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RESUMO 

Com o avango das tecnologias computacionais e o desenvolvimento da sociedade, a 

disseminagao de cursos de formagao continuada de professores via internet tern 

crescido cada vez mais. Neste contexto, surge o Programa de Formagao Continuada 

Midias na Educagao (doravante, Curso Midias na Educagao) disponibilizado na 

plataforma do e-Prolnfo. A presente pesquisa analisou as atividades constitutivas do 

Ciclc Intermediario do Curso Midias na Educagao a fim de atingir dois objetivos: (1) 

Iden'ificar os tipos de letramento subjacentes as atividades dos modulos do Ciclo 

Intermediario do Curso Midias na Educagao . (2) Analisar o processo de articulagao 

entre teoria e pratica que permeia as atividades. Trata-se de uma pesquisa descritivo-

interpretativista de cunho qualitative cujozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus foi const'tuido pelo conjunto de vinte 

e tres atividades do Ciclo Intermediario do referido curso Os dados, analisados com 

base nos estudos contemporaneos de letramento (cf. KLEIMAN.1995; BARTON & 

HAMILTON, 2000; LEA & STREET, 2007), nos estudos sobre transposigao didatica 

(cf. BORDET, 1985; BRONCKART & GIGER, 1998) e nos estudos de formagao de 

professor (cf. TARDIF, 2002; PIMENTA, 2002), sinalizam que estao subjacentes as 

atividades tres letramentos: o escolar; o profissional e o academico. O escolar e 

requerido nas atividades relativas ao conteudo teorico sobre as midias abordadas nos 

modulos. O profissional e solicitado nas atividades referentes a agoes de ensino 

(prat car, em sala de aula, experiencias sugeridas pela atividade) associadas ao saber 

teorioo estudado em cada modulo. O academico e evidenciado nas atividades de 

prod jgao escrita de generos academicos - projeto e relatorio. Constatamos que 17 

atividades requerem do cursista a mobilizagao dos saberes teoricos e praticos ao 

mesmo tempo; o que esta relacionado a finalidade do curso que e, basicamente, a de 

formagao de professores. Assim, os resultados levam-nos a concluir que as 

atividades do Ciclo Intermediario do Curso Midias na Educagao pautam-se no eixo 

apre ider-praticar-aprender. 



ABSTRACT 

With the advance of computational technology and the growth of society, the 

dissemination of continuing education for professors via the Internet continues to 

increase even more. In this context has appeared thezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Programa de Formagao 

Continuada Midias na Educagao ("Continuing Education Program for Media in 

Education," also known as the "Media Course in Education") available on the e-Prolnfo 

platform. The current study analyzed the activities included in the Intermediate Cycle of 

the Media Course in Education in order to achieve two objectives: (1) Identify the types 

of literacy underlying the activity modules of the Intermediate Cycle of the Media 

Course in Education, (2) Analyze the process of interchange between theory and 

practice that informs the activities. It was a descriptive-interpretive study of a 

qualitative matrix whose corpus consisted of the conjunction among 23 activities of the 

Intermediate Cycle of the referenced course. The data, analyzed on the basis of 

contemporary studies of literacy (cf. KLEIMAN.,1995; BARTON & HAMILTON, 2000; 

LEA & STREET, 2007), of didactic transposition (cf. BORDET, 1985; BRONCKART & 

GIGER, 1998), and of continuing education of professors (cf. TARDIF, 2002; 

PIMENTA, 2002), indicate that three types of literacy underlie the activities: scholastic, 

professional, and academic. Scholastic literacy is required in the activities that relate to 

theoretical content about the media used in the activities; professional literacy is 

solicited in the activities by the teaching acts (to practice, in the classroom, 

experiences suggested by the activities) associated with the theoretical knowledge 

studied in each module. Academic literacy is evidenced in the activities about written 

text production of academic genres - projects and reports. We show that 17 of the 

activities require the course-taker to mobilize both theoretical and practical knowledge 

simultaneously, which is related to the purpose of the course that is, basically, the 

education of professors, the activities of the the Intermediate Cycle of the Media 

Course in Education posit themselves along the axis of learn-practice-learn. 



Introduc ao 

1.1 - Educagao a Distancia e o Curso Midias na Educacao. um breve historico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os ultimos anos do seculo XX ficaram marcados pela aceleragao da 

globalizegao e da comunicagao virtual, com forte continuidade neste inicio do seculo 

XXI. A clobalizagao e responsavel pela rapida disseminagao de informagoes atraves 

do avango da tecnologia. Um computador ligado a rede rrundial de computadores 

permite ao usuario o acesso a diferentes informagoes e linquagens disponibilizadas 

em qualquer parte do mundo. 

Neste contexto de socializagao democratica do conhecimento, emerge a 

Educagao a Distancia EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA online\ possibilitando o acesso a cursos de formagao 

continuada para professores e outros profissionais da ecucagao, ausentados do 

mundo academico por inumeros motivos, de razoes sociais, politicas e geograficas. 

Dessa forma, EaD online representa uma oportunidade de ensino para uma parcela 

da populagao. que reside distante dos centros educacionais, e, muitas vezes, nao 

dispoe de tempo e condigoes financeiras para se locomover a esses centros e 

tampouco custear um curso de formagao. 

Cessa forma, a democratizagao do saber, oportunizada pela web, passa a ser 

uma forte de acesso para muitas pessoas que, durante muito tempo, estiveram 

excluidas do processo de produgao e consumo do conheomento. A rede torna-se, 

' Preferimos adotar a terminologia Ead o/?//7?e, porque atualmente astudantes universitarios e 
ate pesquisadores fazem telagao imediata da EaD ao mundo da Internet, pois 
equivocal lamente imaginam que esse tipo de educagao concretizou-se a partir do 
aparecim snto da Web. esquecendo-se de que ha muito tempo exis;;am cursos nao presenciais 
os quais aconteciam atraves dos correios. radio, televisao. entre outras formas de 
comunicagao. Conforme afirma Borba. Malheiros e Zulato (2007, p. 19) o EaD chegou ao Brasil 
no ano de 1904, passando por tres geragoes: a 1 a e do texto impesso (1904 a 1960), a 2 s e 
a do radio e da televisao (anos 70 e 80) e a 3 a e a digital ( a partir d? 1996). 
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entao, una janela aberta para o mundo, aproximando distances, agregando pessoas 

e configurando-se num canal de comunicagao efetiva, divulgando e gerando 

conhecinentos dos mais variados, "mais ainda, as novas tecnologias encorajam a 

capacidade de criagao" (WCLTON, 2003, p.87). 

Nessa perspectiva. Alonso e Alegretti (2003, p. 166) ressaltam que a EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA online 

viabiliza a possibilidade de superagao da distancia geografica por meio de recursos de 

comunicagao e interagao que aproximam o aprendiz do formador pelo "dialogo 

educative". 

Imaginou-se, por algum tempo, e alguns ainda. talvez, defendam que as 

tecnologias computacionais iriam aumentar o fosso entre pobres e ricos, entre 

poderosos e comandados. No entanto, a utilizagao do arsenal tecnologico nos 

programas de educagao e, mais especialmente, na EaD online pode provocar um 

movimento oposto ao esperado, anteriormente citado. 

Segundo Carneiro (1998), uma prerrogativa desde a LDB 4024/61. e reiterada 

na vigente LDB 9394/96, sobre a formagao de todos os professores em nivel superior 

para a atuagao em todos os niveis educacionais, esta sendo alcangada, como nunca 

fora. sern maiores prejuizos sociais. numa proposta inclusiva, tendo como uma forte 

aliada a EaD online. 

O ensino virtual chegou ao Brasil em 1996. Segundo Borba, Malheiros e Zullato 

(2007. p.20) "apds dois anos de expansao da Internet no ambito universitario, 

oficializcu-se a primeira leg'slagao especifica na area da EaD no ensino superior". A 

EaD online tornou-se, assim, um desafio para os formulacores da politica publica 

educacional, obrigando-os a ter um novo olhar para esse setor de ensino, que ate 

entao era considerado apenas como uma forma complemented do ensino presencial. 

A Lei 9.394, art.80, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) procurou fixar as metas 

quantitaiivas e qualitativas a serem atingidas no contexto da EaD online explicitando 

que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• A educagao a distancia sera crerecida por instituigoes 
especificamente credenciadas pela Uniao; 

• Cabera a Uniao regulamentar requisito para realizagao de exames, 
para registro de diplomas relativos a cursos de educagao a distancia 

Devido a necessidade de ampliar propostas legislativas para essa nova 

modalidade de ensino, surgiram politicas publicas educaconais que facultaram o 

desenvo vimento da EaD. Como e o caso do Decreto 5.622, outorgado em 19 de 

dezembio de 2005, que traz no art 1°, um novo conceito de EaD 

Caracteriza-se a educagao a distancia como modalidade educacional na qual 
a mediagao didatico-pedagogica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorre com a utilizagao de meios e tecnologias de informagao e 
comunicagac, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos 'BORBA, MALHEIROS E 
ZULATTO, 2007, p.20). 

Nessa diregao. a Secretaria de Educagao a Distancia criada em 1996, tern se 

dedicado ao desenvolvimento de diversos programas de +ormagao continuada de 

professcres, assim como de implantagao de infraestrutura :ecnologica nas escolas 

publicas como suporte para o trabalho com Educagao a Distancia. 

O governo federal pela Secretaria de Educagao a Distancia (SEED) do 

Ministerio da Educagao (MEC) tern disponibilizado, desde 2C03, o Sistema de Ensino 

a Distancia atraves do portal publico e-Prolnfo 2. Por esta plataforma ja foram 

cadastrados em media 1.000 cursos, entre eles o Programa de Formagao Continuada 

Midias na Educagao (doravante, Curso Midias na Educagao), desde 2006. 

Os cursos de formagao de professores em ambientes virtuais vem crescendo e 

propiciando varias possibilidades de ensino-aprendizagem a distancia. Mesmo assim, 

sao pou:os, ainda, os trabalhos em Linguistica Aplicada voltados para a analise do 

EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA onhne. Sendo assim, consideramos importante realizar esta pesquisa cujo corpus 

foi const tuido pelas atividades dos modulos do Ciclo Intermediario do Curso Midias na 

Educagao. 

~ http://cpioinfo.mcc.gov.br 
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Este curso e coordenado pela Secretaria de Educagao a Distancia do MEC 

que, atraves da construgao de um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem intitulado 

de e-Prclnfo, disponibiliza, nessezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA web-site educacional, material didatico chamado de 

modulos. que foram desenvolvidos por um conjunto de institingoes de ensino superior 

(UFPE, USP, UFRGS, UFSM, UFRPE e UFS) sob a coordenagao da UFPE. Na 

Paraiba, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) tern sido responsavel 

por gerencia-lo e coordena-lo desde 2007. 

0 Curso Midias na Educagao e formado por tres ciclos: Basico, Intermediario e 

Avangaco. Em cada ciclo, o cursista tern como fonte principal de estudo os modulos 

que abo dam o conteudo das quatro midias e as atividades avaliativas. Este ambiente 

virtual de formagao continuada a distancia nas mais diversas disciplinas escolares 

envolve projetos pedagogicos de escolas, universidades, orgaos publicos e 

organizagdes nao-governarrentais. 

1 ma das condigdes para tornar-se aluno do Curso que o professor esteja 

atuandd numa escola da Rede Publica. Nesse sentido, o futu-o cursista estara em seu 

contextc de trabalho e, ao rresmo tempo, em formagao por intermedio dos recursos da 

Educagao a Distancia, via e-Prolnfo. 

A vantagem dessa condigao e justamente a possibilidade de o cursista ter ao 

seu dispor todo contexto de sua pratica pedagogica. Com isr.o, ele nao so estuda os 

aspectos teoricos dos conteudos abordados no curso, mas tambem e levado a coloca-

los em pratica na escola em que leciona. 

Nessa diregao, Valente (2003, p.25) aponta que 

os cursos a distancia assumem a caracteristica de cursos de formagao 
continuada em servigo, e os resultados, do ponto de vista da agao e 
envolvimento do docente, indicam um retorno mais imediato no trabalho com 
o aluno, sem que o professor tenha que se afastar de sua pratica 
pedagogica. 

4 



Nosso interesse em analisar as atividades do Ciclc Intermediario do Curso 

Midias na Educagao intensificou-se ao tomarmos conhecinento do objetivo que o 

rege: oferecer aos professores e a outros profissionais da educagao as condigdes 

conceituais e materials para trabalharem numa ag io docente com as midias radio, 

tv/video,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA internet e materia: impresso, conforme atestam Medeiros e Neves (2006. 

p.45). 

Neste sentido, defendemos a ideia de que como se '.rata de um programa de 

formagao continuada que se propoe a capacitar os cursistas - profissionais de 

educagao - a trabalharem pedagogicamente com as referidas midias, as atividades 

dos modulos devem estar pautadas em varios tipos de letramento, que envolvam 

praticas de letramento proprias do dominio discursivo de cursos de formagao de 

professcres e das quatro midias constitutivas do programa oeste curso de formagao 

continuada. 

Um dos recursos didatico-metodologicos do curso para alcangar a proposta de 

ensino-aprendizagem e o conjunto das atividades presentes nos modulos que devem 

contemplar diversos letramentos como: midiatico, escolar, academico e profissional, 

assim como devem fazer uma articulagao entre saberes teoricos e praticos. Nesse 

trabalho entendemos saber teorico como sendo relativo ao oonteudo dos modulos e 

saber pritico como sendo referente a agoes de ensino sobre as midias estudadas. 

Optamos pelo Ciclo Intermediario do Curso Midias na Educagao, devido ao 

fato de os cursistas ja terem sido aprovados no ciclo basico 3 Pressupoe-se, portanto, 

que, nesse estagio, eles ja tenham internalizado conhecimontos previos e teoricos 

sobre as quatro midias. Diante disso, as demandas de letramento devem propor a 

transfornagao dos saberes apreendidos em objetos de ensino. 

3 Os modulos do Ciclo Basico abo dam como o esludo envolvendo as quatro midias: radio, tv/vi'dco. 

internet c material impresso. 
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Feiteramos que as atividades de um curso de formagao continuada de 

professor - que corresponde a uma pos-graduagao/Especializagao - devam 

fundamentar-se em diverscs tipos de letramento, principalmente o academico e o 

profissional, pois o saber cientifico associado a pratica e indispensavel a uma 

docencia reflexiva, conforme afirma Pimenta (2002). 

Essa transformagac do saber cientifico produzida pelos elaboradores dos 

modulos, que pertencem a uma instancia do sistema de ensino, e chamada por Bordet 

(1985) da Transposigao Didatica Externa (TDE). 

Com base em estudos sobre letramento. transposigao didatica, formagao 

continuada e ensino a distanciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA online, entendemos que essa nova modalidade 

pedagogica virtual pode Irazer as praticas educativas mplicagoes. tais como: 

aprendizagem colaborativa, autonomia da aprendizagem e autoria. 

A facilidade de comunicagao propiciada pela internei favoreceu uma atengao 

renovada a aprendizagem colaborativa. Na plataforma do e-Prolnfo, por exemplo, 

existem ferramentas que permitem gravar as discussoes, as tespostas das atividades 

e mapear a interagao entre cursistas e tutor. 0 cursista pcde, se desejar, ter uma 

visao rrais coletiva das atividades pedagogicas, uma possibilidade dificilmente 

concretir.ada na situagao presencial, em razao dos limites impostos pelo espago e pelo 

tempo. "Essa percepgao mais abrangente tambem e dada ao professor, que passa a 

poder monitorar a turma de forma mais eficiente". como ressal::a Braga (2007, p. 183). 

I ma das caracteristicas do EaD online que fa^orece a aprendizagem 

colaborativa e o fato de a comunicagao realizar-se apenas pela escrita, pois induz o 

cursista a formular seu pensamento e as suas duvidas de forma mais clara e objetiva, 

de mode que os outros cursistas e tutor possam interagir e colaborar. 

0 EaD online estimula a autonomia da aprencizagem, uma vez que 

proporciona ao sujeito independencia, exercicio ativo da responsabilidade de 

aprende: O fato de o proorio cursista gerir o seu processo de aprendizagem de 

6 



acordo com o seu ritmo e a sua disponibilidade contribui para o desenvolvimento da 

autonomia, em contraposigao a dependencia do professor, eatabelecida no processo 

tradicional de ensino. Nessa perspectiva, Coscarelli (2002, p.55), pautada em 

Grandcclas (1993), afirma que 

Autonomia nao e sinonimo de aprendizagem sol.taria, de autodidatismo; ela 
nao implica em abdicacao de responsabilidade por parte do professor, nao e 
um novo meiodo de ensino, (...) E essencialmente a relagao psicologica que 
o aprendiz iem com o processo e o conteudo da aprendizagem. E a 
centralizagao do processo pedagogico sobre o aprendiz enquanto sujeito de 
sua propria formagao. 

Em virtude da aprendizagem colaborativa, a autoria e favorecida, pois a 

interagao do cursista e mediatizada pela escrita, sendo assim todos sao autores. todos 

sao criadores. alem disso as respostas das atividades sao publicadas. nos ambientes 

virtuais cefinidos pela atividade, e disponibilizadas a todos. Isso promove a autoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - Quastao e Objetivos da Pesquisa 

Considerando o ccntexto do Curso Midias na Educagao, interessa-nos 

responder a seguinte questao: a) Que tipos de letramento suojazem as atividades dos 

modulos do Ciclo Intermediario do Curso Midias na Educagao 7 

Norteados pelo interesse de responder a esse questionamento, tragamos os 

seguintes objetivos: a) Identrficar os tipos de letramento subjacentes as atividades dos 

modulos do Ciclo Intermediario do Curso Midias na Educagao, b) Verificar a relagao 

entre os letramentos e o processo de articulagao de saberes teoricos e praticos. 

1.3 - Organizacao estrutura l da dissertacao 

7 



• a n t e do exposto e objetivando responder a pergunta de pesquisa, 

organizamos esta dissertagao em quatro capitulos. 

0 capitulo um. Introdugao, e constituido de um oreve historico sobre a 

educagao a distancia e sob-e o Curso Midias na Educagao: em seguida, expomos a 

questao e objetivos da pesquisa. 

0 capitulo dois, Fundamentagao Teorica, intituladazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Letramento: um fenomeno 

sociolinguistico plural e infinito. e dividido em cinco topicos, a saber: Modelos e tipos 

de letrcirtento e nogoes de eventos de letramento; concepgao de ensino-

aprendizagem e formagao de professores em ambiente virtual; textualizagao das 

atividades em ambiente virtual; relagao teoria e pratica na formagao de professores e, 

por ultimo, a transformagao de conhecimento academico em objeto de ensino. No 

primeiro topico, evidenciamos o letramento como uma pratica de cunho social, 

conceito concebido por Street (2003), Barton e Hamilton (2000, 2003), Lea e Street 

(2007) e compartilhado por outros pesquisadores como Bazerman (2007), Kleiman 

(1995), Marcuschi (2001), Soares (1998), Mortatti (2004), Fojo (2001) e Descardeci 

(1992). No segundo topicc, nomeamos o Curso Midias na Educagao como uma 

agenda academica de letramento. No terceiro, classificamos as atividades dos 

modulos como eventos de letramento mediados pela escrita e como evento interativo 

entre cursistas e tutor, coriespondendo, assim. a um genero discursive No quarto 

topico, cautados em Tardif ;2002), Pimenta (2002) e Perrenoud (1996), abordamos a 

relevancia e a pertinencia da articulagao entre teoria e pratica em cursos de formagao 

continuada de professores Ja no ultimo topico, discutimos sobre a transposigao 

didatica externa que acontece no piano do sistema de ensinc para isso, pautamo-nos 

em Bordet (1985), Bronckart e Giger (1998). 

No capitulo tres, Metodologia de Pesquisa, apresentamos a natureza e o tipo 

da pesqj isa utilizados nesse estudo, descrevemos os procodimentos, o periodo de 

8 



coleta das dados, o conte>to e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus da pesquisa; reaiizamos a descrigao dos 

modulos do Ciclo Intermediario e, por ultimo, expomos a categoria de analise. 

No capitulo quatro, analisamos os dados : observando as evidencias de 

letramentos e articulagao de saberes. Por fim, tecemos as consideragoes finais, 

sinalizando a que resultados chegamos. ao analisarmos os tipos de letramento 

subjacentes as atividades do Ciclo Intermediario. Em seguida, listamos as referencias e 

os anexos. 
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Capitulc 2 

Le tra me nto: um fe nom ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10 soc io l ingu is t ico plura l e infinite zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo tern por objetivo principal apresentar os pressupostos teoricos 

que fundamentam esta dissertagao, os quais estao distribuidos em cinco itens: 2.1 

Modelos e tipos de letramento e 2.1.1 Nogoes de eventos de letramento; 2.2 

Concepcao de ensino-aprendizagem e formagao de professores em ambiente virtual; 

2.3 Texlualizagao das atividades de ensino-aprendizagem em ensino virtual; 2.4 A 

relagao teoria e pratica na formagao de professores e 2.5 Transformagao do 

conhecinento academico em objeto de ensino. 

2 . 1 - Modelos e tipos de le tramento 

Os usos sociais da leitura e escrita tern a cada dia comado proporgoes mais 

amplaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 diversificadas. Nesse sentido. os estudos sobre latramento apontam nao 

somente para os niveis de letramento, mas tambem para os tipos de letramentos, tais 

como: escolar, midiatico, digital, profissional. academico. dentre outros. 

Cessa forma, 0 conceito de letramento e infinito e nao deve estar atrelado as 

conotagoes escolares que privilegiam as competencias indiviouais no uso e na pratica 

de escrha, pois 0 ato de letrar-se nao e apenas 0 processo de aquisigao de codigos 

linguisticos, e, sobretudo, um conjunto de praticas que usam a escrita, enquanto 

sistema simbolico e enquanto tecnologia, em contextos especificos, para objetivos 

especificos'\ como ressalta Kleiman ( 1995, p. 19). 

