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APRESENTAÇÃO

O e-book “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as 
Políticas Públicas” reuni pesquisas entorno de um debate atualizado e propositivo 
sobre a educação no Brasil. Apresentamos um conjunto de resultados e propostas 
que visam contribuir com a educação brasileira a partir de um diálogo intercultural e 
suas relações com as políticas públicas em educação.

São 108 artigos divididos em 5 Volumes. No Volume 1, os artigos foram reunidos 
em torno de temáticas voltadas para Políticas Públicas, Gestão Institucional e História 
e Desafios Socioeducacionais, totalizando 20 textos inéditos.

No Volume 2, os temas selecionados foram Educação Superior e Formação de 
Professores. São 21 artigos que chamam para um diálogo propositivo e instigante. 
O índice é um convite a leitura.

Compõe o Volume 3, 25 artigos em torno das temáticas Prática Pedagógica, 
Educação Especial e Interdisciplinaridade. Este volume é bem crítico e traz propostas 
inovadoras que merecem atenção especial do leitor. 

O Volume 4 traz 20 artigos bem estruturados e também inéditos que discorrem 
sobre práticas e propostas para a prática do uso das tecnologias em espaço escolar 
e da Educação de Jovens e Adultos. 

Fechamos a obra com 22 artigos selecionados para o Volume 5, agrupados 
em torno das temáticas do Ensino Fundamental, da Educação Infantil e de Gênero 
e Racismo.

A obra “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as Políticas 
Públicas” está completa e propõe um diálogo útil ao leitor, tanto no desenvolvimento 
de novas pesquisas quanto no intercâmbio científico entre pesquisadores, autores 
e leitores.

Boa leitura!

Willian Douglas Guilherme
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RESUMO: Com o desenvolvimento das 
Tecnologias da Informação e Comunicação, 
cada vez mais se fala sobre as transformações 
e impactos das mídias digitais. Segundo Sousa 
(2015) as mídias digitais são um conjunto de 
veículos e aparelhos de comunicação baseados 
em tecnologia digital que permite a distribuição 
ou comunicação digital das obras intelectuais 
escritas, sonoras ou visuais. Neste sentido 
os REAs (Recursos Educacionais Abertos), 
têm o intuito de compartilhar e disseminar 
conhecimento, através da produção de 
materiais didáticos que podem dar sustentação 
a uma Educação Aberta (EA) de qualidade. Este 

trabalho faz o relato de uma oficina educativa 
que teve a EA e os REAs como tema, analisando 
tanto do ponto de vista da sua utilização, quanto 
a produção de REAs, proporcionando também 
uma reflexão sobre as licenças flexíveis. A 
oficina se desenvolveu em dois momentos: 
no primeiro foram tratados os aspectos 
teóricos concernentes ao tema. E no segundo 
momento, foi solicitado aos participantes que 
explorassem o material apresentado para que, 
em seguida, cada grupo produzisse um REA e 
o apresentasse aos demais colegas. O principal 
propósito foi oferecer, aos participantes, 
experiências significativas quanto ao uso de 
REAs e as possibilidades teóricas e práticas 
do seu trabalho. Depois de finalizada a oficina, 
foi aplicado um questionário online onde os 
participantes puderam avaliá-la. Através dos 
resultados percebeu-se que a divulgação dos 
conteúdos através da oficina foi avaliada como 
positiva, mas reconheceu-se que o assunto 
ainda está restrito a um grupo pequeno de 
educadores, o que denota a necessidade da 
continuidade do trabalho com o tema. 
PALAVRAS-CHAVE: Mídias digitais; Educação 
Aberta; REAs; Licenças; Oficinas

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER): 
THE DESCRIPTION OF A WORKSHOP

ABSTRACT: As Information and Communication 
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Technologies develop, more and more people are talking about the transformations 
and impacts of digital media. According to Sousa (2015) digital media is a set of 
communication vehicles and devices based on digital technology, that allows the 
distribution of written, audible and visual intellectual materials. In this sense the Open 
Educational Resources (OER) aim to share knowledge, through the production of 
teaching materials that can support a quality Open Education (OE). This paper reports 
on an educational workshop that had OE and OER as its subject, analyzing both from 
the point of view of its use and the production, also providing a reflection on flexible 
licenses. The workshop was developed in two moments: the first one dealt with the 
theoretical aspects concerning the subject; in the second moment, the participants 
were asked to explore the material presented, and each group produced an OER and 
presented it to the other colleagues. The main purpose was to provide the participants 
with a meaningful experience regarding the use of OERs, and the theoretical and 
practical possibilities of it. After the workshop was finished, an online questionnaire 
was applied in which the participants were able to evaluate it. Through the results it 
was noticed that the workshop was evaluated as positive, but it was recognized that 
the subject is still restricted to a small group of educators, which denotes a need for the 
continuation of the work with the subject.
KEYWORDS: Digital Media, Open Education, Open Educational Resources, Licenses, 
Workshop.

