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APRESENTAÇÃO
Ao pensar a sociedade da informação, num mundo em que o desenvolvimento das 

tecnologias ocorre numa velocidade espantosa, verificamos que não temos mais como 
protelar a percepção de que estamos imersos na era digital. Sabemos que a educação 
está intrinsecamente  ligada a este processo, e para pensá-la, necessitamos refletir sobre 
as características centrais que embasam as relações entre tecnologia, escola e sociedade.

Pensar essas novas relações na contemporaneidade interpõe um grande desafio 
às instituições escolares. Parte-se da necessidade de mediar diálogos entre imigrantes e 
nativos digitais, propondo práticas pedagógicas que envolvam novas linguagens e todos 
os tipos de tecnologias.

Vivemos com uma geração hiperconectada. Assim, é urgente compreender que 
o sujeito “ [...] não é uma inscrição localizável, mas um ponto de conexão na rede [...]” 
(SIBILIA, 2012, p. 177), e que a geração que está na escola é o retrato dos tempos que 
mudam (BAUMANN; LEONCINE, 2018).

Esta obra objetiva levar o leitor a navegar pelas águas do conhecimento. Cada 
capítulo deste e-book destaca importantes contribuições para as discussões que envolvem 
o momento vivido pelas escolas, seus profissionais e estudantes durante a pandemia em 
2020/2021. No decorrer das linhas o leitor encontrará pesquisas científicas, discussões, 
narrativas, projetos e propostas que abordam  o uso das tecnologias, o ensino remoto, a 
educação a distância, as metodologias ativas, o uso de aplicativos, dentre outros.

Com o intuito de promover a circulação desses saberes produzidos pelos vários 
pesquisadores, parte-se do desafio de pensar a intencionalidade da arquitetura atual 
da escola, e sua influência na relação que os usuários estabelecem com tais espaços. 
Visto que, ao viver uma inesperada pandemia, foi preciso apreender novos caminhos 
para reconfigurar a prática pedagógica. Os autores, com seus textos, deixam em cada 
página, reflexões possíveis e construções necessárias instigando tensionar dificuldades 
e apontar as potencialidades encontradas nos mais variados espaços em que foram 
vivenciadas as aulas remotas. Bem como, a influência das tecnologias no processo de 
ensino-aprendizagem nas atividades não presenciais.

Diante dessas considerações, convidamos cada um e cada uma, a seu modo, a 
mergulhar nestes textos para descobrir a beleza da construção coletiva de importantes 
saberes, reflexos da experiência única de cada sujeito autor. 

Mais do que nunca, é fundamental repensar a educação no coletivo. Romper com 
a lógica da linearidade e da transmissão do conhecimento abre as portas para que as 
novas formas de ensinar e aprender sejam reconfiguradas e ressignificadas pelo uso 
das tecnologias. Mais do que isso, a relação educação e tecnologia precisa incorporar 
significados, sentimentos e emoções.
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RESUMO: O presente trabalho propõe-se a 
tratar da perspectiva de compreender como 
alunos de um curso de Especialização a 
distância, do Campus Avançado Natal Zona 
Leste do IFRN, vem se apropriando do processo 
de ensino e aprendizagem nesta modalidade. O 
interesse pela temática surgiu mediante ao fato 
dos pesquisadores envolvidos serem docentes 

e discentes do referido nível de ensino e por 
identificarmos a necessidade de refletir sobre o 
contexto de formação nos nossos cursos de pós-
graduação. Como objetivo geral, pretendemos 
identificar e analisar as apropriações dos 
estudantes sobre aprendizagem e ensino na 
modalidade EaD, no curso de Especialização em 
Tecnologias Educacionais e Ensino a Distância. 
Como método, partimos da abordagem 
qualitativa de pesquisa, com investigação de 
cunho exploratório-interpretativo, utilização de 
procedimentos como levantamento bibliográfico, 
revisão de literatura da área, reuniões de 
estudo, aplicação de questionários e elaboração 
de narrativas (auto) biográficas textuais de 
experiência via AVA/Moodle, com emprego 
de análise de conteúdos para interpretação e 
discussão de dados. Nossa fundamentação 
teórica reúne estudos do campo de formação, 
ensino na modalidade EaD e ensino superior, 
bem como concepções de aprendizagem. 
Prospectamos como resultados apreender as 
percepções dos discentes para contribuir com 
o incremento do ensino nos cursos de pós-
graduação e aprimorar as práticas educativas 
construídas no ensino a distância no IFRN.
PALAVRAS - CHAVE: Educação a distância. 
IFRN. Narrativas. 

