. Este fato toma a sala de aula um espaco de conhecimento e de 

cultura, um canal de comunicacao onde interage aluno x aluno, aluno x professor, 

professor x aluno x mundo, atraves da diversidade, de acesso e comunicacoes. Este estudo 

visa compreender qua! a importancia e utilizacao dos recursos tecnologicos no cotidiano de 

sala de aula. 

O trabalho esta dividido em quatro capitulos. O primeiro capitulo apresenta 

reflexoes teorieas sobre a importancia e utilizacao dos recursos tecnologicos na escola, 

compreendendo: historico; importancia; recursos como, por exemplo, cartazes, slides, 

retroprojetor, transparencias, cinema educativo, televisao, video, DVD, Internet e suas 

finalidades. 

No segundo capitulo, os procedimentos metodologicos, o instrumento de coleta de 

dados; o universo da amostra e a caracterizacao da escola trabalhada. 

No terceiro capitulo, a analise e interpretacao dos dados, coletados atraves do 

questionario com questoes abertas e fechadas, aplicado com as professoras da Escola 

Estadual de Ensino Infantil e Fundamental Professora Frassinete Bernardo. 

No quarto capitulo, diseussoes e reflexoes das atividades desenvolvidas no estagio. 

Os encontros propiciam informacoes sobre os recursos tecnologicos, atraves de estudos de 

textos, debates, trocas de experiencias. 

Por fim, as conclusoes, no sentido de sensibilizar a utilizacao das novas tecnologias 

para a construcao de novas metodologias facilitando assim, o processo de ensino-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m B̂rnmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMAQA0 DE PROFESSORHS 
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aprendizagem. As novas tecnologias podem ser uteis para nos integrar no mundo e no dia-

a-dia, nos permitindo fazer a ponte, entre o conteudo e o cotidiano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FQRMAQAO DE PROrfcSSGRZS 

SIBUOTECA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAJAZEIRAS-PARAJSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 (RE) DISCUTINDO A IMPORTANCIA E UTILIZACAO DOS 

RECURSOS TECNOLOGICOS NA ESCOLA 

2.1 Historico 

O surgimento dos recursos visuais e audiovisuais se deu em meados da segunda 

guerra mundial, quando os militares se utilizaram desses recursos (slides, filmes 

educativos) para treinar rapidamente soldados inexperientes para o combate. 

Pode ser considerado tambem como um dos primeiros instrumentos de 

comunicacao das informacoes, no periodo da nossa pre-historia. Depois vieram, a pintura 

das cavernas em 17.500 aC; a invencao do alfabeto sumeriano em 4.000 aC; o papel 105; o 

tipo movel em 1476; o quadro de giz em 1700; a fotografia eml822; o telefone em 1876; o 

projetor de filme em 1887; a televisao em 1926; o projetor em transparencia em 1944; 

video tape e em 1956 e o projetor de slides em 1961. 

A partir de 1960, tivemos a multimidia e em 1980 a invencao da planilha e do 

processador de texto, o banco de dados, a editoracao eletronica e o grafico em computador 

em alta resolucao. O computador tern apresentado avancos sem limites, pois a eletronica 

descobre a cada dia uma nova forma de veicular o conhecimento. 

O conhecimento tecnologico e hoje aplicado a educafao e se fazem grandes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

esfor90s, tentando leva-los as salas de aula como meio de aumentar os contingentes de 

aprendizagem escolar. 

E essencialmente importante o reconhecimento da necessidade de utiliza9&o dos 

recursos audiovisuais, diante do processo ensino-aprendizagem. 

[...] Foram necessarios varios seculos para que as descobertas e os trabalhos de 

Arquimedes e de Leonardo da Vinci mudassem o modo de vida dos homens, 

penetrando atraves das aplicaeoes praticas, em sua exist§ncia cotidiana [. . .] . 

(Planque, 1974, p. 07) 

A imagem retida e observada, atraves do olhar, merece ser bem explorada. O 

renascimento cultural, oriundo de um momento de crise existente da idade das trevas, 

estimula a necessidade de mudangas. 

A expressao nao verbal, a pintura, a arquitetura, assumiam voz propria. A musica, 

tambem fora explorada, enquanto meio de expressividade as emogoes e anseio. E o que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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afirma Planque (1974, p. 15): "Boa parte da poesia renascenca, da comedia do seculo 

XVIII, nao podem realmente reviver senao aos ouvidos daquele que ouviu tambem a 

musica dessas epocas". 

Nos dias atuais, e emergencial a pratica do exercicio do olhar critico, motivador e 

estimulante diante da necessidade da melhoria dos recursos visuais na sala de aula. 

Entretanto, a comodidade, construida diante da limitacao abstraida na repeticao mecanica 

dos conteudos, bloqueia o processo evolutivo do ensino aprendizagem. 

O modelo de edueacao traditional nao e mais suficiente. Por isso, e importante 

experimentar algo novo a cada etapa. Fazer as experiencias possiveis nas nossas condicoes 

concretas. 

Vivemos numa epoca de grandes desafios no processo ensino-aprendizagem. Logo, 

e fundamental pesquisar novos caminhos de integracao do humano e do tecnologico; do 

sensorial, do emotional, do rational e do etieo; do presencial e do virtual; de integracao da 

escola, do trabalho e da vida. 

E necessario conviver com as resistencias, trabalha-las e vence-las. Adquirir 

instrumentos para um melhor manuseio do olhar e da escuta. O professor sera o maior 

intermediario nesse contexto. 

[...] Neste contexto de impregnaeio do conhecimento como espaco de 

realizacSo humana, de alegria e de contentamento cultural; eabe-lhe selecionar e 

rever criticamente a informaclo; formular hipdteses, ser criativo e incentivar; 

inovar ser provocadora de mensagens; produzir, construir e reconstruir 

conhecimento elaborado. E mais: numa perspectiva emancipadora da edueacao, 

a escola tem que fazer tudo isso em favor dos exclufdos. Nao discriminar o 

pobre. Ela nSo pode distribuir poder. Numa perspectiva emancipadora da 

Educaflo, a tecnologia nSo contribui muito pouco para emancipa^So dos 

exclufdos se nio for associada ao exercicio da cidadania [. . .] . ( Gadotti, 2000, p. 

03) 

Assim, cabe a escola, organizar um movimento global de renovacao cultural 

aproveitando-se de toda essa riqueza de informacoes, ser o centro de inovafoes, 

qualificando o professor para encaminhar os alunos aos conhecimentos. 

Nessa perspectiva, o professor deve criar ambientes de aprendizagens 

interdisciplinares, propor desafios que possam conduzir a descobertas e promover a 

construfao do conhecimento utilizando o computador e seus programas para implementar 

projetos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAiPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMApAO DE PROF fcSSOO 
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Esse novo papel exige maior empenho do professor, algo que nao e adquirido em 

treinamentos tecnicos. E preciso um processo de formacao continuada do professor, que se 

realiza na articulacao entre a utilizacao da tecnologia computacional, a acao pedagogica 

com o uso dos recursos tecnologicos e as teorias educacionais. O professor deve ter a 

oportunidade de discutir o como se aprende e o como se ensina, enfim, deve ter a chance 

de poder compreender a propria pratica e transforma-la. 

