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APRESENTAÇÃO

Brinquedo que for dado, criança brinca
 brincando com fardado, criança grita

 mas se leva pro sarau, a criança rima
 (Carnevalli, Rafael, 2015)

A Educação, nas suas diversas dimensões, seja política, cultural, social ou 
pedagógica, é articular, acompanhar, intervir e executar e o desempenho do aluno/
cidadão. As dimensões pedagógicas são capazes de criar e desenvolver sua 
identidade, de acordo com o seu espaço cultural, pois possuem um conjunto de 
normas, valores, crenças, sentimentos e ideais. Sobretudo, na maneira de conhecer 
as pessoas e conhecer o mundo, suas expressões criativas, tudo isto, é um espaço 
aberto para o desenvolvimento de uma Proposta Pedagógica adequada à escola 
e de acordo com o disposto na Lei no 9394/96, Título II, Art. 2o: “A educação, 
dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
Diante das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo 
contemporâneo, a escola vem sendo questionada acerca do seu papel nesta 
sociedade, a qual exige um novo tipo de trabalhador, mais flexível e polivalente, 
capaz de pensar e aprender constantemente, que atenda as demandas 
dinâmicas que se diversificam em quantidade e qualidade. A escola deve 
também desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício 
autônomo, consciente e crítico da cidadania. Para isso ela deve articular o 
saber para o mundo do trabalho e o saber para o mundo das relações sociais. 
No seu âmbito mais amplo, são questões que buscam apreender a função social dos 
diversos processos educativos na produção e reprodução das relações sociais. No plano 
mais específico, tratam das relações entre a estrutura econômico-social, o processo de 
produção, as mudanças tecnológicas, o processo e a divisão do trabalho, a produção e 
a reprodução da força de trabalho e os processos educativos ou de formação humana. 
Nesta nova realidade mundial denominada por estudiosos como sociedade do 
conhecimento não se aprende como antes, no modelo de pedagogia do trabalho 
taylorista / fordista fundadas na divisão entre o pensamento e ação, na fragmentação 
de conteúdos e na memorização, em que o livro didático era responsável pela 
qualidade do trabalho escolar. Hoje se aprende na rua, na televisão,  no computador 
em qualquer lugar. Ou seja, ampliaram-se os espaços educativos, o que não 
significa o fim da escola, mas que esta deve se reestruturar de forma a atender as 
demandas das transformações do mundo do trabalho e seus impactos sobre a vida 
social. A obra “A EDUCAÇÃO EM SUAS DIMENSÕES PEDAGÓGICA, POLÍTICA, 



SOCIAL E CULTURAL” em seus 04 volumes compostos por capítulos em que os 
autores abordam pesquisas científicas e inovações educacionais, tecnológicas 
aplicadas em diversas áreas da educação e dos processos de ensino.  Esta obra 
ainda reúne discussões epistemológicas e metodológicas da pesquisa em educação, 
considerando perspectivas de abordagens desenvolvidas em estudos e orientações 
por professores da pós-graduação em educação de universidades públicas de 
diferentes regiões/lugares do Brasil. Essa diversidade permite aos interessados na 
pesquisa em educação considerando a sua diversidade e na  aproximação  dos textos 
percebe-se a polifonia de ideias de professores e alunos pesquisadores de diferentes 
programas formativos e instituições de ensino superior, podendo também cada leitor se 
perceber na condição de autor de suas escolhas e bricolagens teórico-metodológicas. 
  Entendemos que esses dois caminhos, apesar de diferentes, devem ser traçados 
simultaneamente, pois essas aprendizagens não são pré-requisito uma da outra; 
essas aprendizagens acontecem ao mesmo tempo. Desde pequenas, as crianças 
pensam sobre a leitura e a escrita quando estão imersas em um mundo onde há, 
com frequência, a presença desse objeto cultural. Todo indivíduo tem uma forma de 
contato com a língua escrita, já que ele está inserido em um mundo letrado. Segundo 
a educadora Telma Weiz, “a leitura e a escrita são o conteúdo central da escola e têm 
a função de incorporar à criança a cultura do grupo em que ela vive”. Este desafio 
requer trabalho planejado, constante e diário, além de conhecimento sobre as teorias 
e atualizações. Enfim, pode-se afirmar que um dos grandes desafios da educação 
brasileira hoje é não somente garantir o acesso da grande maioria das crianças e 
jovens à escola, mas permitir a sua permanência numa escola feita para eles, que 
atenda às suas reais necessidades e aspirações; é lidar com segurança e opções 
políticas claras diante do binômio quantidade versus qualidade. Escrever é um caso 
de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer 
matéria vivível ou vivida. (GILLES DELEUZE, A literatura e a vida. In: Crítica e Clínica) 
Finalmente, uma educação de qualidade tem na escola um dos instrumentos mais 
eficazes de tornar-se um projeto real. A escola transforma-se quando todos os 
saberes se põem a serviço do aluno que aprende, quando os sem vez se fazem ouvir, 
revertendo à hierarquia do sistema autoritário. Esta escola torna-se, verdadeiramente 
popular e de qualidade e recupera a sua função social e política, capacitando os 
alunos das classes trabalhadoras para a participação plena na vida social, política, 
cultural e profissional na sociedade.

