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Nestas duas primeiras aulas, iremos tratar das Tecnologias da Infor-

Integrando as TIC

Internet
Moodle

facilitar esses contatos e o acesso a recursos complementares. 

Arte interativa, um exemplo de emprego criativo da Internet. (Fonte: http://www.superpink.com)
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1
    Anne Alilma Silva Souza Ferrete

saber, mas um encontro de Sujeitos interlocutores que buscam a 

Paulo Freire

professores e ampliem a interatividade em sala de aula. 
Desta forma, quando pensamos em analisar o emprego das tecno-

as tecnologias se difundem cada vez mais em nossa sociedade e muito se 

(SCHAFF, 1995, p. 49). 
De outra forma, Pedro Demo (2000) evidencia que vivemos na socie-

dade do conhecimento, utilizando-se do termo livremente e de acordo com 
as particularidades analisadas do estudo de cada um. O que podemos absor-

menos ultrapassada, conforme atesta Demo (2000, p.68), quando alega 
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Internet

Internet
Internet

Internet cresceu 11% de 2003 

Internet

Tabela  01: Acesso a computadores e Internet

Taxa de acesso  Taxa de acesso
   a computador     a internet
Total      12,46%       8,31%
Sexo Homens      12,26%                   8,19%

Mulheres      12,65%                   8,43%

Fonte: CPS/FVG elaborado a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Ano

2002
2003
2004
2005*

Acessos  Internet (AI) (mil)

14.300
16.000
18,200
20.930

Acessos  Internet 
Banda Larga (AIL) (mil)

700
1.200
2.260
4.210
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1
no nordeste. Podemos acompanhar, pelos dados coletados abaixo, as cinco 

fundamental regular, 2001

Absoluto         %

Rio de Janeiro           2463074    846147        34,4
Rio Grande do Sul          1721726    545927        31,7
Distrito Federal           380614                 113671        29,9

Fonte: Censo Escolar 2001/INEP

Em seu artigo A tecnologia PLC 

termos quantitativos. Segundo o depoimento de Borges (2005, p.1).

Internet Hosts

desenvolvidas economicamente terem ocorrido de forma gradativa, acom-

reformatando as bases da sociedade.
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complexa sociedade global, que vem utilizando outros conceitos e categorias, 
tais como Ianni (1999) relata:

mercadoria global, moeda global, planejamento global, tecnocosmo, 
planeta Terra, sociedade civil mundial, contrato social universal etc. 
(IANNI, 1999, p. 245).

da sociedade. 

permeiam a sociedade. Corroborando com Assis (1994).

na economia (ASSIS, 1994, p. 201).

em seu livro 

quer na continuada. Sendo assim, Belloni (2001) enfatiza a necessidade de 

Quanto a , trata-se de um campo novo que se 
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1
(BELONNI, 2001, p. 23).

Belloni (2001),

no cotidiano escolar, ocasionadas pelo uso das tecnologias, principalmente 

do ensino apoiadas nas TIC, a serem empregadas pelos professores, obje-

mento com o uso das TIC, conforme Belonni (2001), 

tende a levar ao uso mais ou menos indiscriminado da tecnologia 
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tecnologia computacional, pois estas tecnologias fazem parte, cada vez mais, 

educadores, precisamos despertar nossa capacidade de questionar, de comu-

ao uso das tecnologias. 

sencial em sala de aula, pois leva as pessoas a agirem comunicativamente entre 

pela Internet e pelas demais tecnologias. 

nosso percurso investigativo. 



15

Aula

1

Corroborando com Mattelart e Mattelart (2003), sabe-se que 

e processada por James Watt em 1769, que se constituiu num dos marcos 

possibilitar um aumento na velocidade de deslocamento das pessoas. Con-

XVIII e XIX).

sociedades. Para Hobsbawm (1995), o desenvolvimento da tecnologia 
continuou acelerado e muito contribuiu,

do do Trabalho

deste texto discu-

trabalho existentes 
nem tampouco as 

melhor explicar o 
que enfatizamos 

quando falamos 
sobre as necessi-

que predominam 
nas pessoas diante 

permeiam a socie-
dade.
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a descoberta do transistor [...] (HOBSBAWN, 1995, p. 529). 