Professores, alunos e administradores podem avancar muito mais em organizar 

curriculos mais flexiveis, aulas diferentes. A rotina, a monotonia da repeticao, a 

previsibilidade esteriliza a motivacao dos alunos, 

2.2 Importarieia 

E com o auxilio dos recursos tecnologicos, que os professores podem melhorar as 

suas atividades, despertando assim, uma maior curiosidade e interesse dos alunos, ja que se 

tornaram insuficientes os recursos de ensino aprendizagem. 

[...] A verdade, porem, e que a escola aparece cada vez menos como o meio 

privilegiado de aquisicSo de conhecimentos, seja qual for a natureza desses 

ultimos. Dai resulta para a crianca uma especie de distorcao na medida em que a 

escola nSo satisfaz as curiosidades nascidas, na rua, em casa, ou nos livros e 

revistas. O professor ou o mestre ja nio nos dirige, como outrora, o afluxo das 

informagoes para os olhos e ouvidos jovens [. . .] . (Planque, 1974, p.21) 

A utilizacao dos recursos audiovisuais, embora seja criticada por muitos no meio 

educational, e uma forma do educador se livrar do ensino traditional, contudo, o medo de 

fazer com que as criancas aprendam de maneira superficial ou por medo que substituam 

absolutamente a expressao verbal pela expressao de imagem faz com que os professores 

temam em empregar esses recursos em sua aula. 

[...] Alguns criticos dos recursos audiovisuais julgam que a aprendizagem por 

ele provocada,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e superficial, presa a imagem por ele provocada,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 superficial, 

presa a imagem mental. Esquecem que a imagem nada mais e, do que um 

simbolo como tal, a classificacSes geneticas das representacdes ao lado da 

palavra oral, ao lado dos algarismos e de outros sinais. [. . .] . (Parra, 1974, p. 

235) 
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Faz-se necessario que os educadores utilizem recursos audiovisuais na sala, 

permitindo assim, a inter-relacao do real e do visual, resultando numa combina?ao 

favoravel a formulafao de conceito e a aprendizagem satisfatoria dos educandos. 

E hora de partir para solu^oes mais adequadas para o aluno de hoje. Na verdade a 

mudanca assusta, pois gera certo tipo de confusao, medo do fracasso. Mas o fracasso pode 

estar bem na nossa frente, quantos alunos deixariam de ir a aula se nao fossem obrigados? 

Tem que haver motivafao, dinamismo e sustentabilidade. A escola pode ser um espaco de 

inovacao, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA experimenta9ao saudavel de novos caminhos. Nao e preciso romper com o 

todo, mas implementar mudan âs e supervisiona-las com equilibrio. 

E preciso que haja um incentivo a mudanca com flexibilidade e criatividade e 

principalmente com a intera5&o de todos, e o que afirma Schlunzen, Eliza (2005 p. 81): 

[...] Logo, acredito que a escola, como uma instituieao que e,seja o ambiente 

propfcio para possibilitar a interaeao da crianca com o meio social. A inclusao, 

pois, deve ser o inicio para que a sociedade receba esses seres especiais, 

oferecendo a oportunidade para que eles possam relacionar-se com seus amigos, 

com ou sem necessidades especiais, no contato com ambientes dos quais eles 

foram privados pela sua propria condicao, oportunizando-lhe interagirem, 

experienciarem e vivenciarem situacSes como qualquer outro ser [...] 

Professores, alunos e administradores podem avan^ar muito mais, com a 

organiza9ao de curriculos mais fiexiveis, aulas diferentes. A rotina, a repeticao, a 

previsibilidade e uma monotonia para o cotidiano em rela9ao a aprendizagem dos alunos. E 

a monotonia da repetigao esteriliza a motivafao dos alunos. Incluir os recursos em sala, 

niotiva o aluno a estudar, dai entao a intera9ao entre professor, aluno, meio social ocorre de 

modo mais espontaneo e contextualizado. 

Sao muitos os recursos a nossa disposi9ao para aprender e para ensinar. A 

chegada da Internet, dos programas que gerenciam grupos e possibilitam a chegada de 

material estao trazendo possibilidades inimaginaveis vinte anos atras. Esta mais do que na 

hora de evoluir, modificar nossa proposta, aprender fazendo. 

A midia audiovisual traz contribui9oes ao ensino e a aprendizagem. O mundo esta 

se transformando, novas descobertas acontecem e a distancia entre o presente e o futuro se 

torna cada vez menor. 

E claro que a Tecnologia nao e responsavel por toda a transformacao cultural que 

ela impulsiona. A mudan9a tecnologica apenas cria novos espa90s de possibilidades a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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serem, entao explorados, (no caso das novas tecnologias da informatica seria: rede de 

computadores, processamento de linguagem, inteligencia artificial, linguagens iconicas, 

hipertextos, multimidia...) 

O educador precisa acompanhar a evolu9&o teenologica, para que o processo-

ensino-aprendizagem ocorra de forma eficaz, criandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90S para os alunos aprendam e 

se expressem de formas diferentes. 

[...] A linguagem produzida na interaeao entre imagens, movimentos, e sons 

atrai e toma eonta das geracoes mais jovens cuja eomunicaeao resulta do 

encontro entre palavras, gestos e movimentos distanciando-se do genero do 

livro didatico, da linearidade das atividades da sala de aula e da rotina escolar. 

Criar espaco para identifieacao e o dialogo entre estas formas de linguagem e 

permitir que os alunos se expressem de diferentes maneiras sao acSes que 

favorecem o desenvolvimento da conscieneia critica sobre a influencia da mldia 

e respectivas estrategias direcionadas a determinados grupos sociais, num jogo 

complex© em que se encontram implfcito sutilmente, os significados que se 

pretende impor a esse publico. [.. .]. (Almeida, 2005, p. 41) 

A criatividade do professor aliada a conscieneia das ftu^oes dos componentes da 

aprendizagem e das caracteristicas particulares dos diferentes recursos, e o elemento 

fundamental para que cada vez mais se torne eficaz a atua9&o do professor no processo de 

aprendizagem. 

2.3 Recursos e Finalidades 

Podemos comecar por formas de utiliza9ao das novas tecnologias mais simples e 

ir assumindo atividades mais complexas. Experimentar, avaliar e experimentar novamente 

c a chave para a inova9ao e mudan9as desejadas e necessarias. 

Sao inumeros os recursos utilizados na veicula9ao de suas ideias. Cabe-lhe 

verificar as caracteristicas do publico e utilizar o melhor material de apoio que se ajuste as 

necessidades dos mesmos. Atualmente a veicula9§o deste conhecimento e muito facilitada 

pelo uso dos recursos visuals e audiovisuais: cartazes, slides, retroprojetor e transparencias 

cinema educativo, televisao, video, DVD, datashow. computador, celular, multimidia etc. 

Dentre os tipos de recursos citados iremos trabalhar os cartazes, retroprojetor com 

transparencias e em especial a televisao e DVD, por serem mais utilizados e divulgados no 

meio educacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Todos estes recursos estao revolucionando nosso cotidiano, cada vez mais 

resolvemos problemas conectados a distancia. NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eduea9&o, porem, sempre colocamos 

dificuldades para a mudanca, pois toda mudanca gera conflitos e se amedrontam com o 

desconhecido. A educa9ao de milhoes de pessoas nao pode ser limitada a mesmice de 

sempre, nessa monotonia em que se encontra. 