1 |  INTRODUÇÃO

A educação passa por constantes transformações tecnológicas em todos 
os seus seguimentos. Essas transformações têm fomentado discussões acerca 
da forma com que os conteúdos e materiais didáticos estão sendo produzidos e 
disponibilizados por estudantes e professores nas mídias digitais.

No sentido técnico, o termo mídia digital em oposição a mídia analógica, refere-se 
a mídia eletrônica que trabalha com codecs digitais. No sentido mais amplo, mídia 
digital pode ser definida como o conjunto de veículos e aparelhos de comunicação 
baseados em tecnologia digital, permitindo a distribuição ou comunicação digital 
das obras intelectuais escritas, sonoras ou visuais. No sentido técnico, mídias 
digitais podem ser computadores, telefones celulares, smartfones, compact disc, 
vídeos digitais, televisão digital, internet (WWW), jogos eletrônicos e outras mídias 
interativas (SOUSA, 2015, p. 26).

Muitos desses materiais educacionais têm licenças restritas ou são 
disponibilizados em mídias digitais não compartilhadas, o que dificulta o seu acesso 
e utilização. Essa perspectiva vai de encontro com o paradigma do acesso livre ao 
conhecimento, que tem na Educação Aberta (EA) o seu alicerce, como estratégia de 
garantia da democratização do ensino.

A Educação Aberta (EA) consiste em práticas pedagógicas diversas que vão 
além do formato de um professor para muitos alunos e do currículo pré-formulado e 
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pouco flexível. Ela prevê o acesso aberto (na maioria das vezes, gratuito) a materiais 
educacionais produzidos por instituições governamentais, acadêmicas e empresas, 
tendo como pré-requisito o autodidatismo do estudante e a acessibilidade.

De acordo com Pereira (2015), a terminologia “educação aberta” foi utilizada 
pela primeira vez na Conferencia da UNESCO de 2012. Esta “abertura” não é 
necessariamente dependente de desenvolvimentos tecnológicos e antecede a 
popularização de dispositivos digitais, da internet e da web, mas pode ser fortalecida 
por novas mídias (AMIEL, 2012 apud SANTAELLA, 2014).

Contudo, a disseminação do acesso à internet e aos dispositivos móveis 
originou a necessidade de um acesso mais democratizado ao conhecimento. No 
Livro Educação Aberta, Kahle (2014, p.29), diz que:

A educação aberta traz seu próprio conjunto de objetivos, valores e aspirações que 
transcendem qualquer projeto específico ou a qualidade funcional de tecnologia. 
Educação aberta, conteúdo aberto e código aberto como uma ideia coletiva 
são frequentemente discutidos como um meio de libertação (Unsworth, 2004), 
capacitação e democratização.

Nesse contexto, o uso de recursos/materiais educacionais em diversos formatos 
e ambientes online abertos que permitam adaptações e recombinações, conforme o 
objetivo de uso e a identidade local, é o que caracteriza o REA (Recurso Educacional 
Aberto). Segundo a UNESCO/COL (2011, p.v) os REAs são:

...materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia, que 
estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo 
que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos 
abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. 
Podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, 
artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra ferramenta, 
material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento.

Dessa forma, os Recursos Educacionais Abertos (REAs) consistem em materiais 
educativos (compostos por conteúdo de aprendizagem, formatos técnicos abertos 
e licenças abertas) que possuem como principal característica a disponibilização 
de acesso aberto para os seus usuários. Por “acesso aberto” compreende-se a 
permissão de uso que é dada. Essa permissão está associada a cinco liberdades 
que podem ser concedidas ao usuário final pelo autor do REA, também conhecidas 
como 5Rs:

1. Reuso: o usuário tem a liberdade de utilizar o recurso quantas vezes achar 
necessário;

2. Remixe: o usuário tem a liberdade de combinar e fazer misturas e colagens 
de um REA com outros REAs, dando origem a novos materiais;

3. Revisão: o usuário tem a liberdade de traduzir, modificar/aprimorar e 
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adaptar o recurso de acordo com as suas necessidades;

4. Redistribuição: o usuário tem a liberdade para disponibilizar o recurso 
original e a nova versão para quem e quando quiser;

5. Retenção: consiste na liberdade do usuário em fazer cópia do REA e 
guardá-lo em qualquer dispositivo pessoal.

A sua disseminação coaduna-se com a cultura livre e com a produção de 
conhecimento colaborativa, na qual busca-se dar acesso à informação ao maior 
número de pessoas possível.