A tecnologia inicialmente desenvolvida para as artes da guerra vai, 
pouco a pouco, sendo inserida nas diferentes atividades cotidianas e constru-

1910, pela escola de Chicago-EUA, fomentada pelas tecnologias nazistas 

em praticamente todas as esferas da vida, seja no trabalho, na medicina, nas 

ensino etc. Consideremos ainda o que diz Castells (1999),

interativa (CASTELLS, 1999, p. 430)

ele diz que:
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1
adquiridos ao longo do tempo, e mais ainda como reaprender a comunicar-

sejam utilizados como parte integradora do processo educativo na chamada 

COMUNICACIONAL

com as necessidades atuais que permeiam a sociedade, conforme expres-

que seria interessante abordamos em que sentido a utilizaremos em nossa 

para se comunicar com os seus pares, buscando chegar a um entendimento 

de muitos-para-muitos. 

entendimento e ocorrer num lugar ou ambiente privilegiado. Corroborando 
com Pinto (1996),

Significa trans-
mi t i r,  e s tabe-
lecer comunica-

Ato ou efeito de 
comunicar(-se).
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da vida e, portanto, para o seu bom funcionamento, ela deve ser 

o entendimento (PINTO, 1996, p. 152 apud BOUFLEUER, 1997, 
p. 54-55).

educativos podem interferir no mundo da cultura, da sociedade e na for-

 (coop-

POR UMA PERSPECTIVA COMUNICATIVA

se unir um terceiro sujeito, e assim sucessivamente. Desta forma, trazendo 
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1
estruturas culturais, sociais, bem como de suas personalidades.

Consideremos que o educando quando fala traz consigo o conhecimento,

Estes educandos devem apropriar-se criticamente do conhecimento que 

pedagogia:

a partir das intencionalidades que os produziram. Na verdade, os 

materiais que os sustentam. Sob a perspectiva da concriatividade 

(BOUFLEUER, 1993, p. 106).. 

de aula. Os professores puderam proporcionar um ambiente de liberdade e 

Internet. Da mesma forma procediam 
os alunos, entre si, pesquisando juntos sobre algo desconhecido por eles, 

Conhecimento

Segundo Oliveira 
(1989, p. 17), o 

concebido como o 

su-jeitos a respeito 
de fatos (mundo 
objetivo), normas 
(mundo social) e 

culturalmente dado 
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diferenciada e continuar orientando os alunos, que logo perceberam sua 

Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no 

sociedade real onde nos encontramos; colaborar para estabelecer 

(MASSETO, 2003, p. 145).  

terminavam suas atividades em sala de aula, de imediato indagavam uns aos 
outros, com toda boa vontade,  se precisavam de ajuda, e, quando solicitados, 
atendiam. Isso mudou a nossa forma de pensar, visto que os professores 
comungavam os mesmos interesses na jornada cujo objetivo era agregar 

permitindo que esses jovens desenvolvam suas capacidades de que neces-
sitam para participarem ativamente do processo social.   

com os discentes e um ambiente de liberdade, permitindo relacionamento 
entre eles.
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1

uma nova forma de construir o conhecimento.

RESUMO

ATIVIDADES

1. Entre no mecanismo de pesquisa GOOGLE (www.google.com.br) e 

Internet.

o texto.

forma-

de saberes) e a 

LEITURA COMPLEMENTAR

Alima S. S.; GOUY, Guilherme Borba. 
. Aracaju/SE: CESAD/UFS, 2007.
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TEXTOS DE APOIO SUGERIDOS 

br/areas/ci/areastematicas/ticsparaeducacao/index_html/mostra_docu-
mento>.

comunicacao.pro.br/setepontos/20/ticsnamidia.htm>.
.

<http://www.nied.unicamp.br>.

pdf/ci/v34n1/a04v34n1.pdf>.