Boa leitura!!!

Solange Aparecida de Souza Monteiro
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RESUMO: O objetivo deste artigo é investigar 
a relação custo-benefício de uma capacitação 
online oferecida aos tutores de um curso técnico de 
nível médio de uma instituição pública do estado 
de São Paulo. Considerando a necessidade 
de acompanhamento das mudanças exigidas 
pela sociedade e o rompimento da resistência 
à novas oportunidades - em especial as 
proporcionadas pela educação a distância - 
o presente trabalho faz uma análise de um 
curso de formação de mediadores em EaD no 
ano de 2018. A referida capacitação teve uma 
carga horária de 30 horas e se deu por meio de 
plataforma virtual de aprendizagem. A amostra 
constituiu-se de 29 professores de escolas 
técnicas situadas no estado de São Paulo 
pertencentes ao quadro de tutores do curso 
técnico de nível médio em Guia de Turismo – 

modalidade EaD. Todos os professores inscritos 
no treinamento são docentes de escolas 
técnicas e atuam também como professores de 
cursos presenciais. Os resultados sugerem que 
a capacitação oferecida de modo online aos 
professores tutores se mostrou bastante viável 
e promissora, uma vez que oferece alternativas 
a problemas recorrentes na rotina dos docentes 
como a escassez de tempo e a alta carga 
horaria de trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: Capacitação de tutores. 
Formação continuada. EAD.

SELF-INSTRUCTION CONTINUING 
TRAINING - AN ANALYSIS BASED ON 

TUTOR EXPERIENCE FROM A DISTANCE 
COURSE

ABSTRACT: The purpose of this paper is to 
investigate the cost-effectiveness of an online 
training offered to tutors of a mid-level technical 
course. Considering the need to follow the 
changes demanded by society and the breaking 
of resistance to new opportunities - especially 
those offered by e-learning - this paper analyzes 
an e-mediators training course offered by a 
public institution in 2018. This training had a 
workload of 30 hours and took place through a 
virtual learning platform. The sample consisted 
of 29 teachers of Technical Schools located in the 
state of São Paulo who belonged to the tutoring 
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board of the middle school technical course in Tourism Guide - distance education 
modality. All teachers enrolled in the training are teachers of technical schools and 
act as classroom teachers. The results suggest that the online training offered to tutor 
teachers proved to be quite viable and promising, as it offers alternatives to recurring 
problems in the routine of teachers such as the shortage of time and the high workload.
KEYWORDS: Tutors training. Continuing education. EAD.

1 |  INTRODUÇÃO

A Educação a Distância tem sido um dos segmentos educacionais que mais 
tem crescido nos últimos tempos (BURGE et al., 1991). No entanto, esta modalidade, 
que tem como objetivo principal a flexibilização do estudo (GARCEZ; RADOS, 
2002) apresenta particularidades que precisam ser monitoradas. É caso do uso 
das tecnologias de forma geral. Para Belloni (2002), a pedagogia e a tecnologia 
(entendidas como processos sociais) sempre andaram de mãos dadas.  Com relação 
ao uso dessas tecnologias, Pereira (2008) defende que a educação a distância 
pressupõe a combinação de tecnologias convencionais e modernas que possibilitam 
o estudo individual ou em grupo, nos locais de trabalho ou fora, por meio de métodos 
de orientação e tutoria a distância, contando com atividades presenciais específicas, 
como reuniões do grupo para estudo e avaliação. Com relação aos usuários desta 
tecnologia responsáveis em transmitir o conteúdo instrucional, os tutores, há ainda que 
se considerar outras variáveis, como por exemplo, a estrutura onde se desenvolvem 
as aulas, que é bastante diferenciada do ambiente presencial. Para Santos (2002), 
o ensino presencial requer uma demanda maior de docentes e apresenta um corpo 
discente homogêneo estruturado em espaços físicos permanente. Já no ensino a 
distância constata-se uma demanda maior de alunos geograficamente dispersos 
e um corpo docente mais reduzido. Consequentemente os aspectos relacionados 
as práticas docentes, de comunicação e recursos e estruturas administrativas são 
modificadas no ensino a Distância em virtude das diferenças existentes.