CONCEPTIONS AND EXPERIENCES 
IN DISTANCE EDUCATION: STUDENT 
NARRATIVES ABOUT TEACHING AND 

LEARNING
ABSTRACT: The present work proposes to 
deal with the perspective of understanding how 
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students of a distance specialization course, from the Advanced Natal East Zone campus of 
the IFRN, have been appropriating the teaching and learning process in this modality. The 
interest in the theme arose due to the fact that the researchers involved were professors at 
the aforementioned level of education and because we identified the need to reflect on the 
context of training in our graduate courses. As a general objective, we intend to identify and 
analyze the student appropriations about learning and teaching in the distance education 
modality, in the Specialization course in Educational Technologies and Distance Learning. As 
a method, we started from a qualitative research approach, under exploratory-interpretative 
investigation, using procedures as bibliographic survey, literature review in the area, study 
meetings, application of questionnaires and elaboration of textual narratives via AVA/Moodle 
, using content analysis for data interpretation and discussion. Our theoretical foundation 
brings together studies from the field of training, teaching in distance education and higher 
education, as well as learning concepts, As a result, we seek to apprehend the perceptions 
of students to contribute to the increase of teaching in postgraduate courses and improve the 
educational practices built in distance learning at the IFRN.
KEYWORDS: Distance Education. IFRN. Narratives.

1 |  INTRODUÇÃO
A busca pelo aprimoramento das ofertas de ensino pelas instituições educacionais 

é uma constante e quando falamos em Educação a Distância este fato torna-se mais 
evidente ainda pela característica da abrangência ao acesso, coadunado ao crescente uso 
das tecnologias educacionais. 

A modalidade EaD oportunizou uma inclusão educacional em larga escala, atingindo 
diversos níveis de escolaridade, realidades sociais distintas, motivações particulares e até 
coletivas no campo das políticas e inclusão educacional. 

Diante dos contextos diversos que tenham levado esse contingente de alunos a essa 
modalidade, o que importa é que do outro lado foi preciso entender as demandas e melhorar 
a forma de atingir esse público. Passamos por mudanças significativas na modalidade e 
estas visam aproximar cada vez mais o aluno dessa modalidade, no horizonte da formação 
inicial e continuada. 

É por isso que se faz necessário refletir como as ofertas ocorrem e como elas podem 
ser mais eficientes.

É bastante comum termos alunos na EaD que são trabalhadores e por isso não tem 
tempo disponível diariamente para se deslocar para uma instituição de ensino para concluir 
seus estudos e em se tratando de pós-graduação isso pode significar um estacionamento 
profissional. Os cursos a distância possibilitam que esses profissionais adequem sua 
necessidade profissional com a flexibilidade educacional dessa modalidade. Enquanto 
profissionais da área queremos ofertar cursos de qualidade que motivem os alunos a 
aprender e ir além do conteúdo veiculado, queremos propor metodologias de ensino que 
se alinhem com nosso público-alvo e que produzam saberes significativos, profissionais 
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capacitados e cidadãos atuantes.
Pensando em tudo isso, partimos de problematizações e reflexões a respeito do 

processo de ensino e aprendizagem vivenciado no contexto de um curso de pós-graduação 
ofertado pelo Campus Avançado Natal Zona Leste do IFRN, à luz dos alunos inscritos no 
referido curso. 

O crescimento da modalidade de ensino a distância vem se acentuando cada vez 
mais no âmbito da educação brasileira. No contexto do Ensino Superior e nos cursos 
de pós-graduações lato sensu há uma grande demanda para formação, principalmente, 
mediante o perfil do aluno que almeja obter uma formação neste nível de ensino e com as 
peculiaridades e possibilidades que a modalidade promove. 

No que tange a esta crescente demanda na busca de se qualificar numa nova 
dinâmica de oferta de ensino, no caso específico da modalidade EaD, Kenski1 discute o 
tempo, espaços e tecnologias envolvidos nas novas configurações de aprendizagem que 
envolvem as tecnologias o ensino e a aprendizagem tendo em vista importantes condições 
como flexibilidade, praticidade, organização, autonomia dos sujeitos. 

Em se tratando de cursos de especialização, encontramos um panorama de ensino 
voltado a pessoas adultas, com variedade cultural, social e econômica que estão em 
processo de formação continuada e em busca de aprimoramento profissional. 