2.4 Recursos mais utilizados 

2.4.1 Cartazes e Slides 

E considerado um dos mais utilizados, devido ser de facil acesso. 

[...] Dentre os meios de eomunicaeao visual, o cartaz aparece como uns dos 

mais utilizados em virtude de sua versatilidade de emprego. Ele se caracteriza 

por atrair o olhar do espectador e imediatamente transmitir-lhe a ideia 

desejada... Apresentam atraves de ilustraQoes, textos reduzidos e cores, uma 

mensagem clara e direta do tema escolhido [...]. (Ferreira, 1986, p. 11) 

O cartaz e o slide devem ser motivador, instrutivo e divulgador. Ser simples 

eliminando tudo o que seja superfiuo e que possa desviar a aten9&o do observador. 

Quanta a confeexjao dos slides as ilustra9oes assemelham-se ao slogan, que 

exprime numa frase a ideia central do que se quer transmitir. 

Para criar um conteudo eficaz tanto no cartaz como no slide e preciso lembrar as 

seguintes regras: 

• Usar desenhos nos graficos sempre que poder e reduzir o numero de palavras ou 

numeros; 

• Deixar bastante espa90 entre os itens para facilitar a visualiza9ao; 

• Usar fontes grandes para melhorar a visualiza9&o; 

• Os desenhos nao precisao ser perfeitos, mas devem ser claros e ter sentidos; 

• Mantenha sempre a mesma aparencia durante toda a apresenta9&o, utilizando 

sempre a mesmo cor de fundo, tipo de fonte etc. 

Um slide consiste em um titulo e em um corpo. O titulo e normalmente escrito em 

fontes grandes e descreve, sucintamente, o que sera apresentado no slide. O corpo e 

reservado para o material que voce quer apresentar no corpo, e possivel combinar 

desenhos, diagrama e palavra. 
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2.4.2 Retroprojetor 

• O uso de retroprojetor deve ser bem planejado, pois devernos te-lo como um 

recurso de apoio a comunicafao do pensamento e nao como o proprio pensamento; 

• Posiciona-lo num lugar estrategieo, para que nao atrapalhe a visao do publico; 

• Cuidar para que todos os slides tenham a mesma aparencia; 

• Evitar a copia de livros e sua leitura atraves dos slides; 

• Valer-se de uma folha de papel para cobrir o material do slide que nao quer mostrar 

ao publico. 

As principals vantagens desse recurso visual sao: 

• Possibilidade de uso com sala iluminada; 

• Adaptacao em qualquer ambiente; 

• Facilidade de comunica9ao visual; 

• Facilidade de transporte; 

• Possibilidade de uso sem tela; 

• Possibilidade de substituicao imediata da lampada; 

• Facilidade de ligar e desligar sem provocar distra^ao; 

2.4.3 Transparencia para retroprojeeao 

Serve para orientar o professor na sua aula e permite uma prepara9ao previa de 

desenhos graficos, tabelas ou qualquer outra ilustra9ao que se feita no quadro de giz 

tomaria muito tempo da aula e nao poderia ser guardada para utiliza9oes posteriores. 

2.4.4 Cinema educativo 

Para que o professor possa aproveitar o maximo o cinema educativo como 

recurso auxiliar, e necessario que conh^a perfeitamente aquilo que o cinema possa 

oferecer. Fundamentalmente, a grande vantagem do cinema e que ele pode apresentar o 

movimento de objetos, de animais, de pessoas. A essa vantagem basicamente a tecnica 

associa uma serie de outras como, por exemplo, os efeitos chamados "camera lenta", 

"camera rapida", etc. Dessa maneira as possibilidades do cinema foram enormemente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aumentadas, o passa a fazer dele elemento imprescindivel na apresenta9ao e visualiza^ao 

mais rapidas de determinados assuntos. 

Esse recurso permite que o aluno se interesse e assimile bem melhor determinado 

assunto, devido a a9oes ocorridas no filme, porem o professor ao levar aos alunos um filme 

qualquer deve ter um conhecimento previo do mesmo para saber se esta de acordo com os 

seus objetivos. 

2.4.5 Televisao, Video e DVD. 

A televisao combina imagens estaticas e dinamicas, ao vivo e gravadas, imagens 

de capacita9oes imediatas, e referenciais (registradas diretamente com a camera) com 

imagens criadas por um artista em um computador. 

Podemos utilizar a televisao para apresentar os temas educativos e culturais com 

o intermedio do videocassete e do DVD despertando assim uma aten9ao, interesse e 

curiosidade dos alunos atraves da cduca9ao audiovisual. 

Convem reconhecer que a televisao esta fortemente presente nas salas de aula, 

integrando todos os processos de ensino aprendizagem que diariamente ai se busca 

desenvolver. As mensagens da TV comercial alimentam as emocoes e o imaginario do 

alunado em todas as faixas etarias. A preferencia constituiu-se de novelas e seriados, 

reality shows, programas de auditorio e desenhos. Por vezes, inclui filmes (tanto 

educativos, quanta ficcionais). Essa presen9a permanente da televisao em casa e na escola 

nutre de modo marcante a sensibilidade e a inteligencia das crian9as e j ovens, e talvez 

constitua hoje um dos componentes mais desafiantes das situa9oes com que o professor se 

depara, nas salas de aula. 

2.4.6 Computador e Internet 

Com a ajuda do computador e da Internet, facilita a realiza9ao do que ja fazemos 

ou que desejamos. Se somos pessoas abertas, ajuda-nos a nos comunicar de forma mais 

confiante e se somos fechadas, contribui para aumentar as formar de controle. Se temos 

propostas inovadoras, facilitam a mudan9a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A educacao do cidadao nao pode estar alheia ao contexto socio-eeonomico-

tecnologico, cuja earacterfstica geral esta na informacao digitalizada como nova infra-

estrutura basica, como novo modo de producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] Se a escola nSo inclui a internet na educacao das novas geracoes, esta na 

contra mao da historia, alheia ao espirito do tempo e, eriminosamente, 

produzindo exclusao social ou exclusao da cibercultura. Quando um professor 

convida um aprendiz a um site, ele nao apenas lanQa mao da nova midia para 

potencializar a aprendizagem de um conteudo curricular, mas contribui 

pedagogicamente, para inclusSo desse aprendiz na cibercultura [...] (Silva, 2005, 

p. 63) 

Para isso acontecer o professor precisa adquirir um amplo conhecimento para 

orientar os alunos diante das novas necessidades de transformaeao da mfdia classica para 

midia on-line e tem que se dar conta de que pode potencializar a comunicafao e a 

aprendizagem utilizando interfaces da Internet. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

O presents trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Infantil e 

Fundamental Professora Frassinete Bernardo, com os seguintes objetivos: 

• Discutir a importancia da utilizacao dos recursos tecnologicos na escola como 

elemento contribuidor nas praticas educativas; 

• Estudar os recursos existentes na escola e outros; 

• Incentivar a utilizacao dos recursos como forma de aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Este trabalho possui carater exploratorio, que se caracteriza pelo desenvolvimento 

e esclarecimento de ideias e pela pesquisa de campo, pretendendo buscar a informacao 

diretamente com a populacao pesquisada, exigindo do pesquisador um contato mais direto, 

ou seja, in loco realizamos nossas atividades, examinando atraves de instrumentos de 

pesquisa direta os pontos considerados relevantes para o nosso estudo. 