Considerando essa perspectiva, 0 letramento escolar oassou a ser diretamente 

influenciado por outros tipcs de letramento. Essa mudanga relaciona-se, no nosso 
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entendimento. com a formagao do professor que precisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estar apto a se relacionar 

com outias praticas nao-escolares de letramento. 

Para identificarmos que tipos de letramento estao subjacentes as atividades 

dos modulos do Nivel Intermediario, fundamentamo-nos nos dois modelos de 

letramento (autonomo e ideologico) propostos por Street (1984) e retomados por 

Soares (1998), Kleiman (1995). e Mortatti (2004). 

Os modelos autonomo e ideologico correspondem respectivamente as 

dimensdaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA individual e social. No modelo autonomo, e privilegiada a dimensao tecnica 

e individual, uma vez que ha apenas uma forma de conceber o letramento, sendo esta 

forma caracterizada pela sjpremacia da modalidade escrita que e vista como um 

produto :ompleto em si. Enfatiza-se, portanto, uma distancia entre o oral e o escrito e 

descarta-se o contexto sociocomunicativo, tendo em vista que o funcionamento da 

escrita. nesse modelo de letramento, e regido pela racionalidede. 

J a no modelo ideologico de letramento, e focalizado o aspecto social da escrita, 

da leitura e da oralidade, assim como o uso dessas habilidades linguisticas para 

atender as exigencias sociais. Dessa forma, as praticas sociais que permeiam a vida 

do individuo sao importantes para o ensino da linguagem. Nesse modelo de 

letramento, a escrita, a leitura e a oralidade assumem formas plurais que dependem 

de aspectos como intengao comunicativa, produtor, interlocutor e veiculo de 

publicagao em que os textos sao publicados. 

Embora tenhamos apresentado, nos paragrafos ante.'iores, conceitos distintos 

para os dois modelos de letramento, e importante ressaltar qLe nao podemos entende-

los como polos antiteticos, uma vez que "o modelo ideologico do letramento envolve o 

modelo autonomo de letramento" (STREET, 2003, p.9). 

Vale salientar que os dois modelos de letramento servem como ponto de 

partida para o desenvolvimento da nossa analise quanto aos tipos de letramento 

subjacentes as atividades do Ciclo Intermediario. Conforme pioposito do Curso Midias 
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na Educagao, faz-se necessario que essas atividades conduzam os cursistas a refletir 

sobre o ensino a partir da perspectiva de letramento como fenomeno plural e infinite 

Portanto, a relagao entre contexto sociocultural, assim come os usos da escrita e da 

leitura dovem nortear os enunciados das referidas atividades. 

Percebemos que o fenomeno do letramento extrapola o mundo da escrita tal 

qual como ele e concebido, na maioria das vezes, pelas instituigoes de ensino. A 

escola nao desenvolve, em geral, o letramento enquanto pratica social, mas sim o 

letramento como imposigao de uma tecnologia de codigos que se presta a elaboragao 

de textos abstratos e descontextualizados; correspondendo, assim, a dimensao 

individual do letramento. 

Essa tecnologia de codigos, que ha muito tempo ii prioridade no universo 

escolar, gera sujeitos decodificadores e codificadores de simbolos escritos, nao 

desenvo.vendo, assim, as competencias de leitura, escrita e oralidade dos sujeitos a 

fim de que eles extrapolem o linguistico, atingindo o discurso em suas multiplas 

formas. Considerando essa perspectiva, Marcuschi (2001, p.37) postula que a leitura, 

a escrita e a oralidade nao devem ser consideradas autonomas, mas interligadas a 

ideologic e ao contexto sociocultural em que aparecem. 

No Brasil, onde se instituiu que a ascensao socio-economica esta atrelada ao 

acesso a escrita e a cultura letrada, o fator letramento tencle a ser visto como um 

passaporte para o sucesso profissional. Nesse sentido, ser ietrado atribui ao sujeito 

umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de prestigio na sociedade, como bem retrata Signorini (1995, p. 162) ao 

afirmar que 

a sobrevivencia na escola e comumente vista como sinonimo de aquisigao 
dos bens culturais de prestigio - ser "estudaco" e ser "educado", "mais 
elevado" - e, ao mesmo tempo, como sinonimo de aquisigao dos recursos 
necessarios ao sucesso na agao social de base discursiva, 
independentemente dos contextos situacionais em jogo - ser "estudado" e 
saber falar "cireito", e raciocinar/agir/avaliar "certc'. 

Em consonancia corn a linguista citada anteriormente, Descardeci (1992, p.6) 

ressalta que o aparecimento da escrita dividiu a sociedade em dois grupos 
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dicotomicos: os primitivos e os civilizados. Essa dicotomia pressupoe que o individuo 

que nac sabe escrever e primitivo e quern sabe escrever e civilizado, alem disso 

confere a escrita o poder de promover a ascensao social. Nesse sentido, acredita-se, 

equivocadamente, na supremacia da escrita, legitimando-a como a unica forma de o 

sujeito expressar-se inteleclualmente e materializar a linguagem. Sendo assim, essa 

dicotomizagao da escrita reforga a ideia de que alfabetizagao e letramento possuem o 

mesmo significado. Portantc, ao concluir o processo de alfabetizagao, a escola, que e 

pautada numa concepgao tradicional de linguagem. considera o aluno letrado. 

Nesse sentido, a escola, na maioria das vezes, entende e desenvolve o 

letramento como um fenomeno associado apenas a aquisigao e ao uso da escrita e da 

leitura, cnegando a confundir alfabetizagao com letramento. 

E pertinente lembrar que a alfabetizagao e temporaria e acaba assim que o 

sujeito conclui seus primeircs anos de escolarizagao, ao passo que o letramento e um 

processo infinito e plural, v/isto que novas situagdes socio-comunicativas surgem, 

provocando, assim, novos tipos de letramento, novas agendas, novos eventos e, 

claro, ncvas praticas letradas. 

Com relagao a albafetizagao e ao letramento, Soares (1998) afirma que, 

alfabetizar e letrar sao duas agoes distintas, rnas nao inseparaveis, ao 
contrario: o ideal seria alfabetizar letrando. ou seja: ensinar a ler e escrever 
no contexto das praticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 
individuo se iomasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado.(p. 47) 

De fato, apenas o dominio do codigo linguistico e insuficiente para uma plena 

atuagao do sujeito nas praticas letradas suscitadas pelas agendas de letramento 

presentes na sociedade. Segundo Silva, (2009, p.29), pelo fato de estarmos imersos 

em uma sociedade em ccnstante evolugao, convivemos com varias agendas de 

letramento, o que de certa forma nos proporciona o acesso a varios tipos de 

letramento. A convivencia do sujeito nas mais diversas agendas exige dele praticas 

letradas diferenciadas. 
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Fartindo dessa perspectiva, Barton e Hamilton (2000 p.11) postulam que "ha 

diferentes letramentos associados a diferentes dominios da vida". Dominios tais como 

"fam Ilia" "trabalho", "escola", "religiao", etc. Nesse sentido, um determinado sujeito 

que exerce, numa industria, a fungao de gerente financeiro esta inserido em um 

contexto no qual requer dele praticas proprias do dominio discursivo 4 da economia e 

da matematica, no minimo. Porem, este mesmo sujeito tamoem e presidente de um 

time de •utebol e quando va exercer a fungao da presidencia futebolistica, certamente 

usara outras praticas letradas. Portanto, o exercicio dessas duas fungoes torna-o 

habilitada em varios tipos de letramento. Diante disso, enterdemos que as multiplas 

fungoes exercidas pelos suieitos na sociedade exigem difeientes niveis ou tipos de 

letramertos, isto e, as pessoas podem ser mais ou menos letradas, em fungao de sua 

familiari?agao com determinadas praticas sociais. 

Corroborando com essa ideia, Soares (1998, p. 11) afirma que 

o uso do pluralzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA letramentos para enfatizar a ideia de que diferentes 
tecnologias de escrita geram diferentes estados ou condigoes naquelas que 
fazem uso dessas tecnologias, em suas praticas de leitura e de escrita: 
diferentes espagos de escrita e diferentes rnecanismos de produgao, 
reprodugao e difusao da escrita resultam em diferentes letramentos. 

Como podemos ver, o letramento nao se restringe ao saber ler e escrever, mas 

saber, sobretudo, utilizar a escrita e a leitura de forma profidente nas mais diversas 

esferas sociais. Apesar de percebermos a relevancia da escola para a formagao de 

sujeitos aptos a utiiizarem a escrita, a leitura e a oralidade 6;m diversas situagdes de 

comunicagao, sabemos que outras agendas de letramento (igreja. familia, etc) sao 

importartes tambem na construcao do sujeito. 

Porem, a sociedade brasileira, em geral, julga a escoia como a unica agenda 

de letramento capacitada para ensinar a escrita e a leitura aos aprendizes, e a 

4 Pautado? cm Marcuschi (2001), cntendemos dominio discursivo como discurso juridico, jornalistico, 

religioso. Joccnlc. entre outros. 
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caracterlza tambem como s unica encarregada de capacita-los a utilizar essas duas 

praticas inguisticas nas mais diversas situagoes de comunicagao. 

Kleiman (1995, p.20) considera ser a escola a mais importante das agendas de 

letramerto. No entanto, a autora demonstra apreensao ao afirmar que 

a escola preocupa-se, nao com o letramento, pralica social, mas com apenas 
um tipo de pratica de letramento, a alfabetizagao, o processo de aquisigao de 
codigos (alfabetico e numerico), processo geralmente concebido em termos 
de uma competencia individual necessaria para o sucesso e promogao na 
escola. 

Esta reflexao denuncia que a escola, em geral, nao promove uma relagao entre 

o contexto sociocultural e os usos da leitura e da escrita. Ou seja, as praticas de 

letramerto desenvolvidas pela escola apresentam-se de modo a perpetuar a 

concepgao de letramento dominante na sociedade, a qual acredita que o ato de ler e 

escrevei e suficiente para tcrnar o sujeito letrado e capaz de atuar em instancias 

sociais diversificadas. Com isso, evidencia haver uma lacuna entre as praticas de 

letramerto realizadas na escola e as de outras instituigdes sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A esse respeito, Descardeci (1992, p.5), ao abordar o letramento profissional 

na dissertacao intitulada "Concurso publico: um evento de letramento em exame". 

ressalta que as instituigdes sociais - igreja, centro comunitario, local de trabalho, 

comercio, familia, entre outras - sao comunidades de aprendizagem que usam 

diferentes eventos de letramento de acordo com seus interesses e valores, 

constituhdo-se, assim, em agendas de letramento. Embora, nao sejam reconhecidas 

como tal por grande parte da sociedade. 

Estamos conscios de que o ensino e a aprendizagem estao atrelados a varios 

aspectos como: social, historico, politico, economico e, sobretudo, as praticas de 

letramerto na escola. Entretanto, essas praticas nao devem estar voltadas apenas 

para o jniverso escolar; devem, sim, estar associadas a diferentes dominios da 

atividade humana, envolvendo valores, atitudes, sentimentos e relagdes sociais. 

Nesse sentido. a escola deve, obrigatoriamente, configirar-se num espago de 

15 



multiletramento, contribuinco, portanto, para que o aluno construa sua propria 

identidade. 

Sabemos que a escola pode incorporar ao seu cotidiano praticas sociais de 

leitura e escritas contextualizadas, respeitando, assim, os objetivos que Ihe sao 

proprios formar cidadaos crfticos e capazes de usar a linguagem em situagoes 

comunicativas diversificadas. Para tanto, e necessario entender que a escrita e a 

leitura sao indissociaveis e que a abordagem delas na escola deve ser inserida numa 

pratica social de uso da lingua, submetida a determinadas regras sociais. Nesse 

sentido, o conjunto de pralicas sociais, culturais e discursi-as que emergem como 

resultado da complexidade estrutural das sociedades modernas resulta, por sua vez, 

em letramentos diferenciados. 

Nessa diregao, letramento escolar deixa de ser uma pratica tradicional, pois o 

estudo da lingua passa a ser baseado em diferentes praticas sociais, o qual extrapola 

o conte<to escolar, visanoo a pluralidade dos letramentos presentes em nossa 

sociedace. Defendemos, portanto, que a escola deva desenvolver praticas de 

letramertos que contemplern a diversidade de textos escritos que circulam em nossa 

sociedace, e assim interrelaciona-los com a aquisigac da leitura e escrita, 

considerando tambem as p'aticas orais e os conhecimentos. acumulados durante os 

anos. Para Rojo (2001, p. 244), "escola e letramento e dele decorre, quer suas 

praticas sejam orais ou escritas; quer haja texto escrito sendo utilizado na sala de 

aula". 

Apesar da diversidade de letramentos com a qual os. sujeitos podem lidar na 

sociedade, existem poucos trabalhos desenvolvidos pelos linguistas aplicados no 

Brasil que abordem os tipos de letramento, como o academico, per exemplo. 

Com relagao ao letramento academico, fundamentamo-nos em Lea e Street 

(2007) cue defendem uma nova abordagem para a compreensao e a produgao de 

textos aoademicos. Para os referidos autdres, a abordagem da escrita na educagao 
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superior poderia ser conceitualizada atraves de tres pers:ectivas sobrepostas ou 

modelos modelo de competencia de estudo, modelo de socializagao academica e 

modelo de letramento academico. 

Segundo os autores citados, o modelo de competencia de estudo enxerga o 

ato de escrever como uma nabilidade individual e cognitiva, pressupoe, portanto, que 

o aluno, ao ingressar na universidade, podera transferir seus :onhecimentos de escrita 

e de letramento para o ambiente academico sem prejuizo ou deficiencia. Dessa forma, 

o docente vai conseguir adequar a escrita internalizada no periodo da escola ao 

contexto academico, sem necessitar de que os professores imiversitarios ensinem os 

generos academicos. Nesse modelo, o professor privilegia as caracteristicas formais 

da linguagem. 

Ja o modelo de socializagao academica parte da pramissa de que como os 

discursos sao relativamente estaveis e uma vez que os alunos aprenderam as regras 

basicas de um determinado discurso academico, eles sao capazes de reproduzi-lo 

sem problema. 

0 modelo de letramento academico centra-se na construgao da identidade do 

sujeito e na relagao entre epistemologia e escrita, ensinando os alunos "a perceberem 

as relagoes de poder, de autoridade que estao implicitas na utilizagao de letramento 

no ambilo de determinadas praticas institucionais"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {op.cit. p.228). 

Lea e Street (2007) analisaram os usos da escrita academica em dois grupos 

no King's College, de Londres. Um grupo era pre-universitario e desejava ingressar no 

ensino superior, ja o outro grupo estudava Direito. A pesquisa teve uma duragao de 

tres meses e os pesquisadc res encontravam-se com os informantes aos sabados, os 

encontrcs tinham uma duracao de tres horas. Nesses encontros, foi constatado que os 

dois grupos tinham dificuldade na escrita de textes academicos. A fim de amenizar as 

dificuldades e investigar a causa da deficiencia dos alunos desses dois grupos em 

relagao a escrita, a universidade criou um programa deno"iinado de Programa de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desenvclvimento de Letramento Academico que deu inicio ao estudo de generos 

academicos quais sejam: seminarios, ensaios, notas escritas, cartas, entre outros. 

Neste programa, os estudantes apresentavam sem-narios para toda turma, 

usando slides e retroprojetor, discutiam as particularidades, as caracteristicas e a 

fungao social de cada genero utilizado. Em seguida, deviam produzir uma pagina de 

texto escrito com base nas discussoes provocadas pelo serninario. Alem disso, os 

alunos ceviam retextualizar os textos, transformando-os de um genero para o outro. 

Para issD, eles teriam de incluir na retextualizagao a fluida sobreposigao da fronteira 

de cada genero. Apos as apresentagoes, os alunos contavam suas historias pessoais 

de educagao. Nesse momento, quase todos os alunos foram unanimes em afirmar que 

a escola, ao abordar a escrita, fazia-na de forma descontextualizada, assim como os 

levava aoenas a aprenderem o aspecto composicional dos generos. 

Nesses encontros, os docentes tambem aprenderam a preencher formularios, 

documentos proprios do ambiente academico. Eles se familianzavam com a linguagem 

academica e com as praticas exigidas pelos cursos universita/ios. 

No termino da pesquisa, Lea e Street chegaram a conclusao de que os alunos 

desses grupos tinham dificuldade com a escrita e a leitura de textos academicos, 

porque, durante o periodo da escola, essas duas praticas lingufsticas foram abordadas 

baseadas no modelo de competencia de estudo. Portanto, o resultado dessa 

investigcgao aponta para o fato de que o modo de pensar dos alunos informantes da 

pesquisa foi influenciado pelo letramento escolar pautado no modelo autonomo. 

Ao considerar que as agoes do sujeito parecem ser determinadas pela esfera 

social em que ele esta inserido, entendemos que ha sujeitos multiletrados e, por 

consequsncia, existem varios tipos de letramento, como o ascolar, o profissional, o 

academbo.o midiatico, etc. Nesse sentido, os sujeitos participam de varias agendas 

letradas que os ensinam inumeras praticas de letramento periencentes aos eventos de 

letramerto. A proposito dos eventos, faremos um breve come'itario no item seguinte. 
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2.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Mocoes de eventos de le tramento 

Entendemos eventos de letramento como atividades que envolvem 

aprendizagem da leitura e da escrita e essas atividades sao, em geral, permeadas 

pela modalidade escrita. Para Barton & Hamilton (2000), os eventos de letramento sao 

atividades baseadas em textos escritos para serem lidos, e discutidos. Tal discussao 

tern como ponto central a abordagem de como a escrita e produzida e utilizada pelos 

sujeitos. 

Um evento de letramento, que extrapola a escrita, seria, por exemplo, uma aula 

presencial/expositiva em que o aluno faz perguntas orais sobre um determinado 

conteudo para o professor que as responde oralmente. Esse jogo de pergunta entre o 

aluno e o professor pode suscitar perguntas de outros alunos que se engajam na 

interagao. Nesse momento, os discursos do professor e dos alunos estao recheados 

de experiencias de vida e de varios fatores de textualidade e coerencia, conforme 

abordados por Koch e Travaglia (2001), a saber: conhecimento de mundo, 

conhecimento linguistico, informatividade, conhecimento partilhado, inferencias, entre 

outros. A aula, nesse caso, viabilizada pela interagao oral, e um evento de letramento 

perpassado pela escrita, uma vez que o texto oral sera pautado na escrita, mesmo que 

o texto impresso, paradoxalmente, esteja ausente materialmente. Dessa forma, 

a interagao entre os participantes e os processos e estrategias 
interpretativas constituem o evento. Isso mostra que tal interagao passa a ser 
um aspecto relevante nas relagdes estabelecidas entre falantes envolvidos 
em um evento (JUNG, 2007 p.87). 

S ;egundo Rojo (2001, p. 235-262), as interagoes em sala de aula sao 

verdaderos eventos de letramento construidos oralmente e baseadds na escrita. 
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Sendo assim, a escrita esta sempre permeando as interagoes em sala de aula e as 

formas em que ela se manifosta. 

Nas sociedades contemporaneas tecnologicamente complexas, "o individuo e 

estimulado a estabelecei diferentes eventos de interagao permeados por 

manifestagoes tambem vanadas da linguagem e da lingua', como afirma Matencio 

(2001, p 55). 

Para essa autora, ao participar de interagoes viabilizadas pela escrita ou 

oralidade, o produtor adequa a sua linguagem a situagao oomunicativa a qual esta 

inserido, como tambem leva em consideragao a fungao social da(s) pessoas 

envolvida(s), inclusive a dele, na produgao do evento de letramento. 

Nessa perspectiva, os eventos de letramento sao situagoes comunicativas que 

contemclam as necessidades, expectativas, propositos e interlocutores e nao 

compreendem somente o texto em sua representagao linguislica, mas seu papel social 

no ambiente de sua produgao. Ademais, os eventos sao ainda atividades regulares e 

repetidas, regidas por regras construidas socio-historicamente. Desse modo, um novo 

sentido 'esultara cada vez que a situagao comunicativa tiver uma intengao e um 

interlocutor diferente. 

Por exemplo, a linguagem utilizada na construgao cia um e-ma/7 podera ser 

diferenciada, podendo ser informal, se o interlocutor for alguem (ntimo do locutor e, 

formal, se for numa situagao de hierarquia, representando chefia e subordinados 

inseridos no ambiente do trabalho. Mesmo se o interlocutor for uma pessoa da familia, 

a linguagem usada pelo produtor podera ser informal on formal. Essa variagao 

linguistica, intrinseca ao evento de letramento, dependera do objetivo e do contexto 

em que estao inseridos os referidos sujeitos. Portanto, cada nvento de letramento tern 
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suas particularidades e per isso requer do produtor praticas de letramento para 

concreti::a-lo. 

Segundo Barton e Hamilton (2000, p. 15): 

os eventos de letramento sao atividades particulares em que o letramento 
tern um papel. Podem ser atividades regularmente repetidas. Ja as praticas 
de letramento sao maneiras culturais de utilizar o letramento que as pessoas 
buscam dos eventos de letramento. 

A partir das definigoes postas, compreendemos as atividades do Ciclo 

Intermeciario do Curso Midias na Educagao como eventos de letramento que devem 

exigir dc cursista a demonstragao dos conhecimentos teoricos e praticos acerca das 

quatro midias. Portanto, censtituem-se tambem num evento interativo entre tutor e 

cursista, mediando o processo ensino-aprendizagem na formagao em ambiente virtual, 

o qual sera tratado no item seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - C oncepcao de Ensino-aprendizagem e formagao de professores em ambiente 

virtua l 

As descobertas de Vygotsky (2007) sobre a relagao entre aprendizado e 

desenvclvimento sao fundamentais para os profissionais envolvidos na educagao. As 

referidas- descobertas viabilizam perspectivas positivas para o ensino e valorizam, 

sobretudo, o professor, que devera ter como principal objetivo promover a convivencia 

social, estimulando a troca de informagoes em busca da construgao de um 

conhecimento coletivo e compartilhado. 

