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MUlTO ALEM DO
QUADRO-NEGRO

As autoras mostram como ser um professor
"antenado" e levar para a sala de aula
os recurs os que os alunos ja conhecem,
proprios da cibercultura, e que podem
prestar bans servi~os a educa~ao

A
s mudan<;:asnos modos de ensinar e apren-

der devem ser analisadas a partir de um
contexto mais amplo, que envolve novas
pnitieas sociais e culturais. Os alunos mu-

daram, novos ambientes de aprendizagem surgiram
e a constru<;:ao do conhecimento ocorre de forma
muito diversa do passado.

Nesse cenario, a transmissao do saber nao de-
pende mais so do professor. 0 aluno, que hoje en-
contra 0 conhecimento disponfvel na rede, eo agen-
te construtor da propria navega<;:ao. Surgem novos
currkulos, muitas vezes imprevistos. Cabe entao ao
professor um novo papel: 0 de planejar estrategias
que permitam ao aluno empreender, de maneira au-
tonoma e integrada, os proprios caminhos da cons-
tru<;:ao do conhecimento.

o novo educador vem configurando-se como
um mediador entre 0 sujeito que conhece e 0 obje-
to a ser conhecido. Ele e alguem capaz de dialogar
com novas equipes de trabalho e, principalmente,
de reinventar 0 espa<;:oda aprendizagem, com no-
vos recursos e metodologias.

Na era da interatividade, insistir na didatiea
do transmissor-receptor e inutil. E preciso, mais do
que nunca, transpor as fronteiras do quadro-negro,

do professor que fala aos alunos de um tablado, como
se os alunos assimilassem suas ideias de maneira
uniforme e instantanea. E precise ser um profissio-
nal "antenado" e levar para a sala de aula os recur-
sos que os alunos ja conhecem, proprios da ciber-
cultura, e que, ao contrario do que alguns pensam,
se bem-utilizados, podem prestar bons servi<;:os a
educa<;:ao.

NOVAS MfDIAS E TECNOLOGIAS
A SERVI<;O DO ENSINO
A chamada sociedade do conhecimen-
to disp6e de recursos que vao
muito alem do giz, das trans-
parencias e do livro dida-
tieo. Eo professor que nao
domina esses recursos e
ultrapassado pelos pro-
prios alunos: ja entra em
sala sabendo menos do
que eles.

E claro que muitos '.
aplicativos nao foram
criados com finalidade



educacional, mas podem ser usados como recursos
para a aprendizagem. E: posslvel associar ao ensino
aplicativos como os de mensagens instantaneas, 0 You
Tube e ate mesmo 0 Orkut. E nao se trata apenas de
uma estrategia motivacional: falamos de uma nova
educa~ao, alinhada com tudo 0 que 0 novo cenario
oferece. A seguir, damos exemplos de como algumas
dessas ferramentas que a tecnologia oferece podem
ser usadas no novo processo de aprendizagem.

CONECTANDO PESSOAS PARA
A TROCA DE CONHECiMENTO

OSprogram as de mensagens instan-o
taneas, como MSN, Yahoo Mes-

senger e Google Talk,
possibilitam que
duas ou mais pes-
soas reunam-se a
distancia e tro-

quem informa~6es
simul taneamente.

Utilizando aplicativos
como 0 Skype e outros

do genero, e possivel
realizar conferen-
cias com audio e
video. Esserecurso
de intera~ao abre

novas possibilidades para 0 ensino: rompem-se bar-
reiras de tempo e espa~o. Que tal, por exemplo, fazer
um trabalho em grupo entre alunos de escolas de ci-
dades diferentes? Ou entrevistar crian~as e jovens de
outros paises para discutir as diferen~as culturais?