É neste cenário que o curso online de Formação de Professores Mediadores 
para Educação a Distância (EaD) está inserido. Criado com o objetivo de possibilitar 
a capacitação de educadores que pretendem atuar como tutores mediadores de EaD, 
abordando práticas de comunicação, mediação e metodologias de ensino, amplia 
oportunidades e promove a democratização do ensino, permitindo aos docentes 
que, por motivo de distância e/ou de deslocamento por meio de transporte público, 
de horário de trabalho ou que apresentam dificuldade em frequentar os cursos 
regulares presenciais, consigam conciliar o cotidiano conturbado com a realização 
de capacitação continuada. Neste sentido, a modalidade online permite uma 
combinação eficaz de estudo e trabalho, garantindo que o docente permaneça em 
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seu próprio ambiente, seja ele profissional ou cultural, fazendo com que o processo 
de aprendizagem se desenvolva no mesmo ambiente em que se trabalha e vive.

Para Vilarinho e Sande (2003), a atualidade da educação continuada se depara 
com a necessidade de acompanhar as mudanças exigidas pela sociedade ao mesmo 
tempo em que precisa romper as resistências às novas possibilidades que se abrem 
com a utilização das tecnologias, sem retornar ao tecnicismo educacional.  Desta 
forma, para atuar no curso de Guia de Turismo – modalidade EaD, é necessário que 
o docente passe anualmente por uma capacitação específica, que visa reciclar e 
agregar novos conhecimentos necessários para a tutoria do curso. Para Gonçalves 
(2007), Chaquime e Mill (2016), no âmbito da EaD, pode-se definir tutoria como o 
conjunto de ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar as 
capacidades básicas dos acadêmicos. A atividade de tutoria, portanto, diz respeito 
ao acompanhamento próximo e a orientação sistemática de grupos de alunos 
realizada por pessoas experientes na área de formação (SCHNEIDER; MORAES, 
2017). Tem como objetivos gerais ampliar as perspectivas na formação, integrando 
as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, elaborando coletivamente e 
criticamente a experiência de aprendizagem. Nesta mesma linha, Moore (1996) 
relata que o professor é um planejador que deve satisfazer as necessidades dos 
alunos mediante a facilitação do estudo independente e individualizado, através do 
diálogo e dos meios técnicos. O desempenho do tutor é fundamental na qualidade 
do processo ensino-aprendizagem. Sua competência científica e pedagógica e suas 
atitudes em relação ao processo de transformação e assimilação de conhecimentos 
são essenciais para uma boa atuação do aluno no processo educacional como um 
todo. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é descrever a experiência de 
professores tutores na capacitação continuada oferecida totalmente a distância 
promovida pela instituição.

2 |  METODOLOGIA 

Participaram da capacitação de professores tutores ao todo 29 professores 
pertencentes ao quadro de docentes da instituição no ano de 2018. O curso teve 
duração do 30 horas realizadas totalmente a distância, por meio de ambiente virtual 
de aprendizagem e foi dividida em cinco unidades cujos assuntos retratam temas 
referentes ao cotidiano e à conduta do tutor, bem como de sua prática docente, a 
saber:

Unidade 1 Educação a distância e o cenário educacional.
Unidade 2 Competências docentes para EaD.
Unidade 3 Organização do tempo
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Unidade 4 Ferramentas de mediação
Unidade 5 Metodologias de aprendizagem inovadoras

A Unidade 1 traz como reflexão principal o cenário educacional onde a 
educação a distância está inserida. Aborda-se de forma mais profunda as mudanças 
verificadas pelos agentes envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem, a 
saber, professores e alunos. A unidade 2 discute as competências necessárias para 
um tutor no campo da educação a distância. O cerne da questão proposta nesta 
unidade reside no perfil do tutor e na concepção de que a educação a distância 
exige um profissional bastante conectado com as Tecnologias Digitais da Informação 
e Comunicação (TDIC), que deve ser capaz de mediar a relação do estudante 
com o ambiente virtual com muita capacidade de comunicação; sendo, ao mesmo 
tempo, facilitador e motivador para uma aprendizagem significativa. Em EaD esse 
profissional, normalmente, recebe o nome de professor mediador. A unidade 3 aborda 
a questão da gestão do tempo e em como esta organização interfere nas ações do 
professor mediador. Este assunto merece destaque uma vez que visa reforçar a 
flexibilidade de tempo ofertada pela modalidade EaD, mas também, fortalecer no 
indivíduo a necessidade de disciplina e foco para que se obtenha os resultados de 
aprendizagem planejados. A unidade 4 apresenta algumas ferramentas utilizadas 
na mediação de cursos a distância e como se dá este processo de interação entre 
aluno e tutor. Esclarece que a tecnologia não é um fim por si somente, mas que 
precisa estar amparada por um modelo pedagógico e por uma metodologia que 
permita ao tutor ser parte atuante na construção da aprendizagem do aluno (SILVA, 
2013). A unidade 5 aborda metodologias ativas possíveis de serem implementadas 
na educação a distância. Apresenta metodologias que estão em evidência como a 
sala de aula invertida (flipped classroom), aprendizagem baseada em problemas 
(PBL), objetos de aprendizagem e cultura maker.