Além dos referidos aspectos apresentados acima, nos deparamos com a 
diversificação do contexto de formação, ensino e aprendizagem, mediados por tecnologias 
e ferramentas do universo virtual, o qual compõe o espaço de ensino dos cursos. Desta 
forma, se faz essencial compreendermos, aprimorarmos e ressignificarmos nossas práticas 
nesta modalidade de ensino para este perfil de aluno que exprime outras dinâmicas de 
autonomia, auto formação, criatividade e mediação na construção de novos conhecimentos, 
implicando para os docentes a necessidade de repensar metodologias, feedbacks de 
ensino e interação no ambiente virtual de aprendizagem.

2 |  CARACTERIZANDO O CAMPO DA PESQUISA 
O Campus de Ensino à Distância do IFRN – recentemente designado como Campus 

Avançado Natal Zona Leste - tem na sua oferta de ensino uma gama variada de cursos de 
pós-graduação. Os cursos são destinados à formação continuada de profissionais de áreas 
diversas, tais como: Pedagogia, Gestão/Administração, Língua Portuguesa, Matemática, 
Geografia/Geologia, Tecnologias Educacionais, Educação Profissional; dentre outras. Isto 
é, contamos com uma vasta oferta de especializações que perpassam vários municípios 
do nosso estado, oportunizando acesso e democratização ao ensino nas referidas áreas. 

Nesta perspectiva, pela história e construção da identidade institucional, pelas 
experiências educativas e formativas que vêm sendo construídas no Campus EaD, se faz 

1 KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e tempo docente. Campinas, SP: Papirus, 2013. Coleção Papirus Educação.
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necessário analisar e compreender como vem sendo internalizado, pelos discentes pós-
graduandos outros formatos e modelos de aprendizagem. 

Outro aspecto que gerou motivação para a investigação diz respeito a repensarmos 
a docência e a identidade profissional dos professores formadores destes cursos, uma 
vez que esta identidade demanda novas dimensões para o fazer e para os conhecimentos 
sobre a prática de ensino, mediada pelo AVA e pelas tecnologias educacionais.

O principal objetivo dessa pesquisa é identificar as concepções a respeito do 
processo de ensino e aprendizagem, em contexto de Educação a distância, dos alunos do 
curso de especialização em Tecnologias Educacionais e EaD do Campus Avançado Natal 
Zona Leste do IFRN. Para isso buscaremos verificar como os alunos pós-graduandos se 
apropriam do contexto de formação no qual estão inseridos na modalidade EaD; analisar 
o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido no ambiente virtual com foco nesses 
alunos; refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem no âmbito da EaD, a partir das 
narrativas discentes.

3 |  CAMINHOS A TRILHAR: CONSTRUÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O contexto formativo a qual debruçamos nosso olhar reflete concepções gerais 

sobre formação como caminho contínuo de aprendizagem humana2, percorrido ao longo 
de experiências educativas e/ou profissionalizantes, seja no âmbito do ensino via cursos 
institucionais, seja no âmbito de ensino para um profissional já formado e que se encontra 
em processos de formação continuada, que é o nosso foco no objeto de estudo.

A formação é um processo complexo, dialético, base constituidora de competências, 
habilidades, conhecimentos e saberes. Nesta perspectiva, pensar a formação nos cursos 
de pós-graduação do Campus Avançado Natal Zona Leste do IFRN, à luz dos alunos 
cursistas, põe em relevo conceitos sobre este campo e modalidade, conceitos sobre ensino 
e aprendizagem de adultos no Ensino Superior em interface com o campo de práticas na 
modalidade de ensino a distância em contextos diversos que por ora são propiciados por 
novas formas de aprender e ensinar.3

A formação universitária e o papel do Ensino Superior é pertinente na conjuntura 
global e tecnológica em que vivemos. A formação na pós-graduação como continuidade 
no Ensino Superior também tem positivos impactos na emancipação e nas transformações 
materiais, culturais e subjetivas dos indivíduos.

Deste modo, um novo contexto formativo emerge, considerando as possibilidades 
que as tecnologias educativas favorecem para a internalização e desenvolvimento de 
processos de ensino e aprendizagem, ressignificados também em seus aparatos sócio-

2 GARCIA, Carlos. Formação de Professores para uma mudança educativa. 5 ed. Porto: Porto Editora, 2002. DAY, 
Christian. A paixão pelo ensino. 2 ed. Porto: Porto Editora, 2004.
3 KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e tempo docente. Campinas, SP: Papirus, 2013. Coleção Papirus Educação. 
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. 8 ed. Campinas: Papirus, 2012.
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históricos e intra e inter-psíquicos para o aprender4, cujos protagonistas são os alunos-
adultos em interação e auto-regulação de ritmo e rotina de estudos. 