Para o psicologo russo, escola significa lugar para ensinar. Ele enfatiza que a 

fungao precipua do espago escolar e possibilitar a crianga orientagao para internalizar 

novos conhecimentos. E ao propor algo novo a crianga para ser aprendido, d seu 

desenvclvimento mental esta sendo favorecido. Ou seja, o piocesso de aprendizagem 

deve sei olhado a partir de uma otica prospectiva. 
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No intuito de provar suas concepgoes a respeito da relagao entre aprendizado 

e desenvolvimento, Vygotsky elaborou o conceito: Zona do desenvolvimento proximal 

definido oor ele como: 

a distancia entre o nivel de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
atraves da solugao independente de protlemas e o nivel de 
desenvolvimento potencial, determinado atraves da solugao de problemas 
sob a orientagao de um adulto ou em colaboragao com companheiros mais 
capazes (VYGOTSKY,2007, p.97). 

Fartindo dessa persoectiva, Perrenoud (1996, p.22) afirma que "ensinar nao 

consiste em dar boas ligoes, mas emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fazer aprender (grifos do autor). colocando os 

alunos em situagoes que os estimulem em sua zona de desenvolvimento proximal, 

permitindo-lhes dar um sentido ao trabalho e ao saber". 

Segundo a concepgao sociointeracionista vygotskiana, o processo de 

aprendizado esta ligado ao processo do desenvolvimento. No entanto, o aprendizado 

nao coresponde totalmente a nogao de desenvolvimento. Para isso acontecer, e 

indispensavel que o processo de aprendizagem seja organizado e planejadd a fim de 

que d aluna alcance o desenvelvimento mental. 

Sendo assim, a construgao do conhecimento nao se da apenas a partir de 

fenomeros internos nem apenas a partir da influencia externa, mas ocorre na 

interagao do exterior com c interior. Ancorados em Vygotsky, esbogamos que e no 

amago das interagoes, das relagoes com o outro e corn o meio social que a 

aprendizagem e construida. 

E atraves da aprendizagem, portanto. que o suje.to adquire informagoes, 

habilidaoes, valores e se desenvolve. Para tanto, e preciso q j e ele tenha contato com 

a realidade, com o meio ambiente e com as outras pessoas que o cercam. E essa 

existenca multipla de fatores que influencia a aprendizagem, reforgando a ideia de 

que toda agao humana procede de interagao. 
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Fizemos essas afirmagbes pautadas na concepgao vv'gotskyana, pelo fato de 

considerarmos que o processo ensino-aprendizagem do Curso Midias na Educagao e 

construido atraves da interagao entre cursista-sociedade e entre cursista-tutor-

cursista. Esses interactantes compartilham experiencias, elucidam duvidas, negociam. 

muitas vezes. a construgao das respostas dadas as atividades. Portanto, construir 

conhecimento implica uma agao partilhada, ja que e atraves dos outros que as 

relagdes entre sujeito e objeto de conhecimento sao estabelecidos. 

Nesse sentido, as atividades presentes no modulo do Ciclo Intermediario do 

Curso Midias na Educagao constituem-se num evento interativo entre tutor e cursista. 

medianoo o processo ensino-aprendizagem. 

Essas consideragdes. apontam para o fato de que o EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA online configura-se 

tambem numa agenda de letramento que se utiliza de eventcs de letramento, os quais 

sao definidos por Heath (1982 apud DESCARDECI. 1992 p.5) como "ocasioes nas 

quais a lingua escrita e essencial para a natureza da interagao entre os participantes e 

seus prccessos e estrategias interpretativas". 

Apesar da comprovagao das inumeras possibilidades de ensino propiciadas 

pela internet, existem muitas resistencias quanto a sua utilizagao. Desconfiamos de 

que essa postura diz respeito a concepgao equivocada de que o computador pode 

substituif o professor. Tal conceito desconsidera o fato de que a maquina necessita 

cbrigatoiamente do homerr para comanda-la. Como ressalta Coscarelli (2005, p.24), 

"a informatica nao vai substituir ninguem. Ela nao vai tomar o lugar do professor nem 

vai fazer magica na educagao". 

E comum o ser humano ter medo frente ao novo, e nao seria diferente com a 

inclusao de cursos de formagao continuada atraves do Ensiro a Distancia online. Se 

voltarmcs ao passado, constataremos que grandes descobertas causaram impactos e 

descred tos, como e o caso do nascimento da setima arte, conforme atesta Levy 

(1999, p 11): 
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o cinema foi desprezado como um meio de ombotamento mecanico de 
massas por quase todos os intelectuais bem-pensantes. assim como pelos 

porta-vozes oficiais da cultura. Hoje, no entanto, o cinema e 
reconhecido como uma arte completa, investidc de todas as legitimidades 
culturais possiveis. (...) Nao quero de forma alguma dar a impressao de 
que tudo o que e feito com as redes digitais seja 'bom'. Isso seria t§o 
absurdo quanto supor que todos os filmes sejam excelentes. 

Em ccncordancia com o filosofo trances Pierry Levy, sabemos que o EaD 

online nao significa a certeza de resultados positivos na relagao ensino/aprendizagem. 

No entanto, igualmente, acreditamos que a abertura de um novo espago de 

aprendizagem podera afetar positivamente as praticas pedagogicas devido as 

possibilidades disponiveis na rede, tanto para professores como para alunos. 

Considerando essas possibilidades, Braga (2007, p. 132) aponta que a internet 

afeta as praticas de ensino de tres maneiras distintas:possibilita a 
comunicagao a distancia (em tempo real ou nao);propicia ferramentas 
tecnicas que facilitam a produgao de textos de h;permidia: abre o acesso a 
um banco de informagoes potencialmente infinito disponivel na rede mundial 
de computadores (www). 

Dessa forma, para que a utilizagao do computador seja pedagogicamente 

positiva, o tutor nao pode possuir apenas conhecimentos do tipo: digitar, formatar um 

texto, ertre outras atividades similares. E necessario que ele seja letrado digitalmente, 

dominardo tecnicas e habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver 

multiplicidades de competencies na leitura e na escrita das mais variadas midias. Para 

SoareszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud COSCARELLI e RIBEIRO, 2005, p.60), letramento digital e 'um certo 

estado ou condigao que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e 

exercerr praticas de leitura e escrita proprias da tela". 

O fato de o tutor ser letrado digitalmente nao assegura que va modificar a sua 

concepgao de ensino-aprendizagem. Pois, os conceitos dele sobre linguagem, ensino 

e aprendizagem e que vao, certamente, faze-lo repensar suas praticas pedagogicas, 

no intuito de recria-las e rehventar suas competencias. Acreditamos que o professor 

compronetido, na aula presencial, igualmente o sera em ambientes virtuais. E 

comungara da ideia de que tecnologia e apenas uma possibilidade, inegavelmente, 
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poderosa, mas nao e desencadeadora de mudangas radicals; na verdade, ela nao 

oferece -eceitas de transformagoes pedagogicas. O que ira lortear as atividades do 

professor e, de fate, o conceito que ele tern sobre letramento, no sentido amplo dessa 

palavra e como desenvolver, no EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA online, as concepgoes deste fenomeno 

linguistico-social. 

0 Curso Midias na Educagao sugere um modelo novo de educagao continuada 

dos proissionais de ensino. "o que. supostamente. o diferenciaria enormente da 

formagao presencial, tradicionalmente oferecida pelos cursos de licenciatura, 

aperfeicoamentos e especializagoes" (cf. RAFAEL. 2009, p.3). Todavia. ao 

observaimos as atividades, constatamos que o Curso Midias na Educagao ora 

apresema caracteristicas do ensino presencial, ora do ensino a distancia. Por 

exemplc. ao estudar os ccnteudos teoricos presentes nos modulos; ao responder, 

atraves da escrita, as atividades para serem avaliadas por um tutor e, ao cumprir o 

cronogrema de entrega de atividades, o cursista mobiliza saberes que se aproximam 

do ensino presencial. Porem, quando este tern de postar, obrigatoriamente, suas 

respostas nos ambientes viruais interativos, mobiliza saberes proprios do EaD online. 

Verificamos, tambem, ao analisar as atividades, que.- o cursista desempenha 

duas fungoes quando vai tesponder as atividades: de aluno e/ou de professor. O 

cursista e aluno no momento em que Ihe e solicitado responder a questdes sobre as 

quatro nidias. Vejamos o item a seguir. extraido da primeira atividade do modulo 

Midia Radio : "Ligue seu radio e escute um pouquinho de todas as emissoras AM e FM 

do dia. Preste atengao na qualidade do som e nos tipos de programa" . Neste outro 

item da mesma atividade, o cursista desempenha e papel de professor e aluno 

simultaneamente: "Cite 3 programas, indicando o nome da radio, o horario em que e 

transmit/do e o publico ao qual ele se destina. Qual deles voce utilizaria em sala de 

aula e como trabalharia con os estudantes." Ja em outra ativ,dade do referido modulo, 

o cursista desempenha a fungao de professor ao ser solicitado a elaborar ou 
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desenvo ver agbes de ensiro, a saber:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Pense nos fluxos cor->unicativos. na qualidade 

e na eficiencia da comunicagao que caracteriza os espag:<s educativos. Quais os 

maiores oroblemas de comunicagao que voce identifica na sua unidade escolar?" 

Com relagao a esses papeis desempenhados pe !o cursista ao fazer as 

atividades, nao estamos afirmando que ele deixa de ser aluno quando Ihe e solicitado 

a produzir projetos de ensino. mas que os saberes mobilizados por ele para elaborar 

uma acao pedagogica pertencem a um "saber experiencial ou a um 'saber fazer', no 

sentido proposto por Perrenoud (2002), conforme defende Rafael (2009, p. 4). Nesse 

sentido. defendemos que os saberes experienciais mobilizados pelo professor 

correspondent ao letramento profissional. No tocante a fungao de aluno, afirmamos 

que um saber mobilizado a o escolar/academico, pois as atividades requerem do 

cursista algumas praticas de letramento como demonstragao .nas respostas escritas da 

apreensao dos aspectos teoricos sobre as quatro midias abordadas nos modulos. 

Ao nomearmos o Curso Midias na Educagao como uma agenda academica de 

letramerto, pautamo-nos no objetivo a que se propoe o curso: preparar professores ja 

graduadas para explorarern, como recurso didatico, os produtos tecnologicos e 

midiaticC'S criadds pela seciedade moderna - radio, tv/video, internet e material 

impresso. Portanto, o Midias na Educagao e um curso de formagao continuada para 

os profissionais de ensino, cuja carga horaria corresponde a uma Pos-Graduagao 

(Especielizagao) e, para atingir a sua meta, propoe aos cursistas atividades inerentes 

ao campo discursivo academico, como leituras teoricas e propostas de produgao de 

alguns generos academicos, como a feitura de um projeto de implantagao de uma 

radid na escola. 

Em outras palavras, o Curso Midias na Educagao intenciona nao apenas que 

os cursistas tenham dominio dos codigos linguisticos miciaticos, mas, sobretudo, 
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saibam jtilizar as quatro m dias numa agao pedagogica. Pci isso, as atividades dos 

modulos, que corresponded aos eventos de letramento jtilizados por eles para 

demonslrarem o conhecimento teorico e pratico referente as midias, devem requerer 

praticas de letramento envolv/endo o letramento escolar, academico e profissional. 

Ao concebermos o Curso Midias na Educagao como agenda de letramento 

academica, partimos do pressuposto de que a nogao de agenda refere-se ao 

ambiente sdcio-discursivo de aprendizagem, que se utiliza de eventos de letramento, 

os quais exigirao dos sujeitos participantes dessa agenda praticas de letramento 

prdprias do dominio discursivo da academia. Conforme sinalizado no inicio desta 

dissertagao, as atividades dos modulos do Ciclo Intermediario constituem-se no 

principal evento de letramerto em que o cursista sera avaliado pelo tutor; por isso, ao 

responder a essas demandas de letramento, ele teia que demonstrar os 

conhecimentos internalizados durante o curso, assim como os saberes experienciais 

advindos da pratica pedagogica. Nesse sentido. o Curso Midias na Educagao - a 

agenda - determina as fungoes dos sujeitos imbricados no processo ensino-

aprendizagem, que, em determinado momento, e aluno e, em outro, e professor. 

Nessa agenda academica, as atividades sao os eventos ou demandas de 

letramerto e, para responder a elas, o cursista desenvolve praticas de letramento 

requeridas pelas atividades, que se constituem uma fonte de aprendizagem. Uma 

dessas praticas suscitadas e a socializagao das respostas, que devem ser registradas 

no ambiente virtual indicado pela atividade, seja no Forum, seja na Biblioteca, entre 

outros. 

A socializagao do saber configura-se numa caracteristica essencial ao 

processo ensino-aprendizagem, seja na modalidade presenc al ou a distancia. Porem, 

acreditamos que a partilha do conhecimento, na modalidade de ensinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA online, pode 
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acontecer de forma mais efciente e concreta, uma vez que o cursista deve escrever 

as respostas as atividades no ambiente virtual definido pela atividade. Ao saber que, 

alem do tutor, ha outros cursistas como interlocutores de suas respostas, o cursista 

tera a preocupagao em produzir as respostas-texto mais bem elaboradas. 

Nesse sentido, a existencia definida de outros interlocutores para o seu texto, 

induz o sujeito a reflexao sobre seu proprio pensamento, lendo a oportunidade de 

reestrutura-lo atraves da reescritura, sendo 

talvez mais facil ao interlocutor compreender o pensamento escrito que, 
embora se 'essinta do conjunto de informagoes nao-verbais e fonetico-
verbais de um dialogo, ainda assim pode carregar mais significado e 
correlagao com o pensamento do emissor do qoe o conjunto de estimulos 
audiovisuais compreendidos no processo do dialogo verbal presencial 
(SOUZA, 2005, p.111). 

Na modalidade de ensino presencial, as perguntas, em geral, sao elaboradas 

oralmente pelo(s) aluno(s) ao professor, que tambem responde oralmente e, na 

maioria das vezes, a tuima nao participa efetivamente dessa construgao do 

conhecimento, devido a fatores como: o elevado numero de alunos por sala; o silencio 

quase sempre nao e total e a fugacidade propria do texto oral. Quando a atividade e 

escrita. na forma presencial, tambem quase nao ha socializagao. 

Sob esse ponto de vista, Alves (2007, p.121) postula que 

Na aula presencial, convencional, tudo passa pela oralidade e nao ficam 
registros ou rastros, a nao ser na memoria das pessoas, ja na sala de aula 
virtual os dizeres mediatizados ficam registrados, levam a recuperagao da 
memoria a niveis alcancados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A modalidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA online de ensino requer estrategias diferentes da presencial, 

pois c cursista constroi sua aprendizagem de forma autonoma, administrando o tempo, 

o ritmo e o horario de estudo, interagindo com materials didaticos e com os 

participantes atraves de varios ambientes virtuais. Na plataforma do e-Prolnfo, esses 

ambientes sao denominados de Apoio, Interagao, Biblioteca e Projeto. Ao linkara sala 

de Apoio, o cursista tern acesso aos generos digitais: Agenda, Diario, Tira-duvidas, 
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Noticias. Estatistica. Referenda. Na Interagao, encontram-se Bate-papo, Webmail, 

Enquete e Forum. Na biblioteca, ha o Acervo e o Material do Curso. Ja no ambiente 

Projeto, existem o Consulta Grupo e o Consulta Individual. 

O e-Prolnfo integra diversos recursos e ferramentas que facilitam a interagao 

entre cu'sista-tutor-cursista como azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agenda, usada para informagao das atividades 

que deverao ser feitas, obedecendo ao calendario definido pelo curso: Apoio para 

disponiblidade de recursos didaticos utilizados por tutores e cursistas; Leituras para 

indicagao de textos para leitura; Forum para exposigao das respostas e discussao 

sobre eias; Bate Papo para realizagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA chats, Perfil para apresentagao dos 

participantes do curso ; D iario de bordo para postagem de atividades; Biblioteca 

para postagem do trabalho final de cada modulo. 

Os ambientes virtuas forum, diario de bordo e biblioteca sao utilizados para 

postagem e socializagao das respostas. O diario de bordo, em particular, e de 

exclusivo acesso e manipulagao entre autor da postagem e o tutor. 

No proximo item, discorreremos sobre as atividades que se constituem em urn 

dos principals recursos utilizados pelo tutor para avaliar o cursista. 

2.3 - Textualizagao das atividades de ensino-aprendizagem em ambiente virtual 

For entendermos o uso da linguagem como forma de interagao (BRONCKART, 

2003), caracterizamos tambem as atividades dos modulos como texto, uma vez que 

induzirao a produgao de resoostas. E, ao responder as questoes do modulo, o cursista 

devera clesenvolver inumeros processos, operagoes e estrategias. Nesse sentido, as 

respostas passam a ser urn texto que se caracteriza por dessmpenhar varias fungoes 

linguisticas, a saber: e urn produto concreto da agao comunioativa; e uma ag io verbal 

com objetivos sociais; e uma agao consciente e criativa, e uma agao substancialmente 

interacional e e uma comunidade linguistica que depende dos sentidos socio-
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historicos. Portanto, o termo "resposta" se reveste de uma significacao mais ampla. 

Na citagao que segue. Koch (1996. p.22) nos apresenta o cerne de conceito sobre 

texto sendo 

uma mariifestagao verbal constituida de elementos linguisticos 
selecionados e ordenados pelos falantes, durante a atividade verbal, de 
modo a pernitir aos parceiros, na interagao, nao apenas a depreensao de 
conteudos semanticos, em decorrencia da ativagao de processos e 
estrategias de ordem cognitiva, como tambem a interagao (ou atuagao) de 
acordo com praticas socios culturais. 

Corroborando com a referida autora, Geraldi (2006, p. 15) pontua que texto "e 

uma ma'erializagao linguistica de urn discurso, cuja materialic'ade sustenta os sentidos 

possiveis e aparentemente impossiveis". Sendo assim, ao construir as respostas das 

atividades, o cursista esta configurando informagoes e, para concretiza-las, ele precisa 

demonstrar praticas letradas do tipo: articular situagoes comunicativas; relacionar 

tematica com a fungao social do genero determinado pela atividade e com o proprio 

estilo; escolher vocabulos; tornar a resposta coesa e coerente; utilizar estruturas 

fraseol6i;icas e sintaticas para materializar as ideias; ter a consciencia da existencia 

de urn irterlocutor conhecido (os textos devem ser produzidos para interlocutores reais 

ou possiveis; neste caso para o tutor e outros cursistas) Essa multiplicidade de 

praticas letradas, que devem ser assumidas pelo produtor/cursista, vai contribuir para 

a constr jgao da aprendizagem sobre o conteudo teorico e pratico das quatro mi'dias 

abordad as no modulo. 

Para fortalecer a nossa concepgao de atividade e resposta como sendo textos, 

pautamc-nos tambem em Grlandi (2005, p.71), ao afirmar que "o texto nao e definido 

pela sua extensao: ele pode ter apenas uma letra ou ate muitas paginas (...); o texto 

tern seu sentido: sua historicidade resulta em urn trabalho de sentido". 

Em concordancia com a referida autora, Meurer (;?005) fundamentado em 

Fairclough (2001), observa que: 
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Todo discurso e investido de ideologias, i.e, maneiras especificas de 
conceber a lealidade. Alem disso, todo discursc e tambem refiexo de uma 
certa hegemonia, i.e, exercicio de poder e dominio de uns sobre os outros. A 
partir dessas caracteristicas ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o discurso organiza o texto e ate me smo 

estabelece como o texto podera ser5 . (p.87) 

Portanto, o texto reflete, materializa e representa o discurso produzido pela 

sociedacie que e representada por varias agendas de letramento, tais como: a igreja, a 

escola, a academia, a SAB (Sociedade de amigos de Bakro), a industria, etc. De 

forma, cue o texto e perpassado por relagoes de poder, representando as agoes 

humanas atravessadas de discursos. 

Fartindo da premissa de que uma das fungoes da lingua e 

materializar/representar as agoes humanas, Bronckart (2003, p.71) defende que os 

textos sao "toda e qualquerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produgao de linguagem situada oral ou escrita" (grifos do 

autor) cue concretiza as agoes. Tal produgao de linguagem sofre variagoes 

significaiivas e multiplica-se constantemente, tanto por esta' relacionada a atividade 

humana de interagao como por estar ligada aos espagos soco-historicos em que essa 

atividade ocorre. 

Diante disso, definimos texto como uma unidade significativa instaurada em urn 

contexto sociolinguistico e perpassada pelo discurso que pode ser materializado tanto 

na oralicade como na escrita. 

De acordo com Maingueneau (2001), o termo enunciado pode ser entendido 

comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UTI texto, pois apresenta uma sequencia verbal (:xpressando a intengao 

comunicativa do enunciador. Essa sequencia manifesta-se como uma decisao do 

enunciador. orientada pela 'epresentagao que se tern do destinatario e do objetivo a 

ser alcaagado. Os enunciajos das atividades dos modulos caracterizam-se, quase 

sempre, por uma sequencia injuntiva dando urn comando ao cursista, persuadindo-o, 

assim, a construir urn dialogo com o tutor. Nesse caso, temos uma nogao bakhtiniana 

importarte, a atitude responsiva. 

5 As sequancias em negrito foram destacada por nos. 
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Sob esse ponto de vista, podemos dizer que toda atividade/resposta e 

heterogenea/dialogica, que se constroi a partir das praticas letradas requeridas pelas 

atividades e demonstradas pelo cursista. As respostas sao dialogos sociais que nao se 

repetem de forma absoluta e nao sao completamente novo3, conforme nos lembra 

Bazerman (2005, p.24) "os :atos sociais afetam as palavras cue as pessoas falam ou 

escrevem, bem como a forca que tais enunciados possuem". 