NAG SABE ON DE ESTA?
PERGUNTE AO GOGGLE
Um dos protagonistas da revolu~ao no processo
de rela~ao com 0 conhecimento, 0 recurso de bus-
ca, sendo 0 Google 0 mais utilizado atualmente,

disponibiliza um mundo de infor-
ma~6es em questao de segundos.
Contudo, ao mesmo tempo em que 0 professor ....o
deve incentivar 0 usa dessa ferramenta na pes- :§
quisa de conteudos, e precise estar atento e ori- ~
entar 0 aluno quanta a escolha de fontes confiaveis §
entre os infinitos resultados que as buscas apre- ~
sentam. Uma simples consulta ao Google e ape- ~
nas um dos passos da pesquisa, que, para ser com- ,~
pleta, precisa abranger outras fontes, como re- ~
vistas e livros. Uma dica: 0 Google e interessante '~
para provocar a leitura critica a partir de vis6es ~::J
diferentes sobre um mesmo tema. ::::

ACESSO RAPIDO
E GRATUITO
A MATERIAlS
AUDIOVISUAlS
A exibi~ao de videos
- por exemplo, co-
mo material comple-
mentar ao conteudo
estudado em sala -
pode ser feita com apoio do YouTube.
Nesse ambiente, e possivel encontrar
diversos tipos de videos, 0 que abre
possibilidades para abordagens interdisciplinares. Nao
e precise procurar um material que fale especifica-
mente sobre 0 assunto em questao. Tendo em maos
todo um universe audiovisual, 0 professor pode pro-
por diversos tipos de associa~6es de conteudos. Por
exemplo: que tal uma aula de literatura discutindo
trechos de filmes da epoca litera ria estudada para
analisar os costumes culturais? Existe ainda 0 Teacher
Tube, site no qual sac encontrados diversos mate-
riais didaticos audiovisuais. Nesse caso, no entanto,
nao ha videos em portugues.



TO DOS NA REDE:
OS SITES DE
RELACIONAMENTO

Por incrfvel que pare<;:a, 0
Orkut tambem pode estar presen-

te no processo de aprendizagem. Porem, nesse caso,
nada de "fuxico" da vida alheia ou exposi<;:ao pes-
soal. Nesse site de relacionamentos, existem inume-
ras comunidades, as quais pessoas com interesses
afins podem associar-se e discutir sobre temas diver-
sos. 0 professor pode criar uma comunidade sobre
determinado tema da disciplina, ou incentivar a par-
ticipa<;:ao em algum grupo de discussao relativo ao
que ensina. Mas a contribui<;:ao mais importante do
educador, no caso desse recurso, e orientar os estu-
dantes quanta ao seu uso, formando uma conscien-
cia crftica sobre esse meio tao controvertido. Levar
os alunos a refletir sobre 0 modo como se apresen-
tam no Orkut, como se expoem (ou expoem os de-
mais) e ate como constroem a propria imagem pode
render boas discussoes em aula, com foco na etica.

WEB SEGUNDA GERA<;:AO
o famoso www agora entra em

sua segunda gera<;:ao. 0 termo
Web 2.0 e utilizado pa-
ra definir um ambien-
te on-line mais dinami-
co, cuja principal ca-
racterfstica e a colabo-
ra<;:aodos usuarios para
a organiza<;:ao de con-
teudos. Um exemplo
que descreve bem essa

nova tendencia e a enciclopedia virtual Wikipedia,
cujas informa<;:oes saD disponibilizadas e ditadas
pelos proprios internautas. E: um exemplo pratico
de como 0 conhecimento pode ser construldo cole-
tivamente. Uma sugestao para 0 trabalho em sala e
estimular os alunos a enriquecer 0 acervo dessa en-
ciclopedia de milhares de auto res com a sua pro-
pria contribui<;:ao, ao mesmo tempo em que se dis-
cute a responsabilidade de veicular uma informa-
<;:aoque sera consultada por outros usuarios. A Web
2.0 tambem prove a integra<;:ao de diversos servi<;:os
on-line, como ferramentas de busca, e-mail, men-
sagens instantaneas e programas de seguran<;:a.

SECOND LIFE:
AMBIENTE DE
APRENDIZAGEM VIRTUAL
Esta e uma novidade que vi-
rou febre no mundo inteiro:
um programa que simula 0

mundo real no ambiente vir-
tual, onde 0 usuario leva uma
especie de segunda vida. 0 apli-
cativo, que e mais utilizado como
jogo, pode ser tambem um grande ali-
ado do ensino. Por exemplo, salas de aula virtuais
podem ser criadas e, no horario marcado, os perso-
nagens (no caso, os participantes da vida real) en-
contram-se para aprender nesse novo ambiente. Tal
pratica ja e comum em algumas grandes empresas,
que tem utilizado 0 programa para fazer reunioes de
negocios.