Nesta perspectiva, neste trabalho faremos um relato de uma oficina educativa 
que teve a EA e os REAs como tema e que originou-se a partir de um curso ofertado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para 
profissionais que atuam na Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Este curso, denominado “Embaixadores REA”, teve como meta ofertar uma 
formação ampla e fundamentada teoricamente nas temáticas supracitadas, que 
pudesse servir de base para a disseminação da EA e dos REAs nas instituições 
educacionais públicas brasileiras.

2 |  OFICINA REA

O objetivo da proposta de realização de uma oficina foi proporcionar uma 
formação inicial sobre os REAs para os participantes de um Grupo de Pesquisa em 
Educação a Distância de uma instituição educacional pública, com ênfase em uma 
perspectiva pedagógica da sua utilização.

O intuito foi proporcionar uma reflexão sobre a Educação Aberta (EA), os 
Recursos Educacionais Abertos (REAs) e as licenças flexíveis a partir de uma 
perspectiva de criação, produção, adaptação e disseminação de recursos e materiais 
educativos.

Toda a fundamentação teórica utilizada no planejamento e execução da oficina 
foi adquirida através dos cursos “REA” e “Embaixadores REA” que estão indicadas 
nas Referências, porém, como trata-se de um curso que a CAPES destinou à um 
público específico, o acesso ao seu conteúdo ainda está restrito.

A formação foi organizada em duas etapas. Na primeira etapa foram abordados 
os conceitos e princípios da Educação Aberta e dos chamados Recursos Educacionais 
Abertos (REAs), passando por fundamentos da cultura digital e da cultura livre, que 
são o pano de fundo dos REAs.

Em seguida, foram discutidos novos modelos na produção, disseminação e 
uso de recursos didáticos digitais e impressos partindo de noções sobre licenças e 
padrões e protocolos abertos. Na segunda etapa, foram apresentados exemplos de 
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repositórios de REAs e solicitou-se que os participantes os explorassem, para em 
seguida, apresentá-los aos demais colegas. A visualização da sequencia didática 
pode ser feita por meio da Tabela 1.

Descrição das atividades

1º Passo 1. Conceitos e princípios dos Recursos Educacionais Abertos.

2º Passo 2. Cultura Digital e Cultura Livre.

3º Passo 3. Questões técnicas e legais.

4º Passo 4. Oficina sobre criação (tema: Carnaval)

5º Passo 5. Exploração e apresentação de repositórios REA.

 Tabela 1 – Sequencia didática da oficina REA
Fonte: Elaborada pelas autoras

Confirme a apresentado na Tabela 1, serão descritos os conteúdos dos Passos 
a seguir:

1º Passo - Conceitos e princípios dos Recursos Educacionais Abertos: 

• Definições sobre Educação Aberta e REA;

• Propostas relacionadas à REA e sua relação com “educação para todos”;

• Panorama do REA no Brasil.

2º Passo - Cultura Digital e Cultura Livre: 

• Princípios libertários da internet e iniciativas em diversos campos do saber: 
além de REA, movimento por dados abertos, música para baixar, software 
livre, democratização da comunicação e práticas de remix.

3º Passo - Questões técnicas e legais: 

• Noções básicas de direito autoral; 

• Licenças abertas (Creative Commons). 

4º Passo - Oficina sobre criação (temática sobre o Carnaval no Maranhão):

• Divisão da turma em quatro grupos para a vivência de uma dinâmica sobre 
o Carnaval no Maranhão. O Grupo 1 ficou responsável por criar um vídeo de 
no máximo 2 minutos sobre a festividade no Maranhão. O Grupo 2 pesquisou 
sobre artigos, reportagens, crônicas referentes ao carnaval maranhense. O 
Grupo 3 procurou em bancos de imagens por fotografias das manifestações 
carnavalescas locais e o Grupo 4 foi responsável por criar uma marchinha 
de Carnaval. Após a conclusão de suas atividades, os grupos interagiram, 
compartilharam seus trabalhos e fizeram um remix. 