Utilizamos como instrumento de coleta de dados o questionario com questoes 

abertas e fechadas com a funcao de deserever as caracteristicas e medir determinadas 

variavcis de grupos de educadores quanto a utilizacao dos recursos audiovisuais. 

Durante a realizacao do trabalho buscamos considerar aspectos quantitativos e 

qualitativos, analisando as falas dos professores. "O aspecto quantitative represents a 

intencao de garantir a precisao dos resultados, evitar distorcoes de analise e interpretaeao, 

possibilitando conseqtientemente, uma margem de seguranea quanto as inferencias." 

(Richardson, 1999, p. 70). Enquanto que o aspecto qualitativo possibilita um contato 

pessoal e estreito do pesquisador com o fenomeno pesquisado. 

O nosso estagio foi desenvolvido atraves de estudos de textos, leituras, debates, 

dinamicas e reflexoes com os professores; e utilizamos televisao, DVD, retroprojetor e 

manuseio de alguns aparelhos digitals como maquina fotografica e celular. 

Assim, esperamos encontrar solufoes para equacionar o problema da crescente 

deficiencia e desinteresse pela aprendizagem verificada atualmente, em todos os niveis da 

escola, partindo do principio de que e preciso redimensionar a pratica em sala de aula para 

coloca-la a servico de uma educa9ao voltada para a atualidade, para o aluno de hoje, pois e 

fundamental que o aluno seja sujeito de seu proprio desenvolvimento, atuante, critico, 

polemico, entusiasmado e delineador do seu proprio projeto de vida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1 Caracterizacao da Escola 

A Escola foi reconhecida atraves do decreto de criacao sob n° 259 de 26/02/1939, 

na gestao do Sr. Prefeito Municipal Natecio Maia e recebeu o nome de Grupo Escolar 

Joaquim Tavora, hoje denominada como Escola Estadual de Ensino Infantil e 

Fundamental Professora Frassinete Bernardo, localizado na Rua Jacob Frantz, n° 263, 

Centro, na cidade de Sao Joao do Rio do Peixe, foi a primeira Escola de Ensino Publica 

Estadual deste municipio construfda em 1932. 

A maioria dos alunos da Escola e de baixa renda, filhos de agricultores e 

trabalhadores da construcao civil; a maioria dos alunos mora nos bairros da Ponte e 

Estacao (bairros mais pobres da cidade de Sao Joao do Rio do Peixe). 

Pela manha funciona do pre a terceira serie e a tarde da primeira a quarta serie. 

A escola dispoe de uma diretora, uma vice-diretora, uma secretaria, uma 

subsecretaria, dezesseis auxiliares na parte do pessoal de apoio onde quatro sao prestadores 

de servico, duas sao auxiliares de servico, duas sao auxiliares admini strativos e oito sao 

auxiliares pro-tempore. 

A escola dispoe no total de quinze professores sendo apenas quatro formados. 

Dispoe tambem de recursos audiovisuais como, por exemplo: televisao e DVD. 

O planejamento da escola e realizado semanalmente com todos os professores, 

diretora e vice-diretora e as reunioes pedagogicas sao realizadas duas vezes por ano, uma 

no inicio e a outra no final do ano. A reuniao dos pais so acontece pra falar sobre o 

comportamento dos alunos e sobre alguma festa de datas comemorativas. 

A avaliacao realizada com os alunos se da atraves de provas escritas, participacao 

em sala de aula, comportamento e pontualidade. 

O unico projeto existente na escola e o Projeto AIRTON SENNA - SE LIGA com 

os alunos de primeira a quarta serie com mais dificuldades. A escola oferece uma sala 

exclusiva para os alunos que participam do projeto. 

A escola possui caracteristicas semibarroco, a edifieacao da Escola e um projeto 

amplo, voltado especialmente para o funcionamento da unidade de Ensino da Epoca. A 

situacao ffsica e de perfeita condigao de funcionamento de um ambiente amplo, claro, 

ventilado e agradavel. Mesmo com a reforma a escola manteve a antiga arquitetura desde a 

sua construcao. 
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A instalacao da Escola dispoe de sete salas de aula, uma seeretaria, uma diretoria, 

uma sala de leitura, quatro banheiros, uma cantina e urn almoxarifado. Possui dezesseis 

comodos usuais. E os recursos materials da escola sao: um mimeografo, uma televisao e 

umDVD. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS 

Os dados foram coletados atraves de questionario com questoes abertas e fechadas 

junto aos docentes da escola. Percebe-se que, 100% das professoras sao do sexo feminino e 

que o tempo que atuam como professores em sala de aula e de doze a vinte e anos. 

Referente a sua formacao, 50% fez o pedagogico, 25% concluiram o Normal-Superior e 

25% esta cursando Pedagogia. 

Alcancamos os dados a seguir, distribuldos por uma serie de perguntas que 

proporcionou o seguinte: 

A primeira questao foi o que voce entende por recursos tecnologicos? 

Prof. A - Recursos Tecnologicos sao formas avancadas digitals ou eletronicas usadas para 

substituir formas manuals por eletricas. 

Prof. B - Sao recursos utilizados para colocar a aula em pratica. Ex: televisao, DVD. 

Prof. C- Sao recursos desenvolvidos pela tecnologia do mundo atual para nos facilitar o 

aprendizado do educando. 

Prof. D- Sao os recursos da globalizacao a grande epoca, ou seja, a era da Internet, 

exemplo era da maquina digital, como computador, celular etc. Temos que partir para o 

mundo da intelectualidade e ideologia da informatizacao. 

Podemos observar que as professoras ja tem nocao do que sao os recursos 

tecnologicos, para que servem e que facilita a vida do aluno. Basta obter conhecimento 

para coloca-los em pratica na sala de aula. 

A segunda questao foi sobre a importancia dos recursos tecnologicos em sala de 

aula: 

Prof A - E importante para que o aluno acostume-se aos novos meios de recursos 

tecnologicos, como parte fundamental de seu futuro. 

Prof. B - Facilita a aprendizagem do educando. 

Prof. C- A importancia desses recursos e a aprendizagem de cada um interagindo com o 

educador e educando. 

Prof. D- Esses recursos em sala de aula tem a importancia de facilitar os conteudos e dar 

uma melhor eondicao, a um acesso a transformaeoes aos nossos alunos a leva-los aos 

meios de comunicacao mais precisos no nosso dia-a-dia. 

Percebe-se que ha uma certa hegemonia quanto ao pensamento sobre a importancia 

destes atuais recursos deixando claro que facilita na aprendizagem dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A terceira questao foi sobre os recursos que o professor utiliza com seus alunos em 

sala de aula. 

Prof. A - Recursos manuals e dinamicos como: quadro, giz, revistas, recortes, jornais, 

pinturas, entre outros. 

Prof. B - Quadro de giz, giz, apagador, cartolina e tesoura. 

Prof. C - Quadro de giz, livros didaticos, jogos, etc. 

Prof. D- Material didatico, que sao os livros, as informacoes sobre o que esta acontecendo 

no nosso cotidiano, a utilizacao principal e o nosso perfil como professor usando as nossas 

praticas e teorias do conhecimento e o dominio de nossas acoes. 

Percebemos que alem do quadro de giz, apagador e livros as professoras nao 

utilizam novos recursos didaticos para dinamizar as suas aulas. 

A quarta questao foi quais os recursos que a escola dispoe para se trabalhar com os 

alunos em sala de aula? 

