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APRESENTAÇÃO

Estamos na décima primeira edição do e-book “Avaliação, Políticas e Expansão 
da Educação Brasileira”. Foram selecionados 77 artigos e estes, separados em 
3 volumes. O objetivo em organizar esta coligação foi dar visibilidade a temas 
contemporâneos que envolvem e discutem a educação, sobretudo, voltados as 
temáticas da avaliação e políticas educacionais e expansão da educação brasileira.

Neste Volume XI, são 27 artigos englobando o ensino fundamental e médio, 
trazendo embates sobre o processo de alfabetização, ensino de matemática, saúde, 
meio ambiente, metodologias, currículo, políticas públicas e relatos de experiências.

No Volume XII são 26 artigos subdivididos em 4 partes distintas, sendo a 
primeira, em torno do Ensino Superior; a segunda, Formação de Professores; a 
terceira, Educação de Jovens e Adultos (EJA); e por fim, História e Política.

E no décimo terceiro volume, são 24 artigos, organizados em 3 partes: 
Educação Infantil; Uso de Tecnologias na Educação e; Educação e Diversidade. 
Os artigos apresentam resultados de pesquisas conforme objetivo deste e-book, 
abordando temáticas atuais dentro de cada uma destas partes.

Sejam bem-vindos ao e-book “Avaliação, Políticas e Expansão da Educação 
Brasileira 11” e boa leitura!

Willian Douglas Guilherme
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RESUMO: Com foco em educação a distância, 
este artigo objetiva explorar as relações 
entre mídia e educação. Para tanto, adota 
como metodologia a pesquisa bibliográfica e 
descritiva para buscar, sob uma perspectiva 

multidisciplinar, as principais características 
deste espaço de  ensino - aprendizagem. 
Assim, no trabalho é apresentado o contexto 
dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVAs). Em seguida, apresenta-se o cenário 
dos Massive Open Online Courses (MOOCs), 
destacando seu influente papel na construção 
do conhecimento atualmente. Como resultado, 
busca-se comparar as abordagens, e contribuir 
na discussão e no avanço da ciência, apontando 
alguns elementos relevantes para o campo da 
educação a distância.
PALAVRAS-CHAVE: Educação a Distância; 
MOOCs; AVAs.

AVAS AND MOOCS: DIFFERENT 
APPROACHES TO ONLINE LEARNING

ABSTRACT: Focusing on distance education, 
this paper aims to explore the relationship 
between media and education. Therefore, it 
adopts as bibliographic and descriptive research 
methodology to search, from a multidisciplinary 
perspective, the main characteristics of this 
teaching - learning space. Thus, the work 
presents the context of Virtual Learning 
Environments (VLEs). Next, we present the 
scenario of Massive Open Online Courses 
(MOOCs), highlighting their influential role in the 
construction of knowledge today. As a result, we 
seek to compare the approaches, and contribute 
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to the discussion and advancement of science, pointing out some relevant elements for 
the field of distance education.
KEYWORDS: Distance Education; MOOCs; AVAs.

1 |  INTRODUÇÃO

O reconhecimento da internet, como uma ferramenta didático-pedagógica no 
processo de ensino e aprendizagem, seja na modalidade presencial ou através do 
Ensino a Distância (EaD), tem contribuído para a evolução do cenário educacional. 
Esse contexto é caracterizado pela criação de novos recursos e aplicações que 
apoiam a utilização da tecnologia nos diferentes níveis de ensino (CARVALHO et al, 
2013). 

Diante desse cenário, o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVAs) tem se tornado uma prática constante nas pesquisas em EaD. Tal modalidade 
possui característica inovadora de ensino e aprendizagem, amparada pelo uso da 
internet, atendendo um número ilimitado de alunos interessados em cursos de curta 
duração, livre de pré-requisitos e de ritmos impostos por instituições convencionais 
de ensino (FORNO E KNOLL, 2013).

Barros et al., (2012) afirmam que o processo de ensino e aprendizagem se torna 
mais eficiente quando ocorre em pequenos grupos presenciais. Dessa maneira, é 
possível aos alunos conversar e discutir assuntos sobre a aula, tanto ou mais que o 
professor, atuando como protagonista na escolha e na organização do conteúdo que 
querem aprender.