Ainda quanto a coneepgao de atividade/resposta como texto. fundamentamo-

nos tamoem em Orlandi (2005, p. 19), ao afirmar que a linguagem e concretizada na 

ideologia e vice-versa. Portanto, nao ha discurso sem sujeito e nao ha sujeito sem 

ideologia. Ao utilizarmos a linguagem, visamos nos comunicar, enfim interagir com 0 

outro e, sobretudo, objetivamos persuadir 0 outro, haja vista que, ao dizer algo, 0 

sujeito-falante como detentor da palavra, declara, informa, avisa, pergunta, ordena 

etc., ccm a clara intengao de 0 seu interlocutor desempenhar uma atitude 

comunicativa - uma agao irtelectual e/ou fisica. Entendemos, portanto. que 0 sujeito, 

ao faze' uma pergunta, requer uma resposta da parte do outro. Qualquer ato 

comunicativo do sujeito demanda uma agao do interlocutor; assim, a palavra esta 

ligada a agao. Nesse sentido, 0 enunciado dirige-se a alguem e esta voltado para 0 

destinatario. 

Em virtude dessas consideragoes, acatamos a ideia de que as atividades que 

compoem os modulos do Nivel Intermediario, alem de serern eventos de letramento, 

podem ser consideradas urn genero do discurso, pois, de acordo com Bakhtin (1992, 

p.279). os generos sao tipos relativamente estaveis de enunciados" e estao 

vinculados a uma esfera ca atividade humana, no caso casta pesquisa, a esfera 

pertence ao dominio discuisivo do ensino e a agenda de letramento academico e 

denominada de Curso Midias na Educagao, que se utiliza de varios eventos e praticas 

de letramento. Uma dessas praticas sao as atividades, aqui focalizadas, como urn 

genero discursivo, no qual elementos externos - conhecimento de mundo e 
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experiencia com a escrita - e internos - escolhas dos recurs.os linguisticos - acabam 

interferindo na construgao da resposta/texto. 

Partindo desse pressuposto, entendemos que. ao produzir a resposta que sera 

avaliada pelo tutor, o cursista esta realizando uma transposicao didatica, pois, neste 

momento, ele deve transfcrmar os conhecimentos academicos em conhecimentos 

didatizacos. principalmente quando o enunciado da questao soticita-lhe a elaboragao 

de agoes de ensino. Mas. para haver transformagao do conhecimento academico em 

objeto oe ensino, e necessario que os enunciados dos modulos sejam claros, 

articulem os saberes teoricos e praticos e pautem-se nos diversos tipos de letramento, 

objetivando, dessa forma, levar o cursista a ter o dominio da linguagem midiatica a fim 

de que possa coloca-la em pratica no seu cotidiano profissional. 

Reenfatizamos que nao e proposito desta pesquisa analisar a transposigao 

didatica dos cursitas, como eles transformam o conhecimento academico e o 

explicitam nas respostas: analisamos a transposigao didatica na esfera dos 

elaboracores do material didatico, ou seja, interessa-nos perceber se a transformagao 

do conhecimento cientifico realizada pelos elaboradores, nos enunciados das 

atividades, privilegia a relagao teoria-pratica. 

No item a seguir, discorreremos sobre a articulagao entre teoria e pratica que 

deve noitear o curso de formagao continuada de professores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 - A relacao teoria e pratica na formacao de professores 

Sabemos que para urn curso de formagao continuada para professores ser 

efetivamante produtivo. contribuindo para uma aprencizagem significativa, e 

necessa'io ter-se urn curriculo baseado no modelo reflexive Sendo assim, o docente 

estara s ntonizado com discussoes teorico-praticas e com p'ocessos continuados de 

reflexao primando pelo eixc uso/reflexao/uso. Para isso, e fundamental que a grade 
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curricula- do curso objetive habilitar o professor teorica e metodologicamente, a fim de 

ressignif car sua pratica docente. 

Considerando a intrinseca relagao que deve haver entre teoria e pratica, 

concordamos com Tardif (2002), quando afirma que os cursos de formagao de 

professcres ensinam teorias e mais teorias, deixando para o ultimo ano do curso as 

aulas praticas. Dessa forma, as teorias ensinadas, na maio.'ia das vezes, nao tern a 

menor relacSo "com ensino nem com as realidades cotidianas do oficio do professor" 

(p.241). Neste sentido, ratilicamos nosso interesse em investigar se, realmente, as 

atividades que compoem os modulos do nivel intermediario estao baseadas nos 

moldes de urn curriculo reflexivo, em que a teoria esta asscciada a pratica e vice e 

versa. 

Sabemos que o ato de habilitar-se cada vez mais e uma agao necessaria a 

uma pratica docente fundamentada, consciente e reflexiva. Por isso, o professor deve 

desenvolver agoes para constituir-se como urn ser reflexivo. 

rEntendemos que essas agoes devem estar pautadas em varios objetivos, 

citaremcs alguns deles, como: desejar ser urn professor de profissao 6 co-relacionar a 

teoria e a pratica e refletir sc-bre sua propria pratica pedagogica. 

E importante ressaltar que as atitudes citadas anteriormente nao dependem 

apenas do desejo e da forga de vontade do professor. As insiituigoes educacionais, os 

cursos de formagao continuada e os pesquisadores tern urn papel fundamental na 

re(constugao) do professor como ser reflexivo, conforme afirma Tardif (2002). 

£creditamos que o professor, ao fazer cursos de formagao continuada, seja 

induzido a refletir sobre sua pratica e possa, de fate pesquisar sobre ela, 

desmistiicando a ideia de que a pesquisa apenas possa ser realizada na universidade 

" Professor de profissao. segundo Tardif (2002), e urn ator no sentido literal da palavra, uma 
vez que assume sua pratica, mobiliza conhecimentos aliados a taoria, constroi significados 
para o ato da docencia. Ver capitulo "Os professores enquanto siijeitos do conhecimento" na 
obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sab ires docentes e formagao profissional. 
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e que el9 e a escola constitjem-se em meros receptaculos cos resultados cientificos: 

a universidade produz o conhecimento e eles o utilizam. 

Defendemos que para esse processo de (re)construcao e desmistificagao ser 

concreti;:ado, os cursos de formagao continuada devem ser embasados numa 

perspecliva de ensino que oferega subsidios teorico-praticos ao docente a fim de que 

ele possa, sobretudo, transformar o conhecimento academico em objeto de ensino. 

concepgao de ensino adotada pelos cursos de formagao continuada de 

prof esse res e urn dos fatores propulsores para construgao de urn professor reflexivo. 

Destacanos que, se os cursos nao se constituirem numa comunidade de 

aprendizagem, em que o processo ensino/ aprendizagem e construido coletivamente, 

o professor sera induzido ao processo letargico, pois, a:> se deparar com uma 

concepgao fragmentada de ensino, tende a internaliza-la. Outro fator que pode 

estimula' o professor a letargia e a inabilidade da escola em .onstruir e ser construida 

pedagoc icamente, contribuindo, assim, na genese de urn professor nao reflexivo, 

porque a instituigao passa a ser uma "muralha", conduzindo-c a nao relacionar teoria e 

pratica, a nao pesquisar levando-o apenas a ser urn mero reprodutor de 

conhecimentos. Isso traz consequencias negativas para o p'ofessor, para a escola e 

para o a uno. 

F: comum escutarmos de professores e da equipe "pedagogica" da escola 

discursos do tipo "a teoria e uma Utopia"; "a teoria nao tern nada a ver com a pratica", 

"os pescuisadores nao sabem o que e uma sala de aula". Realmente, percebemos que 

e muitc dificil para o professor ser reflexivo. quando a escola e ele proprio 

desconhecem as pesquisas. Nesse sentido, nao tern sido preocupagao e nem meta 

das escolas, em geral, estimularem os docentes a fazeram cursos de formagao 
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continuada e, muito menos. criarem condigoes para esses docentes pesquisarem e, 

assim, vk> contribuindo substancialmente para a criagao do professor letargico7. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 professor, em sua pratica pedagogica, mobiliza conhecimentos para explicar 

conteudos e para resolver problemas que aparecem em sala de aula, esses 

conhecimentos sao cotidianamente utilizados, via de regra, de forma mecanica pelo 

docente, tornando, muitas vezes, o ato de ensinar "robotizado". Porem, a partir do 

momento em que o professor tern a consciencia de que tais conhecimentos nao sao 

suficientes para atingir os objetivos pedagogicos - ser urn agente de letramento e 

construii alunos criticos - ele sentira a necessidade de refletjr sobre o ato de ensinar, 

configurando-se, assim, o primeiro passo para se transfcrmar em urn professor 

reflexivo 

Literalmente, o que e ser urn professor reflexivo? No senso comum, ha 

equivocos a respeito do termo reflexivo, como atesta Pimenta (2002, p. 18) 

Todo ser humano reflete. Alias, e isso o que difeiencia dos demais animais. 
A reflexao e atributo dos seres humanos. Ora, os professores, como seres 
humanos retletem. Entao, por que essa moda de 'professor reflexivo'? De 
fato, desde os inicios dos anos 1990 do seculo XX, a expressao professor 
reflexivo' tomou conta do cenario educacionai, confundindo a reflexao 
enquanto adjetivo, como atributo proprio do ser humano, com urn movimento 
teorico de compreensao do trabalho docente. 

Portanto, nao e apenas o ato de pensar que torna o professor reflexivo. Para a 

referida autora, ser urn professor reflexivo requer atitudes, como: conhecer os 

aspectos socio-politico-ecoromicos da comunidade educativa da qual ele e membro e 

apropria'-se de teorias. Para isso, e imprescindivel ter uma educagao continuada; 

tornar-se urn pesquisador; enxergar o ensino como pratica social; colocar-se como 

' Utilizamos o referido adjetivo para caracterizar uma grande parcela de professores que devido 
ao espago socio-politico-ecoromico em que estao inseridos, encontram-se acomodados, 
acorrentsdos e, muitas vezes, sem forgas de lutar para libertar-se das correntes. 
Evidenteinente, nao estamos culpando o professor, pois ele faz parte de uma engrenagem 
forte e quase sempre nao e a pega principal dessa constituigao. Na verdade, ele e 
condiciorado ao contexto em que atua. 
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sujeito participativo das propostas a serem implementadas pela escola e envolver-se 

no projeto pedagogico da escola e ter autonomia. 

Fimenta afirma que o ato de se transformar em urn professor reflexivo nao 

pode ser unilateral, isto e, rao depende exclusivamente do anseio do professor, uma 

vez que o saber docente nao e formado apenas da pratica, sendo tambem nutrido 

pelas teorias da educagao, que dotam os sujeitos de variados pontos de vista para 

uma agao contextualizada. levando-os a compreenderem os contextos historicos, 

sociais. oulturais, organizacionais e de si proprios como prof ssionais. Dessa forma, a 

pratica 'eflexiva e urn processo coletivo que contribui para que a escola seja 

transfornada em comunidacle de aprendizagem nas quais professores se apoiem e se 

estimulem mutuamente, constituindo-se. assim, urn valor eslrategico para se criar as 

condigoes que permitam a mudanga institucional e social. 

Em consonancia com Tardif (2005), Pimenta (2002), lundamentada em Schon 

(1983), defende a ideia de que a formagao de professor baseada nos moldes de urn 

curriculc normative em que a ciencia esta distante da prati.:a, nao consegue formar 

bons profissionais, uma vez que o docente, diante de atividades perifericas8, nao 

consegue soluciona-las "porque estas ultrapassam os conhecimentos elaborados pela 

ciencia e as respostas teen cas que esta poderia oferecer ainda nao sao formuladas" 

(p.19). 

Sem duvida, um requisito imprescindivel a implantagho de transformagoes na 

formagao de professores reiexivos e pesquisadores seria uma reforma nos curriculos 

dos cursos de licenciaturas. Para isso, o cerne dessa inovagao curricular deveria ser a 

relagao entre teoria-pratica-reflexao, proporcionando ao aluno-professor, no 

desenvclvimento do curso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D contato com a pratica, oferecertdo-lhe autonomia e uma 

profissionalizagao reflexiva. 

s Sao problemas que acontecem em sala de aula, como indisciplina por exemplo. Ler Cap. 7 
"Os fundamentos interativoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6h docencia" - Tardif (2005). 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA expressao professor reflexivo e um conceito politico epistemologico, exigindo 

acompanhamentos de politicas publicas para a sua efe;',vagao. Caso contrario, 

transfornar-se-a num discurso politico que culpabilizara o professor e isentara os 

politicos os gestores de educagao e os cientistas de suas responsabilidades e 

compronissos. 

J j lgamos necessaric tecer essas consideragoes sobre relagao teoria-pratica e 

reflexivicade pelo fato de termos o interesse em verificar se as atividades dos modulos 

do Ciclo Intermediario de Midias estao pautadas nos moldes da reflexividade. a fim de 

proporcionar ao cursista associar, simultaneamente. o saber teorico a sua pratica 

pedagocjca. 

^inda com relagao a articulagao teoria-pratica, pautamo-nos em Tardif (2002) 

ao afirmar que o saber nao esta somente ao lado da teoria, ele e contra a ideia de que 

o saber e produzido fora da pratica. Nesse sentido, o autor referido diz que o saber 

docente e um saber plural advindo da formagao profissional (conjunto de saberes 

transmitidos pelas instituigoes de ensino); de saberes curriculares (saberes que 

emergen da tradigao cultural); disciplinares (programas de escola) e experienciais 

(saberes construidos no cotidiano), requerendo do professor capacidade de dominar, 

integrar 9 mobilizar tais saberes enquanto condigao para uma pratica mais adequada 

aos novos moldes exigidos pela interatividade 

Ao falar sobre, 'mcbilizagao de saberes', o autor -ransmite uma ideia de 

movimento, de construgao de constante renovagao, de valorizagao de todos os 

saberes e nao somente do cognitivo; revela a intengao da visao da totalidade do ser 

professcr. 

Easeando-se nessa perspectiva, consideramos o saber experiencial como 

sinonimo do saber pratico que, para nos, corresponde ao letramento profissional. 

A articulagao entre saber teorico e pratico esta relacicnada a transformagao do 

conhecimento academico em objeto de ensino, a qual sera atordada a seguir. 
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2.5 - T mnsforma ca o de conhe cime nto academico em objeto de ensino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme objetivo desta pesquisa, entendemos ser necessario analisar como 

os elaboradores (representantes do MEC e de universidade? federals e part iculars) 

dos modulos do Ciclo Intermediario do Curso Midias na Educagao transpoem os 

saberes academicos para as atividades destinadas ao cursista. Nessa transposigao, o 

conhecimento cientifico deve ser transformado em conteudo didatico para que o aluno-

professcr transforme os conhecimentos academicos sobre as quatro midias em 

objetos de ensino. 

A fim de realizar essa analise, baseamo-nos em Bordet (1985) que. para 

explicar o conceito de transposigao didatica, fundamenta-se em Chevallard (1991), 

professcr de matematica, o qual a partir da tese do socioloqo frances Michel Verret, 

explicita a passagem do saber academico ao saber ensinado, denominada de 

transposigao didatica que acontece em dois momentos: 1) a transposigao externa, que 

ocorre no piano do sistema de ensino, ou seja, os elaboradores de programas 

transfornam os saberes academicos nos manuais de programas ou em livros 

didaticos: 2) a transposigao interna, que se concretiza em sala de aula no momento 

em que o professor transforma o conhecimento academico em saberes a ensinar e em 

saberes a assimilar. Neste sentido. segundo Verret "toda pratica de ensino de um 

objeto piessupoe de fato a transformagao previa de seu objeto em objeto de ensino". 

Em cada um desses momentos de transposigao didatica (TD), os sujeitos 

interfere n a partir dos interesses que estao em jogo, bem como das regras que sao 

proprias a cada contexto especifico. Para um entendimento melhor desse processo, 

Chevallard introduz o conceito de noosfera que e definida por ele como sendo a 
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instanciE que age como um filtro entre o saber academico e o saber ensinado em sala 

de aula. 

Segundo Chevallard (1991,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud PINHO ALVES, 2001, p.31), a transposigao 

didatica e entendida como um processo no qual "um comeudo do saber que foi 

designado como saber a ensinar sofre um conjunto de transfcimagoes adaptativas que 

vao torn.a-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino". 

Bordet (1985) afirma que, caso nao haja uma forte articulagao entre teoria 

(saber academico) e pratica (saber a ensinar), qualquer projeto de ensino tende a nao 

ter cred.bilidade. O autor -eferido ressalta que o controle social sobre o conteudo 

ensinado deve ser fruto de interagoes da noosfera que deve compreender a esfera 

interior do sistema de ensino - escola - e a esfera exterior, academia. Esta ultima, 

classificada de rara elite pe o citado teorico, e quern ousa piopor um novo contrato e 

pretende mostrar a via de reconciliagao entre Escola e Sodedade. Dessa forma, e 

privilegicda apenas a noosfera dos elaboradores dos programas e manuais, 

reforgando a ideia de que o termo transposigao didatica torna-se entao sinonimo da 

crenga ra superioridade absoluta do saber academico, enquanto que o saber popular 

e considerado inferior. 

Neste sentido. Bordet (1985) afirma que os fenomemos da TD, na otica do 

professor matematico frances, sao analisados como um coistrangimento que reduz 

consideravelmente a margem de operagao e o campo de agao dos professores e 

alunos, porque os papeis deles sao hermeticamente definidos. Os primeiros devem 

encenar e os segundos devem sempre assimilar a encenagao Segundo Bordet. este e 

o problena da teoria do matematico: professores e alunos interpretam uma pega que 

foi escrha por outras pessoas e a eles cabem apenas o papel de representa-la. E 

como se o texto/pega tivessa mais importancia do que a inteligencia, a sensibilidade e 

a resporsabilidade dos atores. 
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Um grande desafio do elaborador de manuais e, poi sua vez, do professor e 

transfornar um conhecimento cientifico em um conteudo didatico. De fato, teorias 

complexas, sem perder suas propriedades e caracteristicas, precisam ser 

transfornadas para serem ressignificadas pelos alunos. Ass in , a transposigao didatica 

pode ser concebida como um conjunto de agoes transformadoras que tornam um 

saber sabio em saber ensinavel. Nessa perspectiva. 

um processc transformador exige a determinagac ou adogao de um ponto de 
partida ou ponto de referenda 0 ponto de referenda ou o 'saber de 
referenda' adotado e o saber produzido pelos cinntistas, de acordo com as 
regras do estatuto da comunidade a qual pertence (PINHO ALVES, 2001 p. 
20). 

Considerando o proposito de nossa pesquisa, faz-se necessario analisarmos a 

transposigao didatica externa. Para isso, observamos, nas atividades dos modulos, 

como sao transformados os conhecimentos academicos para as questoes. verificando 

se os enunciados contemplam varios tipos de letramento (academico, escolar e 

profissional). Segundo Pinho Alves, o conteudo presents nos livros e materiais 

didaticos ao serem ensinados tambem sao transformados. 

No ambiente escolar, o ensino do saber sabio s.e apresenta no formato do 
que se denomina de conteudo ou conhecimento cientifico escolar. Este 
conteudo escolar nao e o saber sabio original, ele- nao e ensinado no formato 
original publicado pelo cientista, como tambem nao e uma mera simplificagao 
deste. O corteudo escolar e um "objeto didatico" produto de um conjunto de 
transformagoes. [...]. Apos ser submetido ao processo transformador da 
transposigao didatica, o 'saber sabio" regido ago-a por outro estatuto, passa 
a constituir o "saber a ensinar" (op. cit., p.21). 

O saber ensinar e aquele entendido como conteudo escolar ou como programa 

escolar. O autor referido entende que existe uma segunda transposigao didatica, ou 

seja, o conteudo presente nos livros e materiais didaticos ao sierem ensinados tambem 

sao transformados. 

Fartindo desse pressuposto, as atividades dos modulos devem oferecer aos 

cursistas propostas que ccntribuam para a apreensao do conhecimento teorico e 

pratico oas quatro midias. "a is propostas devem equacionar, de forma favoravel, as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tensoes entre as exigencias mercadologicas e as pedagogicas inerentes a produgao 

de material didatico feita pelo Sistema de Ensino. 

Conforme mencionado anteriormente, a transposigao didatica da-se em dois 

momentos: transposigao externa e transposigao interna. No quadro abaixo, retratamos 

a noosfera - instancia que exerce a fungao de filtragem entre o saber academico e o 

saber ersinado em sala de aula - do Curso Midias na Educagao Ressaltamos que, 

nesta dissertagao, observamos o aspecto da relagao teoria-pratica existente nos 

enunciados das atividades. Verificamos, assim, apenas esse aspecto que acontece na 

transposigao didatica externa. 

No quadro acima, apresentamos uma adaptagao do esquema da transposigao 

didatica formulado por Bordet (1985), tendo em vista fazer visualizar os representantes 

das agoas e os saberes envolvidos. Primeiro, identificamos os representantes das 
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duas instancias de realizagao do sistema de ensino: os elaboradores dos modulos e 

os cursistas. Estes concre:izam a transposigao didatica interna, na sala de aula, 

proposta pela transposigao didatica externa realizada por aqueles ao elaborarem os 

modulos do Curso Midias na Educagao. Segundo, verifieamos a realizagao do 

processo de transposigao didatica, promovido por esses dois representantes da 

noosfera, e necessaria a transformagao de saberes: acacemicos a ensinar -> 

assimilados ->ensinados -> objetos de ensino. 

Nesse processo, configura-se a reelaboragao de saberes, pois os 

elaboracores transformam o saber academico em enunciados que refletem os saberes 

que devem ser ensinados pelo tutor ao cursista e os que este ensinara aos seus 

alunos. Porem, nesse percurso, nao se percebe integragao entre elaboradores, tutor e 

cursista, pois os elaboradores. representantes de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA elite do saber, decidem o que o 

cursista deve aprender, conforme afirma Bordet (1985) em relagao a processos de 

transposigao didatica. Tal decisao e evidenciada nos saberes didatizados que 

compoem as atividades. 

De posse do saber transformado pelo elaborador, o tutor ira ser o mediador. 

Nesse caso, ha intersecionalidade entre os saberes, pois tutcr e cursista compartilham 

o mesmD ambiente de aprendizagem, a plataforma do e-Prcinfo. e estabelecem uma 

relagao dialogica para concretizar o processo ensino-aprendi2:agem. 