Apesar da Escola oferecer recursos como a televisao, DVD, e filmes educativos, 

culturais, 100% das professoras nao utilizam em sua pratica na sala de aula por falta de 

informacoes e por "medo" de quebrar. 

A quinta questao foi se o professor estimula seus alunos para utilizar novas tecnicas 

de ensino aprendizagem e justificar sua resposta. 

Percebe-se que 100% das professoras incentivam seus alunos a irem a busca de 

informacoes atraves de pesquisas na Internet e apesar de nao possuirem um computador, 

nunca esteye tao facil e difundido o seu uso. Se nao temos computador em casa ou na 

escola agora existemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lan house que sao pontes que oferecem e cobram por hora o acesso 

ao computador e Internet. 

E hora de partir para solucoes mais adequadas para o aluno de hoje e sao muitos os 

recursos que existem a nossa disposicao para aprender e para ensinar. 

E a sexta e ultima questao foi se o professor considera um educar com novas 

tecnologias? 

Prof. A - Nao. A tecnologia esta presente em nossa vida constantemente, como a Internet, 

kash bancario, leituras digitais, exemplos que fazem parte do dia-a-dia. 

Prof. B - Sim. E dificil porque a escola nao oferece estes recursos. 

Prof. C - Sim, o mundo tecnologico esta se evoluindo, cada dia o educador pode e deve 

acompanhar este, avanco com os seus alunos para que eles tenham um bom desempenho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Prof. D- Sim. A tecnologia em nossos dias vem desafiando o mundo com as informacoes 

trazendo um melhor desenvolvimento para as pessoas, assim toma a dinamica do 

conhecimento e as informacoes diretas em nossos lares, na escola, no lazer, principalmente 

para o mercado de trabalho. 

Podemos ver que, 75% das professoras acham que e um desafio educar com 

tecnologias, mas como esta no nosso cotidiano, seja em casa ou no trabalho e mesmo sem 

ser oferecido na escola e preciso que acompanhemos esse avanco, mostrando uma 

contradicao posto que nas questoes anteriores revelaram que nao utilizam materials alem 

do livro didatico, quadro e giz e 25% acha que nao, apesar de achar que a tecnologia esta 

presente no nosso cotidiano e e preciso estarmos abertos a novas mudancas. 

Ainda comentando a questao anterior, consideramos que nSo basta tentar remendos 

com as atuais tecnologias. Temos que fazer muitas coisas diferentemente. E hora de mudar 

de verdade e vale a pena faze-lo logo, chamando os que estao dispostos e incentivando os 

que nao estao de todas as formas, dando tempo para que as experiencias se consolidem e 

avaliando com equilibrio o que esta dando certo, trocando experiencias, propostas e 

resultados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5 DISCUSSOES E REFLEXOES DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
NO ESTAGIO 

No primeiro encontro, com as professoras apresentamos o projeto de estagio: "Os 

Recursos Tecnologicos na Escola: realidade e desafios". Iniciamos a discussao fazendo um 

breve historico dos recursos visuais como, por exemplo, as pinturas das cavernas no 

periodo da pre-historia, os audiovisuais como televisao, DVD e video-cassete e atualmente 

o computador e a Internet com avancos cada vez maiores, colocando a sua importancia 

para facilitar nossa vida, no cotidiano. 

Falamos desde o surgimento ate seu papel indispensavel nos dias de hoje nas 

escolas, nas empresas e ate mesmo em casa. A insereao das tecnologias faz parte da 

realidade contemporanea, altera o processo de trabalho e as relacoes humanas, de modo 

que as respostas as nossas buscam tornam-se mais praticas e imediatas. E algo que se 

tornou imprescindivel na vida do ser humano. 

Alguns recursos sao novidades para umas professoras, e diante dessas informacoes, 

algumas disseram que ainda nao haviam manuseado um computador, um DVD, um 

celular, uma maquina digital. Alguns questionamentos foram feitos, dentre eles: 

"Sabemos que e imprescindivel nos dias de hoje a utilizacao de novos recursos didaticos 

em sala de aula, mas como utiliza-los se a maioria nao tem conhecimento e os que 

conhecemos como, por exemplo, o DVD, nao sabe manusea-lo. E apesar da escola dispor 

da televisao e do DVD a maioria das vezes das vezes trabalhamos com cartazes ou jogos 

educativos. Temos medo de usar. Imagina se quebra?" 

Observamos diante desse questionamento que a distancia maior entre esses novos 

recursos e essas professoras e mais o "medo de toca-los" do que a propria ausencia do 

recurso. Mas percebe-se o interesse, curiosidade para tocar, perder esse medo, aprender, 

enfim e como se estivessemos ali para oferecer uma oportunidade impar para elas de 

conhecer um pouco, de entrar nesse mundo fantastico, cheio de novidades que e o mundo 

da tecnologia e que no final dos nossos encontros nao irao sair alheias a essas novidades do 

mundo de hoje. 

Os envolvidos com educacao precisam conversar, planejar, executar aeoes 

pedagogicas inovadoras, com muito cuidado e precisao, aos poucos, mas firmes. Sempre 

havera professores que nao querem mudar, mas uma grande parte deles esta esperando 

novos caminhos, o que vale a pena fazer. Se nao experimentamos, como vamos aprender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No segundo encontro falamos sobre a importancia dos recursos didaticos na 

escola. Vimos como a contribuicao das tecnologias da comunicaeao busca as inovacoes 

que podem suscitar na educacao escolar e como ja estao presentes em todos os ramos das 

atividades humanas. 

Percebemos entao que as discussoes na area educacional apontam para caminhos e 

interpretacSes divergentes como, por exemplo, quando uma professora questionou o receio 

de que o professor possa vir a ser substituido pelo computador, eliminando-se com isso o 

trabalho docente e o lado humano da educacao, o que pode gerar preconceitos com relacao 

a utilizacao dessas novas tecnologias no contexto educacional. 

Como se percebe o computador ou outro recurso, nada faz sem que o educador ou 

outra pessoa o manuseie. Na sala de aula ou em uma palestra nos professores apresentamos 

o assunto que a gente quer que os alunos assistam. 

A utilizacao dos recursos didaticos em sala de aula e uma forma do educador 

permitir ao aluno uma visao mais real e contextualizada dos conteudos vistos apenas 

atraves dos livros ou expostos no quadro de giz. Tais recursos sao apoios positivos no 

ambito educacional. No entanto, as tecnologias da comunicaeao podem ser utilizadas na 

escola como complemento do professor. Isto coloca a necessidade da escola pensar 

urgentemente a sua relacao com os meios de comunicaeao, deixando de ignora-los e 

considera-los inimigos. 

Entao, e de suma importancia a aeeitacao destes recursos nas escolas, pois e pela 

falta dos recursos didaticos ou da maioria deles que cada vez mais se adiam as 

contribuicoes que poderiam advir da utilizacao de inovacoes tecnologicas no ambiente 

escolar. 

No terceiro encontro, vimos um projeto sobre "Recursos Audiovisuais" do 

Educador Sergio Biaggi Gregorio, o qual fala sobre os tipos de recursos didaticos e suas 

finalidades. Como por exemplo, os cartazes, slides e retroprojetor e como utiliza-los, suas 

vantagens e facilidades, a postura que o expositor deve ter na hora de alocarem em suas 

apresentacoes e os principios que facilitam a utilizacao da multimidia como os gestos, 

sorrisos e expressoes facials, a comunicaeao visual, o uso da voz e a sua postura. 