Pensado como uma solução para este conectivismo, os Cursos Abertos Massivos 
Online (MOOCs), do inglês Massive Open Online Courses, é uma das abordagens dos 
AVAs. Trata-se de um ambiente online baseado em conteúdos abertos com acesso 
livre (gratuito), que permite aos alunos e professores inscreverem-se em cursos com 
base no interesse e na afinidade com o conteúdo do curso (CITADIN et al 2014; 
CONOLE, 2013). As plataformas oferecem espaços que oportunizam a formação de 
pequenos grupos de estudo, com ajuda de fóruns e salas de bate-papo.

Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma revisão de bibliografia sobre 
os AVAs e os MOOCs, destacando os principais ambientes utilizados hoje, suas 
características e diferenças entre as duas abordagens.

2 |  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção são apresentados os conceitos e teorias que sustentam esta 
pesquisa. 
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2.1 Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs)

O processo da EaD ocorre geralmente nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVAs), estes por sua vez, podem ser entendidos, de acordo com Almeida (2003), 
como sistemas de gerenciamento de cursos online.

Os AVAs proporcionam a interação entre os alunos e os professores em 
espaços virtuais, através de interface gráfica e ferramentas, tais como: chat; e-mail; 
questionário; fórum; blog; etc (PAIVA, 2010). Os mais utilizados no Brasil, segundo 
Paiva (2010), são a AulaNet; TelEduc e o Moodle, conforme descritos a seguir.

2.1.1 AulaNet

Como afirma Paiva (2010) este AVA é gratuito e pioneiro de sucesso no Brasil. 
Na sua relação, constitui um trabalho cooperativo entre os alunos, os instrutores 
e os conteúdos didáticos (GEROSA et al, 2001). Essa plataforma apresenta como 
ferramentas: discussão; fórum; chat; permite várias telas aberta ao mesmo tempo; 
etc. (PAIVA, 2010).

2.1.2 TelEduc

Esse ambiente foi gerado, segundo Paiva (2010), para atender o processo 
de formação de Educadores para informática educativa, pautada na formação 
contextualizada. Possuem três ferramentas fundamentais: a estrutura do ambiente, a 
dinâmica do curso e a agenda, as outras ferramentas são optativas.

2.1.3 Moodle

Essa plataforma foi criada como um software livre, por Martin Dougiamas, 
constitui uma estrutura modular, possibilitando edições de suas funcionalidades 
(PAIVA, 2010). Esse AVA contém “diversos recursos e ferramentas para criação e 
gestão de cursos” (SOUZA, 2013).

2.2 Cursos Online Abertos Massivos (MOOCs)

Os MOOCS - Massive Online Open Courses - são uma modalidade de ensino 
da EAD com origem aproximadamente em 2008. Conhecidos como cursos abertos 
em massa, foram criados pelos canadenses Stephen Downes e George Siemens, 
que ofereceram um curso online aberto e gratuito chamado Connectivism and 
Connective Knowledge, para 25 alunos presenciais e para outros 2.300 alunos online 
(MACKNESS et. al., 2010; FROLOV; JOHANSSON, 2013).

O desenvolvimento dos MOOCs está enraizado dentro dos ideais de abertura 
na educação, de que o conhecimento deve ser compartilhado livremente e de que o 
desejo de aprender deve ser satisfeito sem restrições demográficas, econômicas e 
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geográficas (YUAN; POWELL, 2013).
Os Moocs podem ser classificados em duas categorias: xMooc e cMooc. Mattos 

(2015) apresenta algumas características, conforme Tabela 1 a seguir:

Objetivos

xMooc cMooc
- Transmitir de maneira massiva e estru-
turada os
conteúdos;
- Atingir várias regiões geográficas;
- Experimentar novos formatos temáticos,
diferentes do tradicional;
- Permitir acesso gratuito e de qualidade.

- Favorecer a colaboração e cone-
xão
entre os cursistas;
- Estabelecer parâmetros para
colaborações futuras;
- Alcançar distintos setores de cur-
sistas.