A CONSTRU<;:AO E 0 COMPARTILHAMENTO
DO PROPRIO CONHECIMENTO
Se ate pouco tempo fazer publica<;:oes dependia de
inumeros fatores, hoje, qualquer pessoa com acesso
a internet pode levar ao publico suas impressoes
sobre 0 mundo. E: so abrir um blog, pagina da web
que funciona como um dia-
rio pessoal, e que
pode ser utilizada
com diversas outras
finalidades. Escrever
no blog - ou postar,
como manda a lin-
guagem espedfica -
e uma maneira de 0

jovem promover 0 auto-
conhecimento, realizando



ainda um intercambio de vis6es de mundo a medi-
da que freqUenta as paginas de outras pessoas. Ou-
tro modo interessante de utilizar 0 aplicativo e a
sua tematizac;:ao, ou seja, criar blogs que tratem
de assuntos espedficos, em que 0 "dono" compar-
tilha 0 proprio conhecimento com seus leitores.
Muitos blogs sac interativos, permitem que 0 texto
seja criado coletivamente, com participac;:ao dos
visitantes. Que tal criar um blog "da turma", no
qual todos postem ideias sobre os assuntos discuti-
dos em aula? Muitos professores ja fazem isso, e a
receptividade e grande.

TECNOLOGIA EM SALA DE AULA
As escolas que investem em
tecnologia ja substituiram
alguns de seus quadros-
negros por lousas di-
gitais ou smart '\
boards. Com a ~
imagem de um
computador pro- -
jetada, 0 profes-
sor toca, com 0 au-
xilio de uma caneta
especial, a superficie
sensivel da lousa, acessando e controlando qualquer
aplicativo. Com esse recurso, e possivel escrever, des-
tacar, sublinhar e desenhar sobre a lousa. 0 smart
board oferece a possibilidade de os alunos visua-
lizarem melhor, atraves de animac;:6es, 0 conteudo
estudado - como, por exemplo, em temas de fisica
ou biologia, que estudam fenomenos dinamicos. Tra-
ta-se ainda de uma forma de poupar tempo: 0 pro-
fessor nao precisa escrever 0 conteudo no quadro,
nem desenhar para representar aquilo que quer en-
sinar. Noentanto, atenc;:ao:e facil repetir 0 paradigma
tradicional, mesmo usando novas tecnologias. 0 im-
portante e nao usar 0 instrumento para longas expo-
sic;:6es,dando lugar as discuss6es e a interatividade.

CONHECIMENTO
NA PALMA DA MAo
Uma das novas modalidades
do ensino a distancia, a
tecnologia WAP leva conhe-
cimento a tela dos telefones
celulares. 0 conceito da aprendizagem movel - 0 m-
learning - ainda e pouco difundido no Brasil, mas esta
crescendo. Nos experimentos feitos ate agora, a in-
formac;:aoe enviada no formato de "pilulas do conhe-
cimento". Porem, essa modalidade de ensino ainda
esta em fase de estudos de viabilidade tecnica e de
construc;:aode metodos educacionais especificos.

Quando abordamos a inclusao dessas novas ferra-
mentas, outra discussao vem a tona: a moderniza-
c;:aodo sistema educacional como um todo, proces-
so que comec;:aantes mesmo da atuac;:ao do profes-
sor. Quase todos os recursos citados neste artigo
ainda nao sac acessiveis a todo 0 sistema de ensino
do Brasil, ficando restritos praticamente as insti-
tuic;:6es particulares. Esse e um sinal de alerta para
todos aqueles que atuam diretamente nas politicas
publicas das areas de educac;:aoe tecnologia. A evo-
luc;:aoconcreta do ensino brasileiro depende da mo-
dernizac;:ao das escolas, da disponibilizac;:ao de equi-
pamentos e redes para os estudantes, bem como de
uma excelente qualificac;:ao dos professores, para
que possam ir muito alem do nivel de um usuario
comum, passando a planejar, gerenciar e avaliar com
precisao os processos de formac;:ao que envolvem
novos ambientes de aprendizagem.
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