Sabemos que podemos utilizar todos os recursos didaticos que desejarmos, mas nao 

podemos esquecer uns detalhes importantes sobre eles, como, por exemplo, os cartazes e 

slides devem ser motivadores e instrutivos, temos que usar fontes grandes para melhor 

visualizacao, colocar apenas as ideias principals sobre do que vamos apresentar. O uso do 
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retroprojetor tem que ser posicionado num lugar que possa vir a atrapalhar a visao do 

publico, todos os slides tem que ter a mesma aparencia e valer-se de um papel em branco 

para cobrir o material do slide que nao quer mostrar ao publico. 

Cita tambem outros recursos que o orador pode utilizar na veiculacao de suas ideias 

tais como: televisao, o projetor de slides, o episcopio, o computador, o datashow, o 

gravador e o video. 

Alguns professores nao tinham ouvido falar em datashow e acharam relevantes os 

detalhes sobre a postura que cada um deve ter quando forem utilizar tais recursos. 

E importante lembrar que qualquer que seja o recurso ou a metodologia o que mais 

importazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o conteiido a ser transmitido e que para melhor expressar nossas ideias, sejamos 

claros, breves e objetivos. 

Como podemos observar sao inumeros os recursos didaticos que podemos utilizar 

na sala de aula, inovando cada vez mais nosso ambiente educacional e se a escola nao 

dispoe de muitos recursos, criar novas dinamicas de trabalho, inovar suas aulas com jogos, 

teatrinhos, materials reciclaveis, o simples cartaz, enfim e aproveitar ao maximo dos que 

dispoe. 

No quarto encontro, trabalhamos o texto "Tecnicas Audiovisuais de Ensino", Um 

guia pratico para os professores e os educadores, do autor Bernard Planque. 

E o nosso primeiro questionamento foi "Por que os recursos audiovisuais?" Os 

professores responderam que seria para facilitar a aprendizagem e despertar a curiosidade e 

maior interesse dos educandos. 

Quem se encontra envolvido com a tarefa de educar esta, de alguma forma, sempre 

posto em dificuldade. Isto vale principalmente para o ambito educacional escolar. Um dos 

fatores de inseguranca e o avanco da tecnologia, que persiste cada vez mais todas as areas 

da nossa vida. 

E bem claro no trabalho cotidiano com criancas e jovens, a mudanca que esta 

ocorrendo e em cada vez mais querer realizar tarefas que tenham solucao imediata. 

Sabemos que a mudanca no ensino-aprendizagem atraves de inovacoes assusta, 

gera conflitos e confusoes. Mas sabemos tambem que ja esta passando da hora de por em 

pratica essa mudanca para os alunos de hoje. Seria de grande importancia se alem de 

despertar a curiosidade, mantivesse o interesse dos alunos, se mudasse a relacao entre 

professores e alunos para melhor, e isso e possfvel acontecer atraves da interacao entre os 

educadores, educandos e recursos didaticos. 
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No quinto encontro trabalhamos o texto que fala sobre "libertar a pedagogia do 

verbalismo", onde Planque (1974, p. 16,17) expressa: 

[...] A utilizacao das tecnicas audiovisuais que ja nao e, apenas um meio de 

difusao do conhecimento, mas um verdadeiro instrumento de forrnaclto para o 

individuo. Nao pretendemos absolutamente que a expressao pela imagem deva 

substituir a expressao verbal. Ha, porem um caminho a explorar, se quiser 

libertar o ensino de verbalismo abusivo e, e preciso dize-lo, bastante 

antidemocratico. E inovando nossos m&odos de ensino atraves dos rmiltiplos 

recursos que se obtim uma melhor eficacia pedagogica [...]. 

Nao queremos desvalorizar, nem endeusar algum dos modos de viver 

desenvolvidos pelo ser humano. Achamos apenas que se podemos alcancar aquilo que 

desejamos com mais praticidade e rapidez por que nao faze-lo? E exemplificando o que 

acabamos de colocar e o caso da pesquisa atraves da Internet que a resposta da mesma e 

imediata. 

No meio tecnologico, os recursos audiovisuais sofrerao, certamente, numerosos 

aperfeicoamentos que facilitarao seu uso. E cabe ao professor e a todos os educadores o 

dever de se prepararem para estas mudaneas. Tornar a imagem familiar na sala de aula e 

um primeiro passo. 

A linguagem audiovisual nos da oportunidades educacionais, mas nao podemos 

esquecer que importante mesmo, nao e descobrir as especificidades das tecnicas, mas sim 

conhece-las para utiliza-las, fazendo delas instrumentos de eriaeao, expressao e 

comunicaeao. 

No sexto encontro trabalhamos os textos "A crianea, vitima ou dona das 

imagens?" E "Ajudar a escola e a vida a se encontrarem". Muitos professores criticam o 

que a televisao e as ilustracoes das revistas oferecem em propagandas, comercias, 

telenovelas e figuras, pois o tempo que seria consagrado a leitura de livros desaparece e 

coisas futeis tomam conta do tempo e curiosidade dos adolescentes. E algum as vezes por 

esse motivo os professores sentem receio de que com a tecnologia em sala de aula acabe 

voltando totalmente a atencao dos alunos somente para o novo e deixem de lado o que e 

dado nas aulas cotidianamente. 

Outro ponto a se destacar e a busca do equilibrio entre as necessidades basicas de 

aprendizagem e o uso das tecnologias. 
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[...] Muitos deixam-se seduzir pelas possibilidades dessas tecnologias e se 

esquecem que elas devem ser usadas com um propdsito educacional. Assim, 

saber ler, interpreter, comunicar-se oralmente e por escrito, desenvolver o 

raciocinio 16gico-matematico, conhecer o ambiente e a histdria, entre outros 

continuam sendo objetivos fundamentais para todo cidadao ter sucesso ao longo 

e sua vida pessoal e profissional. As novas tecnologias, quando bem utilizadas, 

preparam educadores e educandos para nao se deixar manipular pelos meios, 

aumentam a autonomia, ampliam as possibilidades de aprendizagem e rompem 

as fronteiras do saber [...]. (Neves, 2001, p. 126) 

A escola deve propiciar a crianca, informacoes complementares que lhe permita 

resolver suas interrogacoes. Esse deveria ser o papel da escola, pois ensinar a crianca a se 

mstruir por si mesma e uma tarefa que requer muita paciencia, talento e motivacao. E a 

base de tudo, para possam seguir nessa caminhada. 

No setimo encontro, trabalhamos o texto de Gadotti: "Perspectivas atuais da 

Educacao". O recurso utilizado na apresentacao foi o retroprojetor, com a participacao e o 

manuseio de todos os professores, escrevendo na transparencia e finalizamos nosso 

encontro com apresentacao e utilizacao da maquina fotografica digital. 

As transformacoes tecnologicas tornaram possivel o surgimento da era da 

informacao. E o que afirma Gadotti quando diz que "estamos vivenciando a era do 

conhecimento, na sociedade do conhecimento, sobretudo em consequencia da 

informatizacao e do processo de globalizacao das telecomunicacoes a ela associada". O 

conhecimento e basico para sobrevivencia de todos, tanto no lado pessoal quanto no 

profissional. 