Messes movimentos transposicionais, o cursista assmila um saber ensinado 

que sera transformado em objetos de ensino concretizados na sala de aula. Dessa 

forma, e na pratica pedagogica que se espera a realizagao da transposigao didatica 

interna (TDI). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CapitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 

M e todolog ia da P e squisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Keste capitulo sao apresentados os aspectos met odologicos da pesquisa, 

referentes ao tipo e a natureza da pesquisa, aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus e a coleta de dados. Alem 

disso, apresentamos uma descrigao dos modulos do Ciclo Inlermediario do Midias na 

Educagao (nosso objeto de estudo) e as categorias que orientarao a analise. 

3.1 - T ipo de pesquisa 

Fara realizagao dessa pesquisa. o paradigma adotado foi qualitativo de 

natureza descritivo-interpretativista, por entendermos tal modelo metodologico 

como a utilizagao de metodos e tecnicas para a compreensao detalhada do 
objeto de esludo em seu contexto historico e/ou segundo sua estrutura. Esse 
processo irrplica em estudos segundo a liteiatura pertinente ao tema, 
observagoes, aplicagao de questionarios, como sendo um processo de 
reflexao e analise da realidade atraves da entnwistas e analise de dados, 
que deve sei apresentada de forma descritiva. (OLIVEIRA, 2007, p. 37) 

Diante disso, pontuamos que nao basta apenas ter os dados, as informagoes 

em macs, e imprescindivel saber o que fazer com eles. Segundo Moreira e Caleffe 

(2006), a pesquisa de natureza descritivo-interpretativista tern como preocupagao 

identifica r os fatores determinates para a ocorrencia dos fenomenos. Devido a esse 

objetivo da investigagao, conclui-se que a interpretagao dos fenomenos aprofunda o 

conhecimento, pois ao utilzar o paradigma interpretativo, o pesquisador parte da 

concepgao de que o mundo social e significativo e de que o homem constroi e 

reconstni sua vida. 

Sendo assim, a real'dade e o comportamento social constituem-se o objeto de 

estudo cos pesquisadores interpretativos por acreditarem qus; as agoes humanas sao 

baseadas nos significados sociais e que as pessoas inte'pretam as agoes e os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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significados dessas atitudes atraves da interagao entre e:as. 0 pesquisador que 

trabalha nesse paradigma intenciona transformar a situaeao que esta investigando e 

se recorhece como variave potencial no estudo. Na realidade, a pesquisa qualitativa 

explora as caracteristicas dos individuos e cenario, nao sendo o objetivo da pesquisa 

descrever numericamente os resultados. 

Adotamos a pesquisa qualitativa, por entende-la como util a nossa abordagem. 

Justificamos tal posigao "pela pertinencia do enfoque para obter o angulo mais 

adequaoo do problema em investigagao" (BRANDAO. 2002, p.29), bem como, 

cumpre-ios um esforgo no sentido de delinear a nossa compreensao da adequagao 

teorico-metodologica, uma \/ez que se trata de uma postura epistemologica, de uma 

pratica 1 profundamente laboriosa" (BRANDAO, op.cit.. p.42), em torno da qual sao 

geradas discussoes acerca do seu rigor e cientificidade. 

0 percurso historic© da pesquisa qualitativa situa-se entre as disciplinas 

humanas com o nascimento na sociologia, mais especificamente nas iniciativas 

antropologicas para entender o objeto da pesquisa (DENZIN & LINCOLN, 2006, p. 15). 

Esta abordagem em muito contribuiu para a constituigao de uma nova maneira de 

fazer ciencia, opondo-se ao quantitativismo dominante, pois passou por 

ressignif cagoes que a arnpliaram para "um conjunto de praticas materiais e 

interpretativas que dae visibilidade ao mundo" (op.cit., p. 17). 

No caso da nossa pesquisa, cujo paradigma e qualitative de natureza 

descritivo-interpretativista, e indispensavel realizar a descrigao, a analise e a reflexao 

dos enunciados das 23 atividades que compoem os modulos do Ciclo Intermediario do 

Curso Iv idias na Educagao em todas as suas minucias, sobretudo no que concerne 

aos tipos de letramentos presentes ou nao nessas atividades, como tambem verificar o 

processo de articulagao entre teoria e pratica nas citadas atividades. 
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3.2 - Coleta dos dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fara coletar os dados referentes a pesquisa, tivemos acesso a plataforma do 

e-Prolnfo, gestor do Curso Midias na Educagao, na condigao de visitante com 

autorizacao da coordenagac, na base da Universidade Federal de Campina Grande, e 

analisamos as atividades referentes aos modulos do Nivel Intermediario 

disponib lizados no citado ambiente virtual de ensino. 

Observamos as atividades do Nivel Intermediario da segunda oferta do citado 

curso ofarecida entre os meses de dezembro/2007 a junho/2008. A analise dessas 

atividades aconteceu no segundo semestre de 2008. Dessa forma, a leitura e o estudo 

dessas atividades constituem-se num instrumento de coleta de dados. 

Ao analisarmos os dados, pretendemos responder as perguntas norteadoras 

desta pesquisa, e, assim, contribuir para a formagao de professores viabilizada pelo 

ensino a distancia. 

3.3 - C cntexto da pesquisa: Curso Midias na Educagao 

Com relagao a agenda de letramentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA online, foco de nossa pesquisa, trata-se 

de um Frograma de Formagao Continuada de Professores em Midias Integradas que 

tern cono publico alvo professores da Educagao Basica, especialmente da rede 

Publica de Ensino - Estadual e Municipal. 

O Curso Midias na Educagao apresenta tres nveis com as seguintes 

especificidades e certificagoes: Ciclo Basico. com duragaa total de 120 horas e 

certificacao de Extensao; C;clo Intermediario, com 60 horas de duragao e certificagao 

de Apereigoamento; Ciclo Avangado, com certificagao de 160 horas e certificagao de 
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Especial zagao. Esses ciclos compoem o curso de especializacao com estrutura 

modular Ao conclui-lo, o cursista recebera o titulo de especiai :sta em midias. 

Cada ciclo apresema uma quantidade diferenciada de modulos. No Ciclo 

Intermeciario, ha quatro modulos que correspondem ao numero de midias estudadas 

nesse nivel do curso. A produgao dos modulos e feita por uma equipe de professores 

mestres e doutores de diferentes universidades brasileiras. C cursista tern acesso aos 

modulos atraves da plataforma do e-Prolnfo e recebe os CDs da universidade que 

gerencia o curso no seu estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 programa esta sendo desenvolvido em todo B'asil pela Secretaria de 

Educagao a Distancia - SEED/MEC em parceria com Secretarias de Educagao e 

Instituigces Publicas de Educagao Superior - estas, responsaveis pela produgao. 

funcionamento e certificagao dos modulos, assim como pela relegao e capacitagao de 

tutores. 

O processo seletivo do curso acontecia ate a epoca de nossa coleta da 

seguinte forma: a Secretaria de Educagao do Estado da Pi.raiba e a Secretaria do 

Municipio de Campina Grande juntamente com a UNDIME (Uniao Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educagao) fazem a divulgagao do curso. Os professores 

interessados preenchiam um formulario de inscrigao que se constituia como 

instrumento de selegao. 

E importante registrar que algumas condigoes eram pre-estabelecidas pelas 

secretaras para a efetivacao do professor no curso: estar em sala de aula, ter 

certificacao de licenciatura olena, disponibilizar 5 horas serranais para estudar e ter 

acesso a internet. Apos essa selegao, os orgaos publicos ciados acima enviavam a 

lista dos aprovados para a Universidade Federal de Camp na Grande - UFCG que 

coordena o curso na Paraiba. 

0 Ciclo Intermedia'io, objeto de nosso estudo, ieve como tutora uma 

professcra mestra graduada na Universidade Federal da Paraiba - UFPB. A fungao da 
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tutora, resse contexto de EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA online, e mediar o processo de aprendizagem; 

auxilianco na resolugao das atividades; reescrevendo os enunciados das atividades, 

caso sea necessario para atender aos objetivos do curso; sugerindo leituras e 

reescrituras das respostas dadas pelo cursista; elucidanclo duvidas; avaliando o 

desempunho do cursista du-ante o curso, etc. Nesse sentido, ela mobiliza os saberes 

docentes do ensino presencial associados aos saberes que o EaD online exige. 

Caso o tutor tenha duvidas acerca de qualquer aspecto envolvendo o processo 

de formagao do cursista, ou se tiver duvidas ou detectar inconsistencies com relagao 

as atividades, o tutor tern a seu dispor o coordenador do Ciclo Intermediario que o 

orientara. 

Neste Ciclo, havia 36 cursistas matriculados. A maicria dos cursistas atua na 

Educagao Basica, da rede publica de ensino. Eles sao licenciados em Letras, Historia, 

Biologia Geografia, Fisica, Matematica, Pedagogia. Qui mica. Portanto, o Ciclo 

Intermediario tinha alunos de diversas areas do conhecimento. 

0 programa do Curso Midias na Educagao focalizado nesta pesquisa 

apresenia os seguintes objetivos: 

Objetivo geral 

• Contribuir para formagao de profissionais em educagao, em especial professores da 
Educagao Basica, capazes de produzir e estimular a produgao dos alunos nas 
diferentes midias, de forma articulada a proposta pedagogica e a uma concepgao 
interacionista de aprendizagem. 

Objetivos especificos: 

• identificar aspectos t9oricos e praticos referentes aos meios de comunicagao no 
contexto das diferentes midias, de forma articulada a prcposta pedagogica e a uma 
concepgao interacionista de aprendizagem. 

• lixplorar o potencial dos Programas da SEED/MEC (l'V/Escola, Proinfo, Radio, 
Escola) e os desenvolvidos por IES ou Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educagao. no Projeto Politico Pedagogico da escola, sua cjestao no cotidiano escolar 
e sua disponibilidade a comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.4 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Corpus da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus da pesquisa foi constituido por 23 atividades do Ciclo Intermediario 

do Curso Midias na Educacao. Esse estagio do curso tern a duracao de 60 horas e 

sua matriz curricular e distibuida em quatro modulos sequenciais cujos conteudos 

referem-se ao estudos das seguintes midias: radio, tv/v deo, internet e material 

impresso. 

No quadro abaixo, apresentamos os modulos de aco rdo com a sequencia em 

que sao abordados, os objelivos e os numeros de atividades que os constituem. 

Quadro 2: Organizacao modula r do Ciclo Intermediario 

Modulos Objetivos Numero de 

atividades 

Modulo 1 

TV e Video: 

Desenvol/endo 

projetos 

audioviSLais 

educativos 

- Conhecer as correlagoes entre tecnologia, tecnolocna 
educativa e curricuo; 
- Elaborar pensamento critico sobre a insergao das 
tecnologias da informagao e da comunicagao ".o 
curriculo escolar; 
- Aprender sobre pedagogia de projetos e sot re 
metodologias de trabalho para o desenvolvimento le 
projetos audiovisuais educativos. 

5 

Modulo I 

Midia Radio 

Objetivo geral 
-Apresentar o radio e seu papel na construgao ie 
ecossistemas educativos 
Objetivos especificos 
- Conhecer o historico do radio: mudangas je 
tecnologia, formatos e conteudos ao longo dos anos e 
suas implicacoes socioculturais. 
- Contextuahzar os usos do radio, aspectos sociais, 
culturais e educativos. 
- Apresentar possibilidades para a implantagao de una 
radio na escola. 

5 

Modulo 3 

Generos textuais 

impresso; 

- Propiciar urna visao geral dos generos textuais 
- Promover o conhecimento de alguns dos generrs 
textuais da midia impressa e de suas especificidades 
- Favorecer a reflexao sobre seu uso em pratic;s 
didatico-pedagogicas. 
-Estimular a criacao de atividades de leitura e produc ao 
de texto da midia impressa fundamentadas na nogao 
de qenero te<tual. 

3 

Modulo 4 

0 uso da 

informatica na 

pratica 

pedagogica 

- Analisar o conceito do processo ensino-aprendizagem 
e identificar os componentes desse processo. 
- Apresentar os recursos didaticos e discutir ?s 
contribuigbes- deles para o processo ensiro-
aprendizagem. 
- Aprender sobre o uso do computador como recun.o 
didatico e analisar suas aplicagdes pedagogicas. 

10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apos a apresentagao dos modulos, entendemos ser necessario realizar a 

descrigaD de cada modulo no item que se segue. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 - Descrigao dos modulos 

O modulo Tv e video: desenvolvendo proje tos audiovisua is e educativos 

equivale a quinze horas de formagao a distancia e tern como objetivo ensinar o 

cursista a "elaborar projetos escolares que levem em conta a responsavel e eficaz 

insergao dos recursos tecnologicos no contexto curricular", conforme afirmagao posta 

no inicio do modulo. 

F'ara alcangar esse objetivo, o modulo propoe: a) discussao sobre como as 

tecnologias da informagao e da comunicagao foram sendo tratadas curricularmente ao 

longo do tempo, de acordo com as ideias pedagogicas de cada epoca e b) estudo 

sobre pnjetos educativos. 

As cinco atividades avaliativas contemplam os conteudos abordados, neste 

modulo, que sao os seguintes: Tecnologia educativa e curriculo; Educagao audiovisual 

e curriculo; Pedagogia e projetos; Pratica de projetos educacionais e Elaboragao de 

projetos 

O modulo Midia Radio corresponde a quinze horas ce formagao a distancia e 

tern como proposito fazer com que o cursista aprenda a utilizar o radio como 

elemento integrado ao cotidiano escolar. Para isso, o modulo "oferece uma reflexao e 

uma abordagem didatico-pedagogica sobre as diversas etapas e forma de utilizagao 

do radio hoje disponiveis", segundo apresentagao contida no nicio do citado modulo. 

No ciclo intermediary, o estudo da midia radio objetiva aprofundar aspectos 

que envolvem a linguagem 'adiofonica, na tentativa de auxiliar o cursista no processo 

de utilizagao do radio como meio de expressao e de reflexao sobre o papel social 

dessa midia. 
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0 modulo possui cinco atividades obrigatorias d<; carater avaliativo. Ao 

responder essas questoes, o cursista e orientado a sociaizar suas respostas em 

foruns especificos indicados ao fim das atividades, de mode a propiciar a discussao 

dos temas propostos entre os participantes (cursistas e tutor) na Sala Virtual de 

Aprendizagem. A socializagao dessas respostas contribui para que a construgao do 

conhecimento seja realizada coletivamente, uma vez que cursistas devem colaborar 

dando cpinioes, sugestoes e indicagoes bibliograficas entre si, tendo o tutor como 

mediadcr dessa construgao do conhecimento. 

Conforme orientagao do Curso Midias na Educagao axposta nos modulos, o 

cursista deve acessar o amoiente e-Prolnfo de tres a quatro vezes por semana, a fim 

de acorrpanhar as interagoes, as noticias e as novas atividades. Os modulos tambem 

o orientam a compreender os materiais didaticos como auto-instrucionais, podendo, 

ainda, contar com o apoio do tutor e colegas. 

Ainda com relagao as atividades do modulo "Midia Radio", e solicitada aos 

cursistas a divulgagao de suas respostas as atividades apenas em foruns especificos: 

a 1 a atividade no forum "O Radio no Brasil", as 2 a e 3 a atividades no forum do topico 

Ecossistamas Educativos e as 4 a e 5 a atividades no forum " :!adio na Escola". 

0 modulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Generos textuais impressos equivale a quinze horas de estudo a 

distance e e dividido em tras etapas: 1) Contexto de produgao e genero, 2) Generos 

impressos e suas peculiaridades e 3) Formando leitores e a.itores. Em cada etapa, o 

cursista deve responder a jma atividade, portanto, o modi io possui tres atividades 

obrigatoias e avaliativas. Porem, ha tres atividades que nao sao obrigatorias, uma vez 

que nac e solicitada ao cursista a resolugao delas, como tambem nao e indicado o 

local em que ele deve postar a resposta, essas tres questoes apresentam um cunho 

apenas j e reflexao. O estudo desse modulo equivale a 15h de formagao a distancia, 

sendo 5h para cada etapa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao responder as ativdades 1 e 2, o cursista deve posta-las no Diario de bordo, 

cujo ambiente e fechado.sem que o cursista tenha acesso as respostas de outros 

cursistas. Ja a resposta a 3 deve ser colocada em dois ambientes, Forum e Biblioteca 

- material do aluno. No forum, as respostas aos itens A.2 e B.1, e na biblioteca, o 

ultimo item, B.3. Entendemos que de todos ambientes virtuais da plataforma e-Prolnfo, 

a biblioteca e o que exige um texto mais academico. Fato corroborado com a 

socializagao do texto-resposta do cursista na biblioteca que so sera possivel apos a 

aprovagao do tutor, que dara um comando para que o texto fique disponivel na 

biblioteca a fim de que os outros cursistas possam ter acesso a ele. 

A segunda etapa, Generos impressos e suas peculiaiidades, e constituida de 

dois topicos: Genero de discurso e Leitura e produgao de texto na escola. No primeiro 

topico, o modulo apresenta a origem do conceito de generos textuais atraves de 

definigoes. No segundo topico, leitura e produgao de texto na escola, a abordagem 

conteudistica basea-se no procedimento metodologico das definigoes. 

O modulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O uso da informatica na pratica pedagogica correspondem a 

quinze horas de formagao a distancia. O modulo e dividido em tres etapas, quais 

sejam: o processo ensino-aprendizagem, os recursos didaticos e a utilizagao do 

computador como recurso didatico. Neste modulo, ha dez atividades distribufdas da 

seguinte forma: 2 atividades na primeira etapa, 4 atividades na segunda etapa e 4 

atividades na terceira etapa. Todas as atividades sao de cara:er avaliativo. 

Esse modulo referente a midia informatica e mais exlenso no que diz respeito 

ao estuco do conteudo, ha muitos textos teoricos e uma vasta referenda bibliografica. 

O numero de ambientes virtuais e maior tambem, a saber: escola, biblioteca, shopping 

center, salao de jogos e cinema. Ao linkar os referidos ambientes, o cursista tera 

acesso as atividades, ao material de estudo, a agenda, a videos, aos avisos, a jogos e 

a interagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.6 - Categoria de analise zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fealizando uma analise previa das 23 atividades, visli mbramos evidencias dos 

letramertos subjacentes: escolar, profissional e academico. Essas evidencias se 

constitui'ao, portanto, nas categorias que orientarao a analise de dados a ser 

apresentada no capitulo 3, Analise dos dados, intitulado de Evidencias de letramentos 

e articulagao de saberes. 

O quadro 3, a seguir, apresenta a distribuigao das evidencias desses 

letramertos no conjunto das atividades. 

Quadro 3: Evidencias de le tramentos nas atividades do C iclo 

Intermediario 

Mddulos Numero de Letramento Letramento Letramento 

Atividade* escolar 

I 

profissional academico 

Midia Radio 1 X X 

2 x X 

3 x X 

4 X 

5 X 

Tv/video 1 x X 

2 x X 

3 X 

4 X 

5 X 

Material impresso 1 X X 

2 x 

3 X 

Informatica 1 X 

2 X X 

3 X X 

4 X X X 

5 X X 

6 X X 

7 X 

8 X 

9 X 

10 X 

* Os numeros que aparecem, no quadro, representam a numeraga.o das atividades no interior 
do modub zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nas 23 atividades analisadas. predomina o letramento escolar e profissional 

que aperece simultaneamente e subjaz a 11 atividades. As evidencias de outros 

letramertos, que aparecem de forma isolada nas atividades. sao distribuidas da 

seguinte forma: 3 atividades requerem apenas o letramento escolar; 3 pautam-se no 

letramento profissional e 6 envolvem o letramento academico. 

No quadro abaixo, e<plicitamos, atraves do percentual, os tipos de letramento 

subjacentes ao conjunto cias 23 atividades do Ciclo Intermediario. Os numeros 

percentuais comprovam que ha um hibridismo quanto aos tipos de letramentos e 

articulagao de saberes presentes nas atividades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 4: Percentual dos tipos de le tramento sufcjacentes as atividades 

do Ciclc Intermediario 

• Letramento escolar 

• Letramento academico 

• Letramento profissional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 

17% 
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C a pitu lo 4 

E vide ncia s de le tra me ntos e Art icula ga o de sa be re s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo, analisamos os tipos de letramento subjacentes as atividades 

dos modulos do Ciclo Inteimediario do Curso Midias na Educagao e a articulagao 

entre teoria e pratica que permeia os enunciados das questoes. 

A articulagao entre c saber teorico e o experiencial e evidenciada no conjunto 

das atividades do modulo, quando o enunciado de uma m-isma atividade exige do 

cursista a mobilizagao do letramento escolar e profissional pa.'a construir a resposta da 

atividade. 

Essa articulagao e recorrente em 11 atividades que apresentam 

simultanaamente letramento escolar e profissional e nas 6 alividades que requerem o 

letramento academico. Portanto, em 17 atividades percebe-se mais claramente a 

relagao entre saberes teoricos e praticos. 

Constatamos que os itens das 11 atividades sao elaborados respeitando uma 

sequencia crescente de demonstragao de saberes: inicialmeite, exigem do cursista a 

mobilizagao do conhecimento teorico a respeito das midias abordadas nos modulos; 

em segj ida, requerem uma agao pedagogica em que o cursista e levado a 

demonslrar conhecimentos praticos; mobilizando, assim, saberes experienciais. Tal 

sequencia de saberes reqaeridos. nos enunciados desse conjunto de atividades. 

direciona o cursista a assimilagao do conhecimento das mioias estudadas para que 

depois possa utiliza-la em sala de aula como recurso didatico 

Com relagao ao letramento academico, as ultimas atividades de cada modulo 

solicitarr a produgao de um genero academico que corresponde ao trabalho final 

referente ao estudo de cada midia. Ao analisarmos todas as atividades que requerem 

o letrarrento academico, percebemos que o cursista. ao responder a elas, deve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mobiliza . tambem, saberes teoricos e praticos. Dessa forma nessas atividades, ha o 

imbricamento de letramentos academico. escolar e profissional. 