 Tabela 1 - Características do xMooc e cMooc
Fonte:Adaptado de MATTOS (2015, p.40)

As principais plataformas utilizadas são Coursera, Udemy, Veduca e EdX. A 
caracterização dos MOOCs baseia-se nos seguintes critérios: (a) Acesso aberto 
ao curso; (b) Escalabilidade; (c) Acompanhamento da performance do aluno, por 
meio de atividades que visam determinar o nível de aprendizado; e (d) Participação 
assíncrona, no período de oferecimento do curso (GLANCE; FORSEY; RILEY, 2013).

3 |  METODOLOGIA

A presente pesquisa se caracteriza, quanto aos objetivos e procedimentos, como 
exploratória e bibliográfica, respectivamente. Exploratória, por “proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito”; e bibliográfica, 
uma vez que foi “desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002).

4 |  AVAS E MOOCS: DIFERENTES ABORDAGENS

Na modalidade EaD, a mediação didático-pedagógica ocorre com a utilização 
de recursos tecnológicos, como os AVAs e as plataformas MOOCs.  Os AVAs 
agregam tecnologias e disponibilizam ferramentas de coordenação, comunicação, 
administração e cooperação (BRASIL, 2005). Segundo Bastos e Biagiotti (2013), 
os MOOCs possuem a capacidade de gerar novas práticas na educação e agregar 
potencial de inteligência coletiva na web. 

Para a inserção de conteúdo, os AVAs são os recursos de maior uso, tanto 
em cursos regulamentados quanto em cursos livres, como exibe os Gráficos 1 e 2, 
respectivamente.
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Gráfi co 1 - Recursos utilizados na distribuição de conteúdos em cursos regulamentados, em 
percentual.

Fonte: Censo Ead.Br (2016)

Gráfi co 2 - Recursos utilizados na distribuição de conteúdos em cursos livres, em percentual
Fonte: Censo Ead.Br (2016)

Três principais aspectos diferenciam os MOOCs da EaD tradicional: (1) são 
abertos e não apresentam pré-requisitos para ingresso; (2) o processo de avaliação 
envolve questionários, correção de atividades, e avaliações por pares e de postagens 
em fóruns de discussão; e (3) o objetivo principal é massifi car os cursos via rede, 
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enquanto os AVAs podem oferecer apoio ao ensino presencial ou oferecer cursos 
virtuais fechados (SOUZA e CYPRIANO, 2016).

As concepções sobre aprendizagem também são distintas nos AVAs e 
plataformas de MOOCs. Os AVAs se baseiam na concepção construtivista, que 
entende o aprendizado como algo que se consolida a partir de um conhecimento 
prévio. A teoria conectivista é referência para os MOOCs, e considera que o modo de 
aprendizagem é modificado por meio do uso massivo e frequente das tecnologias de 
informação no acesso às redes sociais e conteúdos científicos (SOUZA, 2016).

5 |  CONCLUSÃO

A EaD mostra-se uma importante modalidade para o desenvolvimento 
educacional, principalmente devido às suas características, que possibilitam a 
formação do aprendiz a distância, abrangendo regiões de difícil acesso e reduzindo 
custos.

O uso de AVA, como apoio à EaD, tem revelado inúmeras oportunidades de 
experiências inovadoras, com a disponibilização de materiais midiáticos, eficácia 
dos processos de comunicação síncronos e assíncronos, execução de trabalhos 
colaborativos, e construção coletiva de conhecimentos.

Os MOOCs possuem grande potencial ao permitir que as instituições consigam 
atingir um elevado número de alunos que podem ter acesso a conteúdos de forma 
livre e aberta. Outra questão se refere à integração com as redes sociais, o que 
agiliza o processo interativo entre os aprendizes. No entanto, duas limitações podem 
influenciar no processo de ensino e aprendizagem: a não interação efetiva entre 
alunos e professores, e o alto grau de descontinuidade dos cursos.

Dessa forma, é possível verificar que o uso das tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) têm criado possibilidades e desafios em diferentes aspectos da 
educação online. Logo, as TICs são importantes recursos para auxiliar e promover 
estratégias de ensino e aprendizagem, facilitando a equidade, a inovação e a qualidade 
na construção do conhecimento.
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