Logo, a escola organizar um movimento global de renovacao cultural aproveitando-

se de toda essa riqueza de informacoes. A escola precisa ter projetos, precisa de dados, 

fazer sua propria inovacao, planejar-se a medios e longos prazos, fazer sua propria 

reestraturacao curricular. Ela precisa ser um centro de inovacoes comecando desde cedo. E 

o que afirma Gadotti (2000): "Nos temos a tradicao de dar pouca importancia a educacao 

tecnologica, a qua! deveria comecar desde a educacao ixifantiP. 

Jaques Delors aponta como principal consequencia da sociedade do conhecimento, 

a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida fundada em quatro pilares que 

sao ao mesmo tempo pilares de conhecimento e da formac&o continuada. Esses pilares 

podem ser tornados tambem como bussola para nos orientar rumo ao futuro da educacao: 

1- Aprender a conhecer, construindo, compreendendo, aprendendo o que se toma 

indissociavel do fazer, 2- Aprender a fazer, com competencia para enfrentar qualquer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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situacao de emprego e apto a trabalhar juntos, em equipe, 3- Aprender a viver juntos, a 

viver com os outros, compreendendo o outro, respeitando as diferencas administrando com 

tolerancia e inteligencia os problemas advindos da convivencia e 4- Aprender a ser, sendo 

etico, sensivel, responsavel, autdnomo, ter um olhar critico, ter iniciativa e ser integro. 

No oitavo encontro, trabalhamos o texto "Desafio da televisao e do video a escola" 

de Jose Manuel Moran, que trata da importante relevancia que os meios de comunicaeao 

audiovisuais tem nas escolas estao sendo deixados de lado como a televisao, video e DVD, 

por algumas ja terem inserido em sua pratica pedagogica o computador e a Internet. 

Diante disso, as professoras ficaram indignadas: por nao saberem manusear um 

computador, devido a escola nao oferecer esse tipo de recurso e pelo nao uso dos recursos 

existentes nas escolas como a televisao e DVD por medo de quebrarem ao tentar ligar. 

Questionaram o quanto a televisao c impressionante, que vimos coisas que 

acontecem no mundo la fora sem precisarmos ir ate la para ver o que esta se passando com 

as coisas, com as pessoas e ate mesmo o dia a dia de pessoas desconhecidas como, por 

exemplo, nos reality shows como o Big Brother. 

A televisao transmite-nos as informacoes do que acontece no nosso pais e em todo 

o mundo. Meche com o nosso lado afetivo, emocional, racional seja com noticias 

chocantes, impactantes, com cenas romanticas de novelas ou filmes, superpondo 

linguagens e mensagens que facilitam a interacao com o publico. Tem o poder de nos 

deixar ansiosos com o proximo capitulo daquela novela que acompanhamos diariamente e 

assim por diante. 

Nos, professores, diretores, gestores, integrantes em geral de uma escola, 

"precisamos observar o que esta acontecendo nos meios de comunicaeao e mostrar isso na 

sala de aula, discutindo com os alunos, ajudando-os a que percebam os aspectos positivos e 

negativos das abordagens sobre cada assunto". Moran, (2001 p. 98). 

O querer e o aprender, todos nos ja nascemos com essa necessidade de conhecer, 

aprender a conhecer mais, so depende do nosso esforco e competencia. 

Sera que educar com novas tecnologias e um desafio? Umas professoras 

responderam que sim, principalmente pelo fato da escola nao dispor de muitos recursos e 

outros responderam que nao, pois ja fazem parte do nosso dia-a-dia e exemplificaram os 

kash bancarios e temos que nos habituar com os mesmos. 

Mas como diz Moran, "vivemos nuraa epoca de grandes desafios no ensino focado 

na aprendizagem, mas vale a pena pesquisar novos caminhos de integracao do hum ano e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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do tecnologico, do sensorial, do emocional, do racional e do etico, do presencial e do 

virtual, de integracao da escola, do trabalho e da vida". (2001 p. 99). 

E preciso que estejamos abertos a novos caminhos, pois daqui a algum tempo quem 

nao souber manusear um computador vai ser como se estivesse morando em outro pais, ou 

seja, todos falando uma lingua que so voce nao entende. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No nono encontro, trabalhamos o texto de Maristela Tanaka "Experimentacao: 

planejando, produzindo, analisando". 

O texto deixa claro que a presence da televisao e do video na escola e uma 

necessidade e nao um luxo. A escola pode e deve contribuir para a formacao de cidadaos 

mais autonomos e conscientes, interpretando imagens junto com os alunos em sala de aula. 

Vivemos num mundo em que tudo se transforma rapidamente e para os alunos 

acompanharem essa mudanca e preciso que estejam preparados para ela, pois a tecnologia 

chega independentemente do nosso preparo ou despreparo para lidar com ela. Entao, e 

preciso que os alunos estejam no minimo com um pouco de criatividade e aptos a encarar 

os problemas do cotidiano. Assim, para escola cumprir esse desafio e a funcao de ensinar o 

aluno a ver a televisao com olhar critico, e exigido um conhecimento mais aprofundado 

desse meio de comunicaeao. 

A melhor forma do professor analisar aquilo que ele quer passar para os alunos 

atraves da televisao e vivenciando e aprendendo a utilizar os meios tecnologicos como 

recursos importantes a servico da educacao. 

Uma parte interessante que autor relatou no texto foi exatamente essa vivencia e 

experiencia dos professores e alunos. Eles se dividiram em tres grupos para tirarem as 

historias do papel e fazer acontecer atraves de encenacoes. Diretores, produtores, 

roteiristas, atores, cinegrafistas, cameras, tinha de tudo um pouco. Viveram o momento, 

aprenderam a explorar com criatividade os recursos utilizados e desenvolveram uma 

atitude critica em relacao a esses recursos. O aluno torna-se sujeito de sua aprendizagem. 

As professoras acharam muito criativo e interessante. Mostraram empolgacao com 

a ideia de fazer o mesmo, mas logo se deram conta que na escola nao tinha os recursos 

necessarios para que fizessem acontecer o que estavam imaginado por em pratica e 

novamente bateram na mesma tecla "se a televisao e o DVD que tem na escola a gente nao 

usa por que temos medo de quebra,r imagine so uma camera?" 

O que fazemos, nao nascemos ja sabendo fazer. E especialmente agora, ja possuem 

um conhecimento sobre como manusear os recursos tecnologicos, podem ensinar para os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seus alunos e para chegar aonde chegaram tiveram que ir atras estudando, pesquisando. 

Com a tecnologia nao e diferente. Conhecemos, aprendemos e pomos em pratica para os 

alunos ou junto com os alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No decimo encontro, utilizamos a televisao e o DVD, que sao exatamente os 

recursos disponiveis na escola, com o intuito de mostrar que elas sao capazes de utiliza-los 

sem medo, pois o maior obstaculo entre as professoras e DVD e o medo de quebrar. 

O filme "O Pagamento" e voltado para tecnologia nos novos tempos que ainda 

estao por vir. Um filme altamente inteligente e muito bem elaborado, com efeitos de 

computacao grafica incrivel, de uma tecnologia muito mais avancada que a nossa 

atualidade. 

Retrata a vida de um homem que se pode chamar de trabalhador de altissimo risco. 