Para demonstrar a nossa constatagao acerca dos lefamentos subjacentes as 

atividades e sobre a articulagao entre saber teorico e experiercial, criamos a categoria 

Evidencias de letramentos e articulagao de saberes. Essa categoria subdivide-se em 

letramerto escolar. profissional e academico que sera evidanciada nos exemplos a 

seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 - Letramento Escolar 

Nesse item, observaremos quatro exemplos para denonstragao do letramento 

escolar. Ao analisarmos as atividades dos modulos do Ciclo Intermediario do Curso 

Midias na Educagao, constatamos que as primeiras atividade:? de cada modulo exigem 

do curs.sta a mobilizagao do saber teorico e pratico simultaneamente. Porem, 

investigamos, nesse item, o letramento escolar, mesmo quando a atividade apresenta 

tambem letramento profissional, que sera abordado no item 4.2. 

0 exemplo, a segui:', corresponde a segunda atividade do modulo Generos 

textuais impressos, inserida na segunda etapa denominadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Generos impressos e 

suas peculiaridades e faz referenda ao estudo dos generos carta do leitor e resenha 

critica (Vide Anexo 1). Nessa etapa, o modulo explica os generos noticia, reportagem, 

entrevista, editorial, artigo de opiniao, cronica jornalistica, resenha critica e carta do 

leitor. Estes ultimos sao os unicos abordados no conjunto de atividades do citado 

modulo. Vejamos a atividade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E x . ( l ) 

1) (Re) leia os exemplos apresentados acima em Caita do Leitor e Resenha 

Critica. 
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2) Identifique nesses dois textos as seguintes informagoes: fonte e data de 

publicagao, autor, publico alvo (a quem se destina) e finalidade com que foram 

produzidos. 

Reflita sobre a influencia delas na determinagao da estrutura do texto. 

4 Va a ferramentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diario de Bordo e registre sua reflexao. 

A atividade utilizando-se de recurso de exemplificagao, carta do leitor e 

resenha conduz o cursista a refletir sobre os elementos que determinam o aspecto 

composicional e conteudistico dos generos textuais. Para isso, solicita a identificagao 

desses elementos referentes aos atos de enunciagao (interlocutores visados, 

produtores, data de publicagao) e a interagao social (veiculos nos quais os textos se 

materializam e finalidade comunicativa dos generos). Como vemos, para responder 

aos itens 1 e 2, o cursista devera identificar esses elementos e refletir sobre sua 

importapcia para a "estrutura" dos generos. Ao solicitar isso, acredita-se que o cursista 

compreejnda os efeitos de sentido pretendidos pelos autores dos textos abordados na 

atividade acima. Desse modo, a atividade caracteriza-se como escolar porque, para 

responder a ela, cabe ao cursista apenas demonstrar esse saber teorico exposto no 

modulo. 

A abordagem do tema, as marcas linguisticas (estilo) e a multimodalidade sao 

aspectos abordados nos textos indicados, no modulo, para a leitura, configurando-se 

em conteudo teorico exposto, no modulo, sobre a midia estudada. Porem, nao e 

retomado na atividade. Cons;tatamos, portanto, uma redugao do conteudo, pois poucos 

elementos teoricos foram abordados na atividade. 

Entendemos que o reducionismo da teoria na atividade ocorre devido a 

natureza do curso. O EaDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA online promove a autonomia da aprendizagem, que e 

estabelecida por atitudes do cursista, como: administrar seu tempo de estudo; acessar 

o conteudo programatico e o ambiente de aprendizagem; construir sua independencia 

no processo de formagao. Outro aspecto importante e que existe um tutor cuja fungao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e media- esse processo, para tanto pode reelaborar enunciados, colaborar com os 

cursistas em relagao as atividades, entre outras agoes proprias da docencia. 

No terceiro item da atividade, o cursista deve refletir sobre a influencia que os 

aspectos relacionados aos atos de enunciagao e de interagao social exercem na 

construgao dos textos em questao. Ao produzir a reflexao proposta, no item 4, o 

cursista deve demonstrar os conhecimentos teoricos sobre os generos textuais 

impressos explicados no modulo. Sendo assim, o cursista vai mobilizar os saberes 

referentes ao conteudo da midia estudada. A mobilizagao desses saberes suscitada 

pela ativ dade corresponde, como vemos, ao letramento escolar. 

Ainda com relagao ao item 4, o enunciado "Va azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ferramentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diario de Bordo e 

registre sua reflexao" nao encaminha o cursista para a produgao de um genero, seja 

ele escclar ou academico. O direcionamento dado para a escrita e que se produza 

uma "rellexao". Tal solicitagao levou-nos a questionar: Que tipo de reflexao'? Reflexao 

e genero? Que genero utilizar para registrar a reflexao? 

0 cursista, orientado por esse enunciado, podera produzir uma cronica, um 

artigo, um texto dissertativo ou ate um poema, se desejar. E como o modulo objetiva 

favorecer a reflexao sobre uso dos generos textuais em praticas didatico-pedagogicas, 

assim como estimular a criagao de atividades de leitura e produgao de textos da midia 

impressa fundamentada na nogao de genero textual, entendemos que a atividade 

deveria definir o genero textual a ser produzido. 

Ao defendermos a ideia de solicitagao, na atividade. de produgao de genero 

textual, partimos do pressuposto de que para o cursista ensinar a midia generos 

textuais impressos em sala de aula, e necessario praticar a produgao de generos e 

nao apenas (re)conhecer suas caracteristicas. Ademais. a pratica de produgao de 

generos textuais poderia proporcionar ao cursista um aprofundamento critico-reflexivo 

sobre as teorias abordadas no proprio modulo, a respeito ca midia generos textuais 

impressos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Acreditamos que a nao determinagao da product : de genero textual na 

atividade seja, talvez, pelo fato de os elaboradores do modulo deduzirem que o 

cursista, devido a sua pratica docente e academica, ja tenha a proficiencia de produzir 

generos textuais. 

O proposito do modulo "generos textuais impressos" e de preparar o cursista 

para trabalhar com essa midia em sala de aula. Por isso, reileramos que a solicitagao 

de produgao de genero textual, na atividade, favoreceria a aprendizagem; uma vez 

que o processo de construgao do genero levaria o cursista a internalizar, com mais 

propriedade, o aspecto teorico subjacente ao enunciado da atividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ho exemplo (2). a seguir, verificaremos a primeira atividade do modulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Midia 

Radio para demonstrar evidancias de letramento escolar. 

Ex. (2) 

Ouvindo radio 

Descrigao 

Ligue seu radio e escute um pouquinhc de todas as emissoras AM 

e EM do dia preste atengao na qualidacie do som e nos tipos de 

programa. 

Atividade 
Cite 3 programas, indicando o nome da rad o, o horario em que e 
transmitido e o publico ao qual ele se destina. Qual deles voce utitizaria 
em sala de aula e como trabalharia com os estudantes? 

Observacoes 
Comente sua resposta no forum especifico do topico 0 Radio no Brasil. 

E importante frisar que, neste Modulo, do Nivel Intermediario da Midia Radio, o 

cursista estuda a historia deste veiculo, no intuito de perceber as transformagoes 

tecnologicas pelas quais ele passou e suas relagoes com o contexto social, tendo a 

oportunidade tambem de d scutir como esta tecnologia pode estar a servigo de um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"ecossisiema comunicativo" que privilegie o protagonismo do jovem em diferentes 

propostas de constituigao de uma radio escolar. 

Embora nao seja nosso intuito descrever a formulagao do enunciado das 

atividades, devemos registrar que nos chama atengao o fato de todas as atividades 9 

serem d^vididas em tres etapas topicalizadas de: descrigao, atividade e observagoes. 

A escolha lexical para nomear essas etapas pode causar uma expectativa que nao e 

confirmada, pois o vocabulo "descrigao" conduz a imaginai que talvez exista uma 

caracterizagao do objeto de estudo (midia radio). Todavia, o que se constata e a 

solicitagao implicita para o proprio cursita realizar a descrigao, apos o ato de escutar 

as radios AM e FM. Em seguida, ha o nome "atividade", levando o aluno-professor a 

pensar Due apenas essa parte deva ser respondida. E, por o ultimo, o termo 

"observagoes" que foge do seu significado semantico, uma vez que se espera uma 

informagao nova ou importante a respeito do conteudo estudado. Na verdade, o que 

leva o cursista a perceber que essas etapas devem ser feitas sao as sequencias 

injuntivas anunciadas pelos verbos imperativeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {ligue, preste, cite e comente). no inicio 

dos enunciados. Conforme Maingueneau (2001), tais verbos reforgam a intengao 

comunicativa dos enunciadores, elaboradores dos modulos, que requerem do cursista 

a demonstragao do saber teorico ao produzir a resposta da atividade. 

Consideramos que estas tres etapas - descrigao, atvidade e observagoes -, 

correspondent respectivamente a fase preparatoria, ao tipo de questao e a 

contribuigao do cursista ao socializar sua resposta no forum. 

Ao solicitar que, na primeira etapa, o aluno-professor conhega as emissoras 

comerciais (AM e FM) presesntes na sociedade, atraves da aiitude de ligar e escutar o 

radio, a atividade induz o cursista a atender a dois objetivos: primeiro, entender quais 

as intengoes comunicativa.s propostas pelas emissoras a se suas respectivas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9

 Todas as atividades do modulo sobre a midia radio apresentam essa divisao topicalizada. 
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program agoes correspondern ao publico alvo a que se destim.m e, segundo, estimular 

a discussao sobre a representagao que o aluno-professor tern da midia radio. Neste 

topico "Descrigao", o enunciado da questao esta pautadc no letramento escolar, 

requerendo do cursista a p-atica de escutar os programas das emissoras com mais 

atengao e, consequentemerte, levando-o a desenvolver outra pratica letrada: a leitura 

desses programas. 

A realizagao da leitura do oral, na etapa "Descrigao", conduz o cursista a 

perceber que as emissoras AM e FM sao comerciais cujo objetivo prioritario e a 

obtengao de lucro. Elas t e n programas de informagao e entretenimento e possuem 

dois tipos de clientes: os ouvintes e os anunciantes. 

O objetivo do enunciado, dessa primeira etapa. e levar o cursista a escutar as 

emissoras AM e FM e fazer uma comparagao entre elas no tocante a qualidade do 

som e as programagoes das emissoras. A comparagao entre as emissoras 

proporciona o cursista a entender que as intengoes comuricativas subjacentes aos 

programas radiofonicos respeitam a cadeira enunciativa: locator, ouvinte, anunciante, 

produtor e proprietario da radio. 

A segunda etapa "Atividade" propoe:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Cite 3 programas. indicando o nome da 

radio, o hor^rio em que 6 transmitido e o publico a que se destina." A indicagao do 

programa desperta a capacidade do cursista de interpre-:ar o processo do jogo 

enunciativo dos programas da radio, conforme informagao contida, no modulo, ao 

abordar o conteudo sobre a midia radio. 

Fara realizar tal indicagao, o cursista e conduzido a refletir sobre a genese dos 

programas de radio, uma vez que ela esta atrelada a uma se ' e de fatores: a) contexto 

socio-historico-economico dos ouvintes e dos anunciantas de um determinado 

programa; b) a ideologia do locutor e do proprietario da radio; c) objetivo comunicativo 

do programa; d) o horario do programa; e) o processo de enunciagao que envolve o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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programa, entre outros aspectos, segundo o conteudo dos textos teoricos 

apresen'ados no modulo "M dia Radio". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P analise dos fatores citados acima implica a demonstracao do conhecimento 

do conteudo que e abordado no modulo. Nesse sentido, a atividade requer do cursista 

o letramento escolar, pois ele deve demonstrar na resposta os saberes aprendidos 

sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a midia radio, mobi*izando. portanto. o saber do conteudo assimilado que 

equivale ao saber teorico. 

O exemplo (3), a seguir, refere-se a atividade pertencente ao modulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O uso da 

informa'.ica na pratica pedagogica e esta inserida na segunda etapa, do modulo, 

que abo da o conteudo Recursos didaticos. 

Ex.(3) 

Redija, u,n texto, discutindo: O conceito de recursos didaticos. A fuigao dos recursos didaticos 
no processo ensino-aprendizagem. As possibilidades e limitacoes da utilizagao dos recursos 
didaticos em sua pratica pedagogica. Disponibilize seu texto na Bit loteca - Material do Aluno, 
com o none: Recursos Didaticos. seu nome. Exemplo: Recursos Didaticos. Ana Maria 

Para abordar a reterida midia, a plataforma do e-Prolnfo disponibiliza os 

seguintes textos teoricos: Uso de instrumentos artisticos ia Educagao Ambiental, 

Recursos Didaticos na Educagao Especial. Sala Ambiente, Recursos Didaticos, 

Recursos audiovisuais em Sala de Aula, alem de outros extraidos das revistas Veja e 

Escola. 

0 modulo solicita a leitura desses textos. Ao le-los, o cursista tern a 

oportunidade de aprender que os recursos didaticos sao classificados como: naturais, 

pedagocjicos, tecnologicos e culturais. O modulo tambem da explicagao de como 

confeccbnar recursos didaticos simples que podem ser utilizados na sala de aula. De 
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fato, a leitura dos textos proporciona o cursista a compreen:ler os variados recursos 

que podem contribuir para o processo ensino-aprendizagen , principalmente no que 

diz respeito ao computador. 

A fim de que o cu'sista se aproprie das teorias estudadas no modulo, a 

atividade solicita o conceito e a fungao dos recursos didaticos no processo ensino-

aprendizagem. Para responder a essa solicitagao, o cursista deve mobilizar os 

conhecimentos acerca do conteudo. Como a pratica letrada requerida pela atividade e 

a demonstragao do saber teorico, percebemos que o letramento escolar subjaz a 

atividade. 

Compreendemos q i e a demonstragao do aspectc teorico na resposta e 

importarte para o cursista aprender sobre o conteudo. Porem, o enunciado nao leva o 

cursista a resgatar, na resposta. as concepgoes teoricas estudadas, no modulo, 

acerca dos recursos didaticos. Sendo assim, o enunciado pode induzir o cursista a 

construii definigoes sem um aporte teorico sobre o conteudo sstudado. 

Diante dessa constatagao, evidenciamos que a atividade deveria amarrar o 

construto teorico atraves de enunciados do tipo: "Com base nas discussoes teoricas 

abordadas pelos autores (.. ) conceitue recursos didaticos"; IVetome o aspecto teorico 

citado pelos autores, em que destacam as fungoes dos recursos didaticos (...)" , entre 

outras possibilidades de enmciados. 

No exemplo (4), a seguir, observamos a atividade referente ao modulo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Generos textua is impressos que esta inserida na primeira etapa intituladazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contexto 

de produgao e genero. 
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Ex. (4) 

Na s ja pratica de leitura e produgao de texto ou naquela com os seus alunos, voce leva 
em consideragao conhecimentos previos, partilhados, recursos semioticos, contexto de 
produgao e intengoes comjnicativas? 

Va a ferramentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diario de bordo e registre a sua reflexao sobre a produgao de texto em 
sala de aula ou a sua propria, a luz desses conceitos. 

Para responder a ela, o cursista exerce as fungoes de aluno e de professor, 

simultanaamente, quando e solicitado a refletir sobre seu comportamento linguistico 

ao praticar as atividades de ler ou escrever um texto. 

Como a atividade solicita do cursista a resposta a luz de conceitos teoricos que 

compoem o referido enunciado, sentimos necessidade de verificar como se deu o 

tratamerto desses conceitos no citado modulo. Ao verificarmos o modulo, 

constatamos que tais conteudos foram abordados atraves da explicagao dada no 

modulo e da leitura de [extos teoricos de Bakhtin, Benveniste, Maingueneau, 

Jakobso i 1 0 . entre outros autores. 

Os elaboradores do modulo expoem a origem do conceito de generos textuais 

e a fim de explicar que a nogao de genero remonta a Antig.iidade e que os estudos 

dos genaros e, relativamente, antigo, tendo se constituido no campo da Poetica e da 

Retorica, apresentam, no modulo, o quadro a seguir: 

1 0 As referencias indicadas no modulo sao estas: MAINGUENEAU, D. Analise de textos de 

comunicacao.Tradugao Souza-e-Silva, C. P.; ROCHA, D. Sao Pailo: Cortez, 2001; BAKHTIN, 
Mikhail. Estetica da criagao verbal. Sao Paulo, Martins Fontes. i984; BENVENISTE, Emile. 
Problemis de linguistica geral. Sao Paulo. Companhia Editora Nacional e Editora da 
Universidade de Sao Paulo. 1966 e JAKOBSON, Roman. Linguistica e comunicagao. Sao 
Paulo, Cultrix. 1963. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quadro 5: O rigem dos generos textuais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No modulo, nao ha explicagoes sobre o quadro acima, ha apenas uma 

apresemagao taxonomica dos generos literarios. Apos essa classificagao, cita as 

fungoes de linguagem jakobsianas e faz uma distingao sobre genero textual e 

discursive Em seguida, define alguns elementos da Linguist ca Textual, da Semiotica 

e da Analise do Discurso. E nitido que o estudo e pautado nas teorias relacionadas a 

linguagem, a saber: genero e tipologia textual, recurso semiotjeo, conhecimentos 

previos e partilhados, contexto, intengoes comunicativas, etc. 

Segundo Maingueneau (2001), o enunciado de uma atividade orienta o agir do 

produtor, pois apresenta uma sequencia verbal, expressandc a intengao comunicativa 

do enurciador. Essa seqaencia manifesta-se como uma decisao do enunciador, 

orientada pela representagao que se tern do destinatario e do objetivo a ser alcangado. 

No primeiro item da atividade, tem-se a sequencia: "Na sua pratica de leitura e 
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produgao de texto ou naquela com os seus alunos, voce leva em consideragao 

conhecimentos previos, partilhados, recursos semioticos, contexto de produgao e 

intengoes comunicativas?" 

0 item 1 da atividada conduz o cursista a fazer uma reflexao sobre conceitos 

teoricos referentes aos fatores que devem ser considerandos na produgao textual. No 

entanto, o enunciado promote a lei do menor esforgo, pois o cursista pode apenas dar 

um sim como resposta e, dessa forma, nao ter uma atitude reflexive. 

No item 2 da atividade, a solicitagao "registre a sua reflexao sobre a produgao 

de texto em sala de aula ou a sua propria, a luz desses conceitos" direciona o cursista 

a demonstrar o saber teorico sobre os conceitos linguisticos que compoem o 

enunciado do primeiro item da atividade. Portanto, a ativicade requer o letramento 

escolar. 

Com relagao ao recistro da reflexao no Diario de Bordo, reiteramos que a 

atividade deveria pedir a produgao de um genero textual. O termo "reflexao" e utilizado 

como sendo um genero a ser produzido na atividade. Isso demonstra que ha um 

direcionamento contraditoric a informagao exposta, no inicio do modulo, vejamos: 

Neste modulo voce vera que para integrar a midia impressa a pratica 

pedagogica e importante nao so compreender a nccao de genero textual, mas 

tambem entender as especificidades de cada genero e do seu uso em situagao 

de aprendizagem. Dotar o professor dessa ferramenta de base - nogao de 

generos - e torna-lo mais eficiente na leitura e produgao de textos e, portanto, 

mais capacitaco a formar novos leitores e autores (Extraida da plataforma e-

Prolnfo). 

De acordo com esta informagao, o modulo ira tornar o cursista "mais eficiente 

na leitura ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produgao de le xtos"1 1 . Mais uma vez, acreditsmos que, para alcangar 

esse objetivo, seria necessario, tambem, atrelar o estudo dos generos a produgao dos 

mesmos. Dessa forma, o piodutor do texto faria representacoes tanto das condigoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1

 Destaqie nosso. 
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de produgao como do conteudo teorico (conhecimentos prev.os, partilhados, recursos 

semioticos, contexto de produgao e intengoes comunicativas) que subsidia o 

enunciado da atividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 - Letramento Profissional 

Nesse item, observaremos tres atividades que solicitam do cursista uma agao 

pedagogica, levando-o a damonstrar os conhecimentos praticos na resposta, apos 

vivenciar, na escola em que leciona, a proposta de ensino -equerida no enunciado. 

Nesse caso, o cursista vai mobilizar os saberes experienciais. 

Conforme sinalizado no Capitulo 2 "Metodologia da Pesquisa" (Cf. p.53), do 

conjunto de 23 atividades, 11 apresentam simultaneamerite letramento escolar e 

profissional. Por isso, duas atividades ja analisadas no item 3.1, sao reapresentadas 

nesse item para analise das evidencias do letramento profissional. O exemplo (5), a 

seguir, -efere-se a primeira atividade do modulo Midia Radio que contem cinco 

atividades. 

Ex. (5) 

O uvindo radio 

Descrigao 

Ligue seu radio e escute um pouquinho de todas as emissoras AM e 
P M do dia. Preste atencao na qualidade do som e nos tipos de 
orograma. 

Ativida de 
Cite 3 programas. indicando o nome da ridio, o horario em que e 
transmitido e o publico ao qual ele se des.tina. Qual deles voce utilizaria 
em sala de aula e como trabalharia comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JS estudantes? 

O bservagoes 
Comente sua resposta no forum especifioo do topico 0 Radio no 

Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA segundo topico da atividade II cujo enunciado diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'Qual deles voce utilizaria 

em sala de aula e como trabalharia com os estudantes?" Os verbos "utilizaria" e 

"trabalhsria" associados a expressao "sala de aula" denotam uma proposta de 

transformagao do saber teorico em saber pratico. 

Tais verbos estao no tempo futuro, isso quer dizer que o cursista nao e 

obrigado a colocar em pratica a agao pedagogica. Mesmo assim, para resolver a 

atividade, ele, com base no conhecimento teorico (letramento escolar) e experiencial 

(letramento profissional), antecipa articulagoes, considerando o contexto sala de aula 

que envolve alunos, faixa etaria, serie escolar, conteudos abordados e objetivos 

pedagogicos a serem alcancados. 