A cada unidade concluída, o cursista é submetido a uma avaliação constituída 
por uma situação problema relativa ao assunto abordado. É importante ressaltar que 
o ambiente virtual de aprendizagem apenas permite ao cursista avançar no curso 
após a realização de cada avaliação intermediária. Por fim, o cursista realiza uma 
avaliação composta por 15 questões de múltipla escolha, também formatadas como 
situações problema, que permite ao cursista obter o certificado de realização, caso 
acerte 70% das questões avaliativas.

Como instrumento de coleta de dados foi aplicado, ao final da capacitação, 
um questionário online com o propósito de averiguar, segundo a percepção dos 
professores tutores, os pontos positivos, os pontos negativos e as dificuldades 
encontradas durante a realização das unidades. 
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os professores mediadores que atuam no curso Técnico em Guia de 
Turismo – modalidade EaD, dois não concluíram a capacitação (7%). Entre os 
motivos alegados estão um falecimento de familiar e uma mudança de emprego. 
Quatro tutores (14%) não alcançaram a pontuação mínima para solicitar o certificado 
e foram orientados a refazer o curso. Após nova tentativa, todos conseguiram obter 
pontuação satisfatória e finalizar a capacitação. 

Entre as vantagens citadas pelos professores no questionário aplicado após a 
finalização das unidades, estão a flexibilidade de tempo e espaço (100%). Os tutores 
relataram que a modalidade EaD possibilita a inserção do estudo em momentos 
diversos. Além disso, os deslocamentos foram consideravelmente minimizados, 
resultando tanto em economia financeira quanto em tempo, que pôde ser redirecionado 
e utilizado em circunstâncias diversas, como mais momentos familiares, de descanso 
ou mesmo na conciliação com outro curso. A desvantagem mais citada no modelo 
apresentado (40%) foi a necessidade de aguardar o retorno da intervenção do 
suporte técnico quando necessário, uma vez que este somente funcionava em 
horário comercial e, muitas vezes, os professores mediadores aproveitavam as 
noites ou os finais de semana para concluir alguma tarefa. A sensação de solidão 
também foi citada pelos cursistas como uma desvantagem do modelo. 32% dos 
cursistas relataram que sentiram falta de contato humano nas discussões dos temas 
abordados na capacitação e sugeriram a criação de um chat ou a disponibilização 
de uma ferramenta de web conferência para participação opcional daqueles que 
quisessem conversar entre si e/ou com algum responsável pelo curso.

A figura 1 apresenta os índices obtidos nas avaliações intermediárias e na 
avaliação final dos professores mediadores na capacitação ofertada:
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Figura 1-índices obtidos nas avaliações intermediárias e na avaliação final.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação resgatada e as impressões dos docentes partícipes acabou por 
reforçar a importância da oferta de meios alternativos para a formação continuada 
do professor que atua no curso Técnico de nível médio em Guia de Turismo – 
modalidade EaD, Ao fazer isso, ressalta e incentiva os docentes do seu quadro, 
permitindo um melhor aproveitamento do tempo e contribuindo, desta forma para 
uma melhor qualidade de vida, uma vez que, organizando seus próprios horários, 
o professor mediador tem mais chance de conciliar o tempo dedicado à reciclagem 
profissional com as demandas familiares e pessoais.  Os resultados são condizentes 
com Geller et al (2006) quando afirma haver uma transformação social importante 
no processo educativo mediado por recursos telemáticos, flexibilizando as relações 
sociais estabelecidas nesse processo. Considerando os recursos disponíveis pelas 
tecnologias da informação e da comunicação, é possível tornar os ambientes virtuais 
mais personalizados. Desta maneira, percebeu-se a compreensão e a aplicação 
prática dos conceitos. Além disso, notou-se nas considerações dos docentes, uma 
maturidade racional que fugiu do discurso mais comum e conservador, possibilitando 
uma discussão sobre o novo perfil dos docentes diante desta perspectiva cultural 
mais alinhada às tecnologias da informação e comunicação.

Em síntese, conclui-se que é importante oferecer, além do presencial tradicional, 
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um modelo online de formação continuada para os professores-tutores, bem como 
outras metodologias que potencializam a comunicação interativa, oportunizando 
a participação ativa do cursista numa pedagogia basEaDa na coautoria, na 
aprendizagem participativa e dialógica que rompe com o modelo clássico de 
comunicação e possibilita que estes exerçam a autonomia. 
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