Ele e um dos mais brilhantes engenheiros de computacao do mundo, especialistas em 

"deseonstrucao". Ou seja, ele desmonta aparelhos de alta tecnologia para descobrir seus 

segredos, a mando de empresas inescrupulosas que praticam espionagem industrial. Para 

evitar surpresas futuras, ele sempre permite que sua mente seja apagada apos cada servico 

atraves de uma maquina capaz de faze-lo esquecer todos os dias em que esteve trabalhando 

e aqueles dias em que ele fez o servico e como se nunca tivessem existido. Assim, seus 

pagamentos sao efetuados em uma conta especial, todos os segredos eram esquecidos e ele 

nunca representaria perigo aos seus contratantes. 

Conhece uma mulher pela qual se apaixona, porem, todo o problema comeca 

quando o mesmo aceita realizar um servico de tres anos. Quando "acorda, sem memoria, 

sem a mulher com a qual tinha um caso, sem dinheiro, e percebe que esta sendo seguido 

pelo FBI, se desespera. Sua unica pista e um envelope contendo dezenove objetos 

aparentemente sem importancia, que juntos formarao um complicado quebra-cabeca. Ele 

junta pedacos de sua memoria com a ajuda dos objetos, de sua namorada e de um grande 

amigo, descobre entao, quem sao os mentores da trama que esta ameacando sua vida e tem 

que fazer isso o mais rapido possivel, pois durante esses tres anos de servico a tecnologia 

que dispunha em suas maos era tao avancada que ele previa ate o futuro e viu num futuro 

proximo sua propria morte, mas lutou contra o tempo e deu tudo certo gracas a maquina 

que ele mesmo tinha construido com seus conhecimentos tecnologicos avancados". 

Foi um filme interessante, as professoras ficaram impressionadas com tamanha 

tecnologia e viram que realmente estao ficando cada vez mais para tras sem conhecer esse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No nosso decimo primeiro encontro e ultimo, fizemos uma avaliacao sobre o 

estagio, lemos um texto reflex ivo sobre Professor x Aluno e encerramos com outro texto 

"Professor: Quern e este profissional?" das autoras Celistre e Pimentel. 

Foram imprescindiveis todos os nossos encontros para percebermos o quanto o 

conceito de aula e de educar estao mudando. Percebemos que educar e aprender a 

gerenciar processos onde, de um lado, voce caminha em direcao a autonomia, a liberdade. 

E, de outro, voce busca sua identidade. Voce deixa uma marca e ao mesmo tempo, voce 

interage, voce consegue viver em sociedade, trabalhar em conjunto. Educar tambem e 

aprender a gerenciar tecnologias, tanto de informacoes quanto de comunicaeao. Ajudar a 

perceber onde esta o essencial, e a estabelecer processos de comunicaeao cada vez mais 

ricos, mais participativos. 

Educar e um processo complexo, nao e somente ensinar ideias, e ensinar tambem a 

lidar com toda essa gama de sensaeoes, emoeoes que nos ajudem a nos equilibrarmos e a 

viver com confianca, ajuda muito os seus alunos a evoluir no processo de aprendizagem. 

Aplaudimos as professoras "de pe", nao apenas por terem ido a todos os nossos 

encontros, mas por mostrarem todo seu interesse, perseveranea, garra, curiosidade e 

vontade de aprender cada vez mais. Na hora da despedida nos emocionamos e desejamos 

que todas possam adentrar nesse mundo fantastico das novas tecnologias se aperfeieoando 

sempre, pois nao basta ter todos os recursos se o mais importante que e a vontade de 

aprender e ensinar nao estiver conosco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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At ivid ad es de estagio com as Professoras da Escola E. E. F. e I . Prof. Frassinete Bern ardo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6 C O N C L U S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 objetivo deste trabalho foi discutir com as professoras da Escola Frassinete 

Bernardo a importancia da utilizacao dos recursos tecnologicos como elemento 

contribuidor em sua pratica pedagogica, nao comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S0IU9&0 dos problemas educacionais, 

mas como um elemento que vem a somar esforcos em sua metodologia, introduzindo o 

novo sem desprezar o velho. 

Neste sentido, percebeu-se que e imprescindivel a constru^ao de novas 

metodologias que permitam a introdu9ao de professores e alunos no universo tecnologico 

por meio da linguagem audiovisual, processo que alguns autores chamam de alfabetizacao 

visual e e preciso que estejam abertos a essas novas mudan9as. 

Hoje uma das principals condi96es para o desempenho do trabalho do educador, e a 

sua capacidade de entender as mudan9as sem medo, identificar os problemas e as 

condi96es delas decorrentes, e apontar alternativas educacionais que concorram para uma 

educa9ao voltada para a constitui9ao da cidadania. 

A partir da avalia9ao que os professores realizaram sobre a contribui9ao que este 

estagio trouxe para sua forma9ao, percebeu-se que eles sao cientes que estes novos 

recursos didaticos alem de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, asseguram o 

envolvimento e o interesse maior dos alunos com as aulas. Contribuiu tambem para a 

conscientiza9ao da adapta9ao e integra9ao dos recursos em suas vidas, conheceram e 

tiveram a oportunidade de manusear um retroprojetor, um DVD, uma maquina fotografica 

digital, um celular com camera e disseram que farao em breve o curso de computa9ao 

porque mais do que nunca estao curiosos para aprender a manusear e navegar na Internet. 

Diante da riqueza dos recursos, informa9oes e conhecimento, aspiramos que os 

professores insiram em seus metodos, em sua pratica pedagogica os recursos que a escola 

oferece: televisao, DVD, filmes e sintam-se motivados a se apropriarem dessas e de outras 

novas tecnologias, nao so do ponto de vista do manuseio, mas tambem de sua utiliza9ao, 

aprimorando assim sua forma9ao e ampliando as possibilidades de orientar os seus alunos, 

motivando-os a irem buscar conhecer um novo mundo dentro e fora da escola. 

Este trabalho propiciou uma busca incessante por informa9oes, foi mais que uma 

oportunidade de oferecermos subsidios aos que trabalham com Educa9ao, nos foi 

estimulante no sentido de estudar, aprender, aprender a aprender, correr atras de 

informa9oes, pesquisar e querer esta por dentro do que esta acontecendo nesse meio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fantastico que e o universo tecnologico. Por ser um assunto atual e extremamente curioso, 

cada informacao ou fato que ficamos a par naquele momento, a vontade e de ir cada vez 

mais alem no que estamos fazendo, conhecendo e esperamos verdadeiramente que as 

professoras ponham em pratica o que estudamos em nossos encontros. Afinal, hoje as 

novas tecnologias sao parte integrante da escola e os professores e alunos tern que se 

adaptar com os meios de comunica?ao existentes nela e fora dela. 

Este estudo nos mostrou que as tecnologias da comunicacao podem e devem ser 

aproveitadas pela educa?ao escolar desde que esta nao perca de vista a especificidade de 

seu trabalho, qual seja o de transmitir os conhecimentos, construindo a cidadania num 

processo participativo, democratico, socializador e emancipador. 

Por fim, este Trabalho de Conclusao de Curso, contribuiu de forma positiva para 

minha forma9ao, tendo em vista meu aprofundamento nos estudos e em consequencia 

disso meu crescimento intelectual. Motivador e estimulante para me habituar a novas 

leituras, estudos e pesquisas, explicitando o quao importante adquirir conhecimentos. 
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