A mobiiizagao de saberes experienciais (TARDIF, 2002) constitui-se numa 

agao reflexiva (PIMENTA, 2002), pois, para esses autores o professor e levado a 

construii uma agao pedagcgica a partir do contexto socio-economico da escola em 

que trabalha. Ou seja, a escolha do programa radiofonico dependera desse contexto. 

Fara responder ao topico 2, o cursista deve realizar pelo menos, parcialmente, 

uma didatizagao escrita, i.e., uma transformagao do conhecimento academico 

abordado neste modulo em conhecimento a ser utiiizado na escola. Diante disso, 

afirmamos que ha, na atividade. a proposta de articulagao entre teoria e pratica, 

orientada por uma expectati\/a dos elaboradores em relagao no letramento profissional 

por parte do cursista. na medida em que se espera que ele, o cursista, sabera agir 

como um transformador de conhecimento em situagoes praticas de ensino. 

Essa didatizagao escrita deve ser registrada na terceira etapa "Observagoes" 

em que requer uma pratica letrada: a produgao de um cowentario. A definigao do 

genero nao e explicita, pois vem representada apenas pela forma imperativa 

"comente". O cursista deve oostar a resposta. no forum, que e um ambiente interativo 

onde ele tern a possibilidacle de compartilhar e debater as axperiencias com outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cursistas e com o tutor. Essa sociai izagao do conhec i nento contr ibui para o 

aper fe igoamento do processo de ap rend izagem. 

Apa ren temen te a at iv idade e faci l . Porem, o cursista d ave possuir a capac idade 

de infenr in formagoes nac expl ic i tas no enunc iado , re lac ; onar caracter is t icas de 

p rog ramas de radio, a ten tando para os aspectos c o n t e x t u a l de cada p rograma que 

t razem em si cargas ideolog cas e c u m p r e m objet ivos diverso?. na soc iedade. 

Diante do exposto , pe rcebemos que o e laborador da at iv idade pautou-se nos 

seguin tes conhec imentos academicos : concepgao socio interac ionis ta de texto, nogao 

de g e n e ' o s d iscurs ivos e da interagao sociodiscurs iva da midia radio. Os enunc iados 

par tem da perspect iva de que os p rogramas das emissoras sao perpassados por 

relagoes de poder, representando as agoes humanas atraves>:adas de ideologias. 

C o m o podemos observar, os enunc iados que c o m j o e m os tres topicos da 

at iv idade proporc ionam ao cursista o en tend imento de que os p rog ramas radiofonicos 

sao e laborados, respei tando uma cadeia enunciat iva: locutor, ouvinte, anunc ian te , 

produtor propr ietar io da rad o, entre outros aspec tos . 

Diante do exposto, pe rcebemos que esta at iv idads intenciona conduzir o 

curs ista a enxergar a mid ia radio c o m o uma fe r ramenta pedagog ica , ja que o objet ivo 

geral deste modu lo e indicar possib i l idades da implantagao de u m a radio na escola 

para que' seja uti l izada pedagog icamente . 

Na intengao de alcangar o objet ivo do modu lo , a at iv idade propoe uma 

sequenc ia gradat iva ao cursista: conhecer e anal isar os p rogramas de radio, relacionar 

esse c o i h e c i m e n t o ao saber teor ico dos modulos e desenvolver u m a agao docente 

re lac ionada ao conteudo. Essa sequenc ia , envo lvendo teoric e prat ica, or ienta-se por 

le t ramentos escolar e prof iss ional , que estao sub jacentes a maior parte das at iv idades 

dos moeu los do Ciclo Intermediar io. 

Tal re lagao teor ia-prat ica remete-nos ao que Bord:-;t (1985, p.50) de fende 

"qualquer projeto de ensino e fragil caso nao haja uma art iculacao entre o saber 
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a c a d e m b o (teoria) e o sabe- ensinar (prat ica)". E cons ta tamcs , a partir da anal ise dos 

dados , que os enunc iados da maior ia das at iv idades ex igem do curs ista a mobi l izacao 

do sabei teor ico e exper iencia l , ao m e s m o tempo. Portanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a a t iv idade exposta c o m o 

exemp lo (5) viabi l iza est rategias de aprend izagem pautadas no eixo aprender-prat icar-

aprender . 

No exemp lo (6), a r a l i s a m o s a at iv idade const i tut iva da mid iazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O u so da 

in form a ica na pra t ica p e d a g o g ic a e esta inserida na segunda etapa, do modu lo , 

que abc rda o conteudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Recursos didat icos. Des tacamos no enunc iado abaixo o 

t recho q j e sera observado. 

Ex.(6) 

Redija, urn texto, discutindo: 0 conceito de recursos didaticos. A fu-icao dos recursos didaticos 

no processo ensino-aprendizagem. As possibilida de s e limitagoes da utilizacao dos 

recursos dida ticos em sua pratica pedagogica . Disponibilize seu texto na Biblioteca -

Material do Aluno, com o nomo: Recursos Didaticos. seu nome. E>emplo: Recursos Didaticos. 

Ana Maria 

Tal enunc iado so l i c t a a produgao de urn texto scbre as possib i l idades e 

l imitagoes dos recursos didat icos em sua prat ica pedagog ica . A sol ic i tagao induz a 

ref lexao sobre a ut i l izagao dos recursos d idat icos que a esco a d isponibi l iza ou podera 

d isponib lizar. 

A o demonst rar . na resposta da at iv idade, as possib i l idades de uso dos 

recursos d idat icos, o curs ista e est imulado a pensar sobre a exploragao de di ferentes 

recursos para ministrar con teudos antes minis t rados, em ger-J, somen te por meios de 

textos, l i / ros ou exerc ic ios no quadro negro. 
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A at iv idade ao proper que o curs ista, d iante de sua prat ica pedagog ica . 

perceba suas l imitagoes no tocante as possib i l idades de uso de recursos d idat icos, 

proporc iona u m a aprend izagem pautada em saberes prat icos. Nesse sent ido, o 

curs ista mobi l iza os saberes exper iencia is para formular a resposta da at iv idade, 

ut i l izando-se, ass im, de seu le t ramento prof issional . 

O exemp lo (7), a seguir, refere-se a at iv idade per tencente a e tapa III int i tulada 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A ut ilizagao do comput ador como recurso didat ico, do modulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O u so da 

in fo rm a t ica na pra tica p e d a g o g ica . Aqu i , ev idenc iamos, t a m b e m . o apelo ao 

l e t ramer to prof iss ional : 

Ex.(7) 

• Planeje, execute e avalie uma atividade dentro dos conteudos que voce esta 

trabalhando neste nomento em sua sala de aula, usando o computador, como 

recurso didatico. 

• Para planejar a atividade participe do Chat com o tutor e colegas para discutir o 

planejamento. 

• Ao realizar as atividades planejadas, filme, tire fotos. 

• No forum de Discussao "0 uso da informatica na pratica pedagogica", discuta com 

seus colegas suas impressoes sobre a atividade. bem como os pontos positivos e 

negativos. 

Nesta e tapa, os textos d isponib i l izados na bibl ioteoa para a leitura sao: O 

sof tware e d u c a t i v e Inst ruc ion ismo x construt iv is imo, O computador no processo 

ens ino-aprend izagem; A in format ica apl icada a educagao; A in format ica como 

fe r ramenta dentro e fora da escola; Aprender const ru indo;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A ut i l izagao dos recursos 

tecno log icos na educagao; A nova aula de por tugues: o computador na sala de aula; 

As novas tecnolog ias ap l icadas na educagao; Aspec tos pedagog icos ; Informat ica 

educac iona l ; Classi f icagao sobre a ut i l izagao do computador pela escola e Agen te 

t r a n s f o m a d o r . 
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Esses textos t razem informagoes a respei to da uti l izagao do computador c o m o 

ferramer. ta pedagog ica . Para tanto, informa que o cursista nao pode possuir apenas 

conhec imentos do t ipo: digi lar, formatar urn texto. entre outras at iv idades s imi lares; e 

necessado que cons iga navegar na internet e se util izar de oucros e lementos c o m o por 

exemplozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sof t wares, tais c o m o Word, dent re outros. 

A\em  d isso, os textos enfat izam que, para a uti l izagao do computador ser 

pedagoc i camen te posi t iva. u rge a necess idade de o :;ursista criar s i tuagoes 

pedagoc i cas em que os a lunos possam usar a escr i ta e a leitura em var ias s i tuagoes 

comunicat ivas . 

Baseando-se na lei tura dos refer idos textos, e sol 'c j tada a fe i tura de tres 

at iv idades, uma delas e esta cujo pr imeiro i tem pede: "Planeje, execute e aval ie uma 

at iv idade dentro dos con teudos que voce esta t raba ihando neste momen to e m sua 

sala de aula, usando o computador , como recurso didat ico". 

Os tres verbos , no rnodo imperat ive, planeje, execut e e avalie assoc iados as 

expressoes cont eudo, sala de aula e recursos didat icos deno tam agao pedagog ica , 

requerendo do curs ista tres agoes dist intas e gradat ivas. Para desenvo lve- las , ele vai 

mobil iza-' os saberes expe i ienc ia is , ut i l izando, ass im. o le t ramento prof iss ional . Os 

saberes exper iencia is sao oonst ru idos, con fo rme af i rma Tardi f (2002), no cot id iano. 

Ressa l temos que , embora a const rugao do saber exper iencia l ocorra no exerc ic io da 

prat ica pedagog ica , ela e favorec ida pelo conjunto de saberes t ransmi t idos na 

fo rmagao academica . 

C o m a intengao de propiciar a demons t ragao do conhec imento prat ico, essa 

at iv idade in ic ia lmente sol ic i la ao curs ista o p lane jamento de uma at iv idade baseada 

e m urn conteudo t raba lhado em sala de aula, inser indo o computador c o m o recurso 

didat ico. A e laboragao desse p lane jamento demanda u m a ref lexao sobre as 
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possib i l idades de incorporar a at iv idade o uso do computado- ' e externa- la na cr iagao 

de u m a proposta de at iv idade para ser t raba lhada em sala de aula, con fo rme 

sol ic i tagao do enunc iado da at iv idade ac ima. 

Nesse sent ido, essa at iv idade propoe caracter izar u m a si tuagao de ens ino e 

e laborar agoes de ens ino. Para tanto, o cursista tera que dar ma is enfase aos saberes 

exper ienc ia is . 

A outra etapa "execi-gao" permite ao cursista constatar se o seu p lane jamento 

contr ibuiu para ap rend izagem dos a lunos no tocante a exp lanagao do conteudo que o 

curs is ta esta ens inando na escola e m que leciona. Permi te, t a m b e m , veri f icar qua l 

(ais) a(s) impl icagao (oes) pedagogica(s) da insercao do computador como e lemento 

de auxi l io d idat ico. 

Ja a etapa "aval iagao" encaminha o cursista a se autoaval iar no tocante as 

suas esco lhas d idat ico-metcdo log icas ao planejar a at iv idade A partir da i . ele e levado 

a perceber que a part ic ipaeao e o in teresse do a luno. en f im, a ap rend izagem dele 

depende , e m boa parte, do trabalho que nos, professores, desenvo lvemos e m sala de 

aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P- r ecomendagao dada. no segundo i tem da at iv idade, "Para p lanejar a 

atividade- part ic ipe do Chat  c o m o tutor e co legas para discu-ir o p lane jamento" revela 

u m a caracter is t ica do EaD cnl ine, que e a ap rend izagem colaborat iva. Nessa s i tuagao, 

os curs is tas a s s u m e m uma postura de ens inantes e aprendentes uns dos out ros, pois 

a t roca de exper ienc ias, duv idas, sent imentos e ref lexoes g a i h a uma nova d imensao , 

isto e, a interagao passa a agregar u m a at i tude de compromet imen to com o 

a p r e n d i / a d o do outro. 

73 



A sol ic i tagao para o curs ista realizar g radat ivamente tres agoes pedagog icas 

(p lanejamento, execugaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 aval iagao) requer dele a demonst ragao do saber 

exper iencia l , levando-o a apr imorar esse saber prat ico que anvolve prat icas letradas 

propr ias do evento de le t ramento chamado aula. Diante rl isso, a f i rmamos que a 

at iv idade esta pautada no le t ramento prof iss ional . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .3 - L e t ra m e n to A c a d e m i c o 

Segundo Lea e Street (2007), le t ramento academico e u m a prat ica social de 

escr i ta, leitura e ora l idace que envolve at iv idades per tencentes ao contexto 

academico . Anco rados nessa ideia, cons ta tamos que 3 at iv idades do Cicio 

In termeciar io requerem do cursista a produgao dos generos academicos relat orio e 

projet o. Este fo i sol ic i tado 3 vezes e aquele, 3 vezes . Essa sol ic i tagao e fei ta na 

e tapa f inal das at iv idades de cada modulo . A sol ic i tagao de e laboragao desses 

generos e u m a ev idencia de quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 curso se dest ina a fo rmagao academica . 

Po produzir este t rabalho, 0 curs ista deve mobi l izer os saberes teor icos e 

prat icos referentes ao estudo das mid ias. Dessa fo rma, embora se evidencie 0 

l e t ramer to academico , ha 0 imbr icamento entre os tres tipos de let ramento. No 

exemplc (8), ana l i samos u m a at iv idade que per tence ao modu lo M id ia R a dio . 

Ex. (8) 

Planejando em grupo 

Descrigao 

0 exercicio sera elaborado pelo cursista, na qualidade de um 
proponente de um "projeto de radio restrita" em sua escola. As 
lespostas devem ser inseridas na platafprma virtual do curso para ser 
apreciada pelo tutor. 
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Ativida de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Com base nos itens de "a" - " f d=; segao "O que e necessario 
para comegar", o proponente deve preparar, inicialmente, um 
pre-projeto, tao completo quantc conseguir. 

2. 0 proponente submete, em seguida, seu pre-projeto a 
apreciagao de seus possiveis cclaboradores na escola (outros 
professores e. possivelmente, al.nos), solicitando comentarios 
e eventuais corregoes. Lembre-se de que este continua sendo 
um exercicio, e o que importa neie e adinamica da resolugao 
de probiemas em conjunto. 

3. Incorpore as sugestoes da equipe que se apresentarem como 
coerentes com os objetivos, metas e circunstancias da 
proposta e discuta com seus colaboradores a redagao final do 
projeto. Havendo discordancias, assuma a lideranga e explique 
para toda a equipe as razoes de ter feito opcoes e introduzido 
modificagdes na proposta desenhada conjuntamente. 

4. Faga um relatorio final anotando. 
o quanto tempo foi gasto desde a elaboragao da 

primeira versao ate o fechamento do Drojeto; 
o como se deu a participagao de toda a equipe na 

elaboragao do projeto; 
o qual foi a reagao da diregao da escola em relagao ao 

projeto eiaborado. 

O bservagoes 

Socialize a versao final do projeto e tambam o seu relatorio de 
planejamento conjunto com o grupo de cursistas, no forum especifico 
Radio na Escola. 

Ainda que estejamps faiahdo em "exercicio", o objetivo e que os 
professores-cursistas, espec:a!mente aqieies que.e.xeTcem a docencia, 
viabilizem, em sua escola, o projeto de radio que acabam de elaborar. 

Na e tapa preparatcr ia , c h a m a d a dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Descrigao, c o m o vemos . pede-se a 

e laboracao de um exerc ic io , em que o curs ista tern que produzir um genero 

academico : pre-projeto. Para a sol ici tagao do genero , o modulo expl ica e m que 

consis te a e laboragao de u m pre-projeto, ind icando sua estrutura e func iona l idade. 

Ta is in fc rmacoes estao c o n i d a s no topico ; 'o que e necessar io para ccmecar " (Anexo 

2) . 

A s e g u n d a e tapa da at iv idade e const i tu ida de quatro i tens que d i rec ionam o 

a l uno -c i r s i s t a a fazer o pre- projeto. Um dos aspectos impor tantes nessa at iv idade e o 

fa to de o curs ista ter outros leitores d i ferenc iados, nao serao apenas o tutor e os 

out ros curs istas, mas t a m b a m outras pessoas da comun idade escolar, onde ele esta 

75 



inser ido, c o m o professores e a lunos, para que possam dar sugestoes sobre o pre-

projeto quanto a: compos icao , v iabi l idade, metodo log ia , aval iacao, equipe, aos 

objet ivos, etc. Dessa fo rma, o texto vai ser const ru ido con jun tamente , como podemos 

cons ta ta ' nos itens 2 e 3 da at iv idade refer ida. 

A at iv idade propoe, no i tem 4, que o cursista acate as sugestoes coerentes 

dos seus co laboradores e d iscuta c o m eleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a redagao f inal do texto, caso haja 

d iscordanc ia , ele deve se colocar na posigao de lider, tendo, ass im, au tonomia para 

decidir c que e viavel para a implantagao de uma Radio Escolar. Esta at iv idade al iada 

ao conteudo exposto neste modu lo conf igura-se num p r i m e r o passo para o cursista 

pe r cebe ' que a construgao de um projeto pedagog ico , a construgao da Radio Escolar, 

deve sei adequada aos objet ivos da comun idade escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ps or ientagoes propostas pela at iv idade remete-nos a teor ia defendida por 

Gerald i -1993, p.161), ao af i rmar q u e " n i n g u e m se assume c o m o locutor a nao ser 

numa r e a g a o inter locut iva, onde se consti tui c o m o ta l : assumi r -se como locutor impl ica 

estar numa relacao interlocutiva". 

C o m base neste pr incipio, este autor apresenta a lgumas condigoes 

necessar ias a produgao de um texto, as quais exempl i f i caremos com a seguinte 

s i tuagao soc io-comunicat iva : a proposta exposta, na a; iv idade ac ima, para a 

const rugao de u m pre-projeto: 

• ter o que dizer: produgao de u m pre-projeto para viabi l izar a cr iagao de u m a 

Radio Escolar; 

• 'nter locutor a quern se diz: professores, a lunos e d i recao da escola 

• &ssumir-se como iooutor: o cursista tern um objet ivo comunicat ivo( fazer um 

pre-projeto para ser aval iado pelo tutor e. sobre tudo, convencer a comun idade 

escolar sobre a impor tanc ia da implementagao de RE que contr ibuira para o 

processo ens ino /aprend izagem dos a lunos) ; 
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• escolher estrategias para dizer: o modu lo a p r e s e n a or ientacoes sobre a 

estrutura textual do pre-projeto. 

C encaminhamen to dado para real izacao d a at iv icade induz o curs ista a 

assumi r -se como EU do seu d iscurso e a perceber a produgao textual como um 

processo e como um t rabalho que se consti tui por e tapas. Em vi r tude disso, a 

at iv idade requer p lane jamento do escritor para a fo rmulagao de seu texto. Segundo 

Kato (1986), tal p lane jamento compreende mais de um momento : pre-escr i tura, 

mater ia l izagao e pos-escr i tu 'a . 

As or ientagoes expostas na at iv idade para produgao do pre-projeto 

proporci )nam o cursista a praticar a escri ta s i tuada, pois o emissor do texto nao tern 

apenas :> objet ivo de escrever para o receptor (tutor) ava l i a -b e atr ibuir- lhe uma nota. 

A escritc nao tern apenas fungao escolar, exerce u m a fungao socia l , de fo rma atre lada 

ao le t ramento academico. 

Outra for te evidencia da mobi l izagao do le t ramento academico diz respei to ao 

cu idado que o curs ista deve ter c o m a l inguagem. Ao produzir o genero textual pre-

projeto pedagog ico , o cursista deve adequar o texto a l i nguagem academica , a f im de 

atender ao contexto comunicat ivo , as condicoes de produgao textual e a f ina l idade 

comunicat iva . Nesse senticlo, o enunc iado da at iv idade exige do curs ista que 

demons i re conhec imento teor ico assoc iado a um caso prat ico (criagao de uma radio 

escolar) Ta l agao enunoa t i va induz o cursista a mobi l izar os conhec imentos 

adqu i r id^s sobre mid ia radio e a refletir sobre sua prat ica cle fo rma contextua l izada, 

u m a vez que o objet ivo da at iv idade e a v iabi l izagao do prc jeto na escola em que o 

curs ista t rabalha. 

No i tem 4 da at iv idade, e sol ic i tada do cursista a produgao de um relatorio 

sobre a e laboragao do pre-projeto. Para isso, o enunc iado indica os pontes que d e v e m 

ser apresentados no texto: 
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o quanto tempo fo gasto desde a eiaboracao da 
primeira versao ate o fechamento do projeto; 

o como se deu a participacao de toda a equipe na 
elaboragao do projeto; 

o qual foi a reagao da diregao da escola em relagao ao projeto elaborado. 

A refer ida indicagao leva o cursista a resgatar conhec imentos previos e sua 

trajetoria de aprend izagem para a real izagao do projeto, fazendo, ass im, conexoes 

c o m a q i i l o que e novo e desconhec ido e, ao m e s m o tempo, com o cot id iano. Espera, 

ass im , que o cursista passe a dar sent ido a sua propr ia ap rend izagem. Esse 

mov imento d inamico , nao so de const rugao e anal ise do processo, na construgao do 

relatorio incent iva-o a ent-elagar a teor ia e a prat ica, em si tuagao de produgao 

academica . 

Sendo ass im, reenfa t izamos que a produgao do projeto, sua imp 'ementagao e 

o relatorio, sol ic i tados na at iv idade V I , con f iguram-se c o m o ;nstrumentos academicos 

impor ta r tes para reaval iar os concei tos aprend idos , no modu lo , e a prat ica pedagog ica 

do curs ista. 

Diante do exposto, a f i rmamos que essa at iv idade esta baseada nos moldes de 

u m curr ioulo ref lexivo, e m que o saber academico esta assoc iado aos saberes teor icos 

e exper iencia is . 