5º Passo - Exploração e apresentação de repositórios REA:

• Neste último passo, os participantes exploraram repositórios REA e, ao final, 
compartilharam suas experiências, descrevendo para os colegas os conteú-
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dos e potencialidades de uso do repositório pesquisado. Foram sugeridos 
os seguintes endereços para pesquisa:

http://educacaoaberta.org/cadernorea/

http://remar.dc.ufscar.br/

http://www.indioeduca.org/

http://aberta.org.br/livrorea/artigos/projeto-folhas-e-livro-didatico-publico/

Após consulta aos endereços supracitados, novas ideias sugiram como 
proposta para futuras experiências na produção de novos REAs, além de ter sido 
feito o compartilhamento de novos repositórios pesquisados. 

3 |  AVALIAÇÃO DA OFICINA REA

Depois de finalizada a oficina, foi solicitado aos participantes que preenchessem 
um formulário avaliativo disponibilizado no Google Forms. O objetivo desta avaliação 
foi coletar informações dos participantes, os seus feedbacks sobre a proposta 
executada.

O questionário avaliativo consistiu em cinco perguntas, distribuídas entre 
perguntas abertas (subjetivas) e fechadas (objetivas). Todos que finalizaram a oficina 
preencheram o questionário avaliativo; foram nove respostas ao todo. As perguntas 
do questionário e um resumo das respostas serão apresentados a seguir:

1. Se você pudesse, com uma única palavra, caracterizar a oficina, que palavra 
você usaria?

Figura 1 – Palavra que define a Oficina REA
Fonte: dados da pesquisa

As palavras apresentadas, conforme ilustrado na Figura 1, foram: aprendizado, 
criativa, informativa, inovação, instigante, produtiva e enriquecedora. Como todas 
as palavras acima refletem características positivas entendeu-se que a oficina foi 
avaliada como proveitosa pelos participantes.
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2. Que avaliação você faz da condução das atividades pelas facilitadoras da 
oficina?

Figura 2 – Avaliação sobre a condução das atividades na Oficina REA
Fonte: dados da pesquisa

Conforme os resultados apresentados na Figura 2, a maioria dos participantes 
(88,9%) avaliou como “muito boa” a condução das atividades na Oficina REA, com 
informações repassadas de forma clara, com domínio do tema abordado. Uma 
minoria (11,1%) avaliou que o assunto poderia ser mais aprofundado, o que denota a 
percepção de que deve ser dada continuidade ao trabalho com a temática, conforme 
podemos atestar nas repostas da pergunta número 3.

3. Em relação ao conteúdo abordado na oficina REA, assinale a opção que 
melhor se adequa a sua percepção:

Figura 3 – Percepção sobre o conteúdo abordado na Oficina REA
Fonte: dados da pesquisa

Com base nos resultados apontados na Figura 3, a totalidade dos participantes 
(100%) consideraram o conteúdo bastante relevante para a educação, especialmente 
para a modalidade da Educação a Distância (EaD).
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4. Quais aspectos desta oficina foram mais úteis ou valiosos para você?

Dentre as respostas destacaram-se:

• Conhecimento: alguns participantes enfatizaram o conhecimento dos dife-
rentes tipos de licença e a disponibilidade para produzir, somar e dividir 
conhecimento;

• Reconhecimento das diferentes possibilidades para o trabalho docente atra-
vés da possibilidade de enriquecimento das aulas.

A partir disso, compreende-se que há uma demanda reprimida entre os 
educadores sobre esse assunto, pois percebem a sua importância e a necessidade 
de aprofundamento para o seu domínio, como uma estratégia para qualificar as suas 
práticas educacionais.

5. Que sugestões você daria para melhorar esta oficina?

A maior parte das sugestões se concentrou nos pedidos para que fosse 
dada continuidade ao trabalho sobre o assunto. Muitos participantes disseram 
que gostariam que a atividade tivesse maior duração; houve solicitação para um 
segundo módulo da oficina sobre o assunto para aprofundamento do tema, também 
foi sugerida a execução de um curso sobre mídias digitais e REAs.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por intermédio do curso “Embaixadores REA”, tivemos oportunidade de 
conhecer de forma aprofundada sobre a EA e os REAs, colocando em prática 
conceitos e informações e o mais importante: foi possível divulgar o aprendizado 
para um grupo mais amplo de pessoas.

A oficina buscou mostrar as possibilidades de trabalho por meio da utilização 
e produção dos recursos REAs, ficando perceptível que há uma demanda para 
maiores informações sobre esse assunto, por isso seria pertinente que fosse dada 
continuidade ao trabalho para que em um futuro próximo, possamos ter uma produção 
mais robusta sobre a temática REA nas instituições públicas brasileiras.
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