0 exemp lo (9), a seguir , refere-se a at iv idade perte icente ao modu lozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T v e 

v id e o : d e s e n v o l v e n d o pro je tos a u d io v is u a is e e d u c a t iv o s . Aqu i . ev idenc iamos, 

t a m b e m o apelo ao le t ramento academico : 

Ex. (9) 

A partir do conteudo abordado nesta aula, elabore: 

a) Os mapas mentais feitos na aula anterior como exercicio: 
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b) Um pequeno projeto educac onal de acordo com sua area de atuagao dentro da escola. 

c) Utilize jma ferramenta (softv/are) para a construgao de mapas conceituais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como o freemind. 

d) Este piojeto devera comportar os elementos tecnologicos vistos nos diversos modulos 

anteriores. Ao final, envie o se t projeto para o portfolio :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Aula 07: P roje tos". 

O modu lo T v e v id e o : d e s e n v o lv e n d o pro je tos a u d io v is u a is e e d u c a t iv o s 

apreserva os seguintes con teudos a serem es tudados pelo curs ista:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tecnologia 

educat ivs e curriculo; Educagao audiovisual e curriculo; Pedagogia e projet os: Prat ica 

de projet os educacionais e Elaboragao de projet os. A at iv idade ana l isada, neste 

exemplc 9, refere-se ao ul t imo conteudo deste modu lo . 

0 modu lo concei tua mapa menta l c o m o o esqueleto do projeto que e expl icado 

a t raves de textos e f iguras expostas na p la ta forma do e-Pro lnfo, como as f iguras (1 e 

2) a seg j i r : 

Figura 0 1 : Exemplo de Mapa Mental 

novel? 

series 

talk arrows 

realfty shows 

programas ce enlrevistas 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 07: E x e m p l o dc formates de pro je to 

ficc5es 

escola reporter 
documentano 

enrevistas formatos de projetos 

shows 
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PposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a expl icagao das f iguras 01 e 02. o modu lo pede a e laboragao de u m 

mapa concei tual produzido, como exerc ic io , na aula anter ior. Isso denota que o 

curs ista exerc i tou o conteudo para, poster iormente, produzir a prox ima e tapa da 

atividade 1 na qua l e sol ic i tada a produgao do genero academico projet o. 

Ao produzir o genero sol ic i tado na at iv idade, pe rcebemos que o cursista deve 

demons l ra r , na resposta, o conteudo abordado no modu lo , dessa fo rma vai mobi l izar o 

saber teor ico, ut i l izando o le t ramento escolar. Ver i f icamos t a m b e m que, para 

e laboraqao do projeto, o cu 's is ta vai mobi l izar o saber prat ico, pois o projeto deve se 

basear em u m objeto de ensino referente a discipl ina que o cursista leciona na escola 

e m que ' raba lha . 

O d i rec ionamento "Uti l ize uma fer ramenta (sof t ware) para a const rugao de 

mapas concei tuais , como o f reemind"  faz a lusao ao le t ramento digital que o curs ista 

deve mc'bil izar para e laborar o mapa concei tua l . Com relagao ao uso do le t ramento 

digi tal , o cursista ja tern connec imen to previo por dois mot ivos: pr imeiro, para tornar-se 

a luno e let ivo do curso, um dos cri ter ios e que o cursista ja tenha conhec imentos 

e lementares quanto ao mar iuse io da internet; segundo, po rcue ao estudar modu lozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O 

u so da in fo rm a t ica na pra t ica p e d a g o g ic a , o cursista e sol ic i tado a t rabalhar e m 

a lgumas at iv idades c o m sof t wares. Diante d isso, no i tem d, da at iv idade. o cursista e 

levado a demonst ra r os conhec imentos tecno log icos abordados nos modu los 

anter iores. 

Embora a at iv idade sol ici te a produgao de um genero prat icadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na academia , 

s e m ser preciso coloca- lo em prat ica, ela p romove o refletir sobre a pratica de sala de 

aula, como contemplar o conteudo t raba lhado c o m os a lunos no corpo do projeto. 
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Diante do exposto , pe rcebemos que o le t ramento reco-rente nesta at iv idade e o 

academico . Cons ta tamos t a m b e m que esta at iv idade do exemplo 9 apresenta um 

hibr id ismo no tocante aos t ipos de letramento requer idos. 
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C o n s i d e r a c o e s f i n a i s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nessa pesqu isa , ven f i camos os t ipos de le t ramento sub jacentes as at iv idades do 

Ciclo In 'ermediar io do C u ' s o Midias na Educagao, um programa de fo rmagao de 

professores (denominados oezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cursist as), a distancia, que tern em vista prepara- los para o 

uso de mid ias em sala de aula, das d iversas discipl inas esco lares (cf. in t rodugao) . Para 

respondermos a ques tao Que t ipos de let rament o subjazem as at ividades dos modulos do 

Ciclo Imermediario do Curso Midia na Educagao. ana l isamos as 23 at iv idades que 

c o m p o e m o referido ciclo, ver i f icando, no conjunto dessas at iv idades, as ev idenc ias dos 

le t ramentos mobi l izados, ass im como a relagao entre esses le t ramentos e os saberes 

teor icos e prat icos apresen tados nas at iv idades. 

C o m o principal resul tado, cons ta tamos que estao subjacentes tres t ipos 

l e t ramer tos : o escolar; o prof issional e o academico . O escolar se ev idencia quando se 

sol ici ta ao curs ista responcier a ques toes com base no ccn teudo teor ico exposto nos 

quatro modu los que c o n s t i t i e m o Ni'vel Intermediar io. 0 prof issional se mani festa quando 

as at iv idades requerem acoes relat ivas a ensino (colocar em prat ica det erminadas 

experier.cias sugeridas pela at ividade), de fo rma at re lada ao saber teor ico es tudado e m 

cada modu lo . O academico se evidencia quando se solicita do curs ista a prat ica de 

produgao de generos academicos escr i tos; nesse caso. proje lo e relatorio. 

C o m o resul tado dependen te desse anterior, cons ta tamos dois fatos 

in te r re la : ionados : (1) o imbr incamento desses le t ramentos e (2) u m a gradagao entre eles 

na fo rmulagao das at iv idades. Esses fatos const i tuem a natureza do curso que pretende 

u m a art iculagao entre sabe-es teor icos e prat icos. O imbr incamento diz respei to ao fato 

de na m e s m a at iv idade serem requer idos le t ramentos escolares e prof issionais, ao 

m e s m o tempo, o que esta re lac ionado a f ina l idade do curso que e, bas icamente , a de 

fo rmagao de professores. A gradagao refere-se: 
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1) a sequenc ia dada, nas at iv idades, quanto aos t ipos de le t ramento ev idenc iados: 

pr imeiro, o escolar; depois , o prof issional e, por ul t imo, o academico : 

2) a compreensao dos aspectos teor icos da mid ias , 

3) a prat ica da teor ia; 

4) a produgao de generos academicos escr i tos. 

En tendemos que os e laboradores das at iv idades seguem essa distr ibuigao 

gradat iva de le t ramentos para a tender a proposta metodo log ica do curso: cada modu lo 

con temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 aspecto teor ico, explora o conteudo referente a nrv.dia abordada e o romove 

intersegoes do conteudo teor ico c o m o prat ico. Dessa fo rma, p r e tende-se q u e o 

curs ista se apropr ie das l inguagens especi f icas as mid ias estudadas^ a f im de uti i iza-

las e m sala de aula como recurso pedagogico. 

I;.so impl ica dizer que o cursista para responder as at iv idades deve demonst rar 

prat icas letradas propr ias do domin io d iscurs ivo da l i cenc ia t i ra , qua i s ' se jam: leitura e 

produgao de textos, p lane jamento de at iv idades d idat icas, produgao de projetos 

pedagog icos , ut i l izagao das mid ias como recurso didat ico, encre outras Ao induz i rem 

os curs is tas a demons t ragao dessas prat icas nas respostas, cons ta tamos que as 

at iv idades con temp lam a ar t iculagao entre o saber teor ico e exper iences. 

Fo rem, a lguns enunc iados conf iguram-se e lementares para atender ao 

proposi to de letrar o curs is ta a f im de t raba lhar pedagogicamenfce comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as mid ias radio, 

tv /v ideo, in format ica e generos textuais impresses . Tais enunc iados nao d i rec ionam, 

exp l ic i tamente, o cursista a expor na resposta os concertos teor icos que sub jazem a 

sol ic i tagao proposta pela at iv idade. Ou seja, a lguns enunc iados nao induzem o 

curs is ta a pos ic ionar-se de f o rma cr i t ico-ref lexiva em relagao ao conteudo a'oordado na 

at iv idade. 

F'essal tamos que essa incomple tude do enunc iado , e m relagao a sua 

formulae ao textual , e p reponderante em a lgumas at iv idades que requerem o 

l e t ramer to escolar, mas he. que se cons iderar a naturezazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a dist incia do curso, os 
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suje i tos impl icados no processo e suas agoes. Pois, o curso a d is tancia p romove a 

ap rend izagem colaborat iva, o processo dialogico entre cursisfas e tutor. Al iado a isso, 

existe o fato de o cursista ja ser g raduado em u m a l icencialura e estar exercendo a 

prof issao. O que , cer tamente , contr ibui para que ele desenvo iva a au tonomia 

necessana para estabelecer um melhor apro fundamento dos saberes teor icos 

ap resemados nos modulos e sol ic i tados nas at iv idades. 

Cons iderando a anal ise dos dados, percebemos que as at iv idades do Cic lo 

Intermediar io do Curso Mid ias na Educagao p romove sugerem uma formagao 

or ientada pelo eixo aprencier-prat icar-aprender; pois o p rccesso de ap rend izagem 

reflet ido na maior ia dos enunc iados das at iv idades solicita ao cursista uma proposta 

de intervengao pedagog ica que deve se const i tuir em objeto de anal ise e ref lexao 

para o agir do curs ista na sa la de aula em que ele leciona. t 
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A n e x o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anexo 1: Copia dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resenha e da Cart a do Leit or  ext ra ida do modu lo "Generos 

textuais mpressos" . Este anexo faz re fe renda ao exemplo (1) que n o s t r a a a a 

uma at iv idade pautada no le t ramento escolar. 

R e s e n h a 

Men ino 1a zona sul e f i lho un ico, tern todo o d inheiro do mundo , casa c o m piscina e 

cursos o dia inteiro. Men ino da favela t rabalha no farol f azendo ma labansmo, tern 

var ios i rmaos e amigos. Quern tern mais chances de ser felizV "No Meio da Rua novo 

f i lme de Anton io Car los da Fontoura, diretor de f i lmes c o m o 'Rainaa Diaba" ('•'•" e 

"Espe lho de C a m e " (1984), e urn ionga ot imista sobre o e n c o r e o entre •- c . se 

abas tada e os marg ina l izados a partir da amizade entre dois garotos. 

Trata-se da historia de Leonardo (Gui lherme Viei ra) , 10 anos , t ip ico garoto rico aue 

tern toda sua agenda p rogramada com cursos de ingles, tenis, in format ica, e c u e nao 

encontra t empo para brincar ou s e divertir. Ja Kiko (Cleslay Del f ino), da mesma. 

passa o dia fazendo ma labar i smos no farol para a judar nas despesas da que 

div ide c o m seus i rmaos e sua m a e ; e tern arr i lgos c o m quern brincar. Q u a n a o - o 

motor is ta de Leonardo passa pelo farol de .Kiko. os men inos c o m e c a m uma conversa 

sobre o jogo e let ronico que Leo esta segurando. O garoto empres a o v ideogame a 

Kiko, qua p romete devolver no dia segu in te . Em casa, repreendido pela mae por ter 

"deixadc que roubassem" o presente que o pai Ihe t rouxe do exterior. Leo decide fugir 

e nao voltar ate provar que o amigo nao havia Ihe roubado, mas o imprevisto e que o 

jogo foi tornado de Kiko por dois o lhei ros do traf ico. Convivendc com o g na 

fave la , Leo aprendera a ser cr ianga e a aprovei tar a v ida e sua l iberr iade. 

C o m cenas rodadas na favela do Vid iga l , Rio de Janei ro , o f i lme foi inspirado em uma 

si tuagao real v iv ida pelo propr io diretor. Fontoura diz que seu filho Dame! (hoie 

produtor de locagao) , .quando t inha mais ou menos 10 anos , percjuntou-lhe por que 

havia cnangas vendendo balas nos c ruzamentos . 0 pai respondeu que faz iam aqui lo 

para ganhar d inheiro e, dias depo is , Danie l foi encon t rado a judande 6s garoto i de rua 

a v e n d e ' e m seus duces nos semafbros . -A partir daf surgiu a ideia de justapor esses 

dois mundos , mas sem resultar em conf l i tos, de mane i ra que fosse coss ive l ver n ;^do 

bom da exper ienc ia. 

Os des taques f i cam por conta dos atores mir ins Gu i lherme e Clesiay que, ape< de 

novos, c o n s e g u e m desempenha r c o m bastante e n o g a o seus pe rscnacens . Cles isy ^oi 

se lec ionado no Morro dos Prazeres apos um mes de .pesqu isas eni d iversas fave las . 

O f i lme conta a inda c o m a part ic ipagao especia l do malabar is ta chi leno Diego 

A h u m a d a , que cr iou u m a O N G que t rabalha c o m artes em comun icades carentes O 

e lenco traz tambern Tarc is io Fi lho e Flavia A lessandra . 
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N o M e iozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da R u a (Brasi i , 2005, 89 min.) 

D is t r ib u id o ra : Fi lm Connect ion 

E le n c o : Gu i lherme.Vie i ra , Cleslay Del f ino, Tarc is io Fi lho, Flav.a A lessandra 

E stre ia : 23 de junho R e v i s t a de C i n e m a . Disponive! e m : 

h t tp : / /www2.uo l . com.br / rev is [adec inema/ed icao67 /em_car taz /emca r > az 01 . s h t m > 

Acesso em: 13 Jul. 2006 . 

C a rta do Le itor 

PalavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA io Leitor 

• 7 /7 /2 0 0 ) 

Futebo l , educagao 9 cr iangas 

Passada a Copa do Mundo para o Brasi i , ser ia bom q u e pais e educadores |r~ i is 

aprove i tassem a opor tun idade para expl icar as cr iangas que o fu tebol , antes de mais 

nada, e um jogo , e isso signi f ica dizer que num jogo as regras d e v e m ser obedec idas 

e, num ogo, seja ele de que t ipo for, os resul tados sao imprev is ive is , ou - --la. se 

ganha ou se perde. Ante a eno rme "decepgao" das cr iangas, vista e m o s " la 

mid ia pela derro ta da se legao brasi leira na Copa do Mundo de F i r iol, faltot ks 

cr iangas que perder uma part ida de futebol t a m b e m faz parte do jogo. As verdad* a 

v ida d e \ e m ser sempre ens inadas as cr iangas que serao o future da Nacao. Nao 

podemos "proteger" nossos f i lhos c o m ment i ras ou retor icas. n inguem e invencivel . A 

postura correta neste caso ser ia mos t r a r as cr iangas o valor do pa tco t i smo at raves do 

exemplo do espor te , c o m o o futebol e que m e s m o sendo u m espor te magmf ico de 

integragao. ac ima de *udo t a m b e m e um jogo (Newton Bi t tencourt ios Santos, Porto 

A legre - newton@ufrgs .br ) 

J o rn a l d o C o m e r c i o 

D i s p o n h e l em:<ht tp : / / i c rs .uo l .com.br /not ic ias .aspx^oCodigoArea=49> 

Acesso e m : 10 jul 2006. 

A n e x o 2: 

No exemp lo (6). ha u m a at iv idade que sol ici ta a e laboragac do gen? 'c ;.•:«$-

projet o O mOdulo "Midia Radio" expl ica c o m o produzir esse cene ro no topico "o que e 

necessar io para comecar" . ca seguinte forma: 
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R a dio nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E s c o l a 

0 q u e e ne ce ssa r io pa ra c o m e c a r ? 

E fundamenta l discutir e planejar o t ipo de radio cut? se deseja . 

Refletir ; o b r e os objet ivos da radio na escola e outra tarefa relevante. 

E intereissarite que a equ ipe de t rabalho congregue di ferentes suje i tos: a lunos, 

professores, membros da d i regao e membros da comun idade Mas t a m b e m e 

impor ta r te que eles es te jam compromissados . 

E, airida • util pensu - spore a v iabi l idade do piano proposto e sobre as possive is 

f o rmas <.e avaf iacao do p io je to . 

Nao p o c e m o s pereer de vista o f a t e de que .um projeto radiofonico na educagao e, 

an tes d€ ti lo; um t rabalho de agao pedagog ica inserido no contexto maior do Projeto 

Pol i t ico Pedagog ico (PPP) da escola que o abr iga. 
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TOGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a ; con em ^al idas dentro do p lane jamento e implementagao de 

projetos ascoiares em gei'al d e v e m ser oOservadas num projeto vo l tado para a 

l inguagerr radiofonica, o que equivale a dizer que prec isamos de: 

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Uma loncepgao clara dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tipo de projeto que se quer. Iceia def in ida sobre o 

a lcance do projef i DO ( semana, mes , semest re , ano) e no ambi to (ciclo, ser ie, 

d iscipl ine, perfodo) :•• - 33 p re tende realizar. 

P E R G U N T A S - C H / /E ue se pretende construir? Uma of ic ina prat ica c o m duragao 

l imi tada' apoio para a lguma discipl ina especf f ica? Um grupo de 

t rabalho permanente dentro da escola (a "equipe do radio"). Gutra co isa? 

S e 0 que! se pretende : ; nontar e fe t ivamente uma estagao de radio restrita (veja sobre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 t e m a r b Modu lo Basicc de radio) , e necessar io ir ad iante na anal ise dos passos a 

se rem segutdos . 

b) . Um ou mais objet ivos Re lac ionados c o m as d e m a n d a s a que 0 projeto de radio 

devera atender. A pr imeira c e m a n d a e a natureza m e s m a do processo, isto e. 

meihora 0 coefici.ente comunicat ivo das agoes educat ivas. Tan to esta ques tao quanta 

a maior ia das outras demandas de natureza curr icuiar nao sao supr idas com a 

atuagao isolada de • is professores e/ou a lunos, ou de um unico piano de agao. 

Entao, e melhc objet ivos propostos no P P P e recoi tar espec i f icamente 

aqueles que dizen . a melhoria do coef icient e comunicat ivo no ambiente 

escolar . _" 

P E R G U N T A S - C H A V E : At e onde se quer ot iegar c o m 0 radio na escola? A escola 

d ispce de equ ine, bem como de recursos mater iais e de tempo su f i c i en tes 7 

c) Uma (boa) just if icat ive Embora tenhamos des tacado a per t inencia e a impor tanc ia 

da lingi . . oa no P P P escolar em gera l , u m educador part icipative 

p rovave lmente se interessara pelas propostas que identi f ica com os anseios de sua 

comun idade escolar e pelas qua is tern maior af in idade. Explicitar seu interesse 

pessoa l , re forca su? . • de argumentagao para consol idar a radio-escola 

P E R G U N T A - C H A V E Par que constru i r este p r o j e t o 7 

d) Uma equipe de rrabaJho. Se a escola pretende implantar u m projeto que func ione 

e fe t ivamente como . ' >r'ma de expressao de toda a comur idade, e necessar io que 

a diregao e a coord • pedagog ica . se assoc iem a um grupo de professore? e a 

l ideranga juveni l (ac Gremio, por exemplo , ou aos representantes de classes) para 

forma'- u n "grupo de trabalho" e m condigoes de pensar c o m o a radio sera implantada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O compromisso Inioial de um grupo pequeno e decl icado e sempre prefer ivel ao apoio 

gener ico de mui tos. Loco que conseguir os nomes dos co laboradores , procure reuni -

tes para e iaborar con jun tamente 0 p lane jamento. dividir as tarefas e fechar prazos de 

execucao 

£ impor tante lembrar que 0 "grupo de t rabalho" necessi ta de atengao especia l e de 

permant nte fo rmagao ,. capaci tagac. 

PERGU-.<'f AS-'CHAVG: 'Quern: pro fessores, a lunos e membros da comun idade 

par t i c ; ocrao do projeto? Como serao d iv ididas as responsabi ' idades? 
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e)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Um p'ano viivel. Para se construir p ianos ads quados e pc ssivsis de serem 

executaclos o planejar snto dove ser const ru ido co le t ivamente. Mas , acredi te : o 

p rocesso de se construir co le t ivamente um projeto. desde sua proposta inicial ate a 

fo rmatacao f inal e, em geral , ex t remamente t raba lhoso e mui to desoe.stante. No 

entanto . a lem de oferecer " legit imidade pedagOgica". fazer tuclo demccra t i camen te 

garante uma qual idade major do p iano, pois o r isco de a lgum aspecto importante 

passar oesp° r ceb ido e mui to menor . 

P E R G U N T A S - C H A V E : Temos clareza sobre todas as nossas metas? No piano que 

esta set do desenhado, quais sao as pr ior idades? Qual o publico a ser at ingido 

direta ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nd. iretamente pelo projeto? Quais os desaf ios a serem superados? Como 

sera o c o n o g r a m a ? Tamos um "piano 8 " ? 

f) Uma netodologia de avaliagSo A a v a l i a g a o e um dos temas mais exaus t i vamente 

deba t idcs na educagao. y i t imamer i t e , e c o m u m se af i rmar q u e ela deva ser 

permane nte e d iaor .ov; ica, E preciso acrescentar 'que ela t ambem precisa ser 

O B J E T I V A O aspec to "nva'iacao" sera mais bem desenvolv ido no modu lo bas ico II 

An tes de comecar ? p laneja* c o m o pode ser a radio da sua escola, acompanhe como 

fo i a 4 a Cupula Mundia l de Midia para Cr iangas e Ado lescen tes . real izada em 2004, no 

Rio de Janei ro , quando d i ve r sos jovens de varies pa ises se reuni ram e f i zeram 

p rog ramas de radio para reivir idicar e propor que t ipo de midia gos tar iam de acessar e 

produzir (MC) 

O bse rv<»cao: 0 modu ! c disponibi l iza urr v ideo para o cursista. assist ir a 4 a Cupu la 

Mundia l de Midia para Cr iangas e Ado lescen tes . 
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