Sobre estes aspectos, Kenski aponta:

Mais importante que as tecnologias, que os procedimentos pedagógicos 
mais modernos, no meio de todos esses movimentos e equipamentos, o que 
vai fazer diferença qualitativa é a capacidade de adequação do processo 
educacional aos objetivos que levaram você, pessoa, usuário, leitor, aluno, ao 
encontro desse desafio de aprender.5

São os desafios do aprender que colocam docentes e discentes em consonância com 
as reflexões e concepções balizadoras sobre o papel da mediação de ensino e aprendizagem 
em plataformas de ensino contemporâneas que suscitam novas possibilidades de interação 
e apropriação de conhecimentos, além do princípio de mais participação e conscientização 
sobre os auto processos de aprendizagem. 

4 |  METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
A pesquisa se configurou na abordagem de estudos qualitativo-interpretativos, 

se inserindo no quadro das pesquisas qualitativas em Educação6. Esta natureza de 
pesquisa prevê a participação direta dos sujeitos envolvidos no projeto com o emprego de 
procedimentos metodológicos que visam coletar e construir dados a partir do entendimento 
e concepções dos sujeitos sobre o que lhes for apresentado e questionados a refletir, 
problematizar, ressignificar.

Nesse contexto metodológico e epistemológico, o método que ancorou nossos 
estudos foi embasado no campo das narrativas biográficas, com ênfase na produção de 
narrativas textuais de experiências, postadas no ambiente virtual de pesquisa que foi criado 
na plataforma Moodle7.

A pesquisa situou, ainda, como campo da pesquisa, o próprio espaço virtual que 
envolve a oferta do curso e o contexto de formação continuada na pós-graduação, do 
Campus Avançado Natal Zona Leste do IFRN. 

As narrativas (auto) biográficas correspondem aos métodos de pesquisa (auto) 
biográfica, amplamente e acentuadamente utilizado nas Ciências Humanas e Sociais, a 
partir dos anos oitenta do século XX, advindas de viradas paradigmáticas relevantes no 
campo antropológico, sociológico, linguístico e das investigações em Educação. 

Partindo de origens etnográficas (Bertaux, 2010) que faziam uso de diários de 
campo, histórias de vida, depoimentos de fontes orais, registros e procedimentos variados 
que tem como centro a linguagem de si e do outro sobre o conhecimento em questão, 
Souza (2014, p. 42) nos sinaliza: “[...] são diversas as possibilidades de análise com fontes 

4 VYGOTSKY, Lev. A formação social da mente. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
5 KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. 8 ed. Campinas: Papirus, 2012.  p. 46.
6 CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 6 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
7 Moodle é a plataforma que abriga o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) utilizado na nossa instituição. 
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narrativas, (auto)biografias, memoriais e com escritas em processo de formação.”
Nesta interlocução, “[...] com a narrativa buscamos não somente as singularidades, 

mas o social dentro delas, pois reconhecemos que a narrativa parte e retorna, se inscreve 
e se escreve no mundo sociocultural.” (TEIXEIRA; PÁDUA, 2018, p. 259).

Isto posto, a perspectiva das narrativas textuais elaboradas no estudo se remetem 
ao um recorte espaço-temporal que traz a tona percepções dos sujeitos sobre seu próprio 
processo formativo na EAD, uma vez que “[...] é deste lugar e da escrita reflexiva que o 
sujeito pode produzir um conhecimento sobre si, sobre os outros e sobre o cotidiano”. 
(SILVA, 2013, p. 93).

Os procedimentos de coleta e construção de dados envolveram   questionário de 
caracterização da amostra de discentes de duas turmas do referido curso de Especialização, 
bem como a elaboração de narrativas textuais, a partir de pistas com questões reflexivas 
para os discentes. 

5 |  DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: ETAPAS E VIVÊNCIAS
O desenvolvimento do projeto de pesquisa ocorreu com reuniões semanais para o 

cumprimento dos objetivos/metas supracitados. Foram previstas as seguintes atividades 
no período de vigor do projeto:

1. Seleção de livros e artigos para revisão bibliográfica, estudo, fichamentos e 
discussão nos encontros, como fundamentação teórico-metodológica da pesquisa;

2. Planejamento e realização da pesquisa empírica a partir dos procedimentos de: 
diagnóstico da amostra partícipe, criação do espaço virtual na plataforma Moodle, 
elaboração e aplicação de questionários com os discentes do curso em questão, 
elaboração e aplicação das narrativas textuais com os discentes da turma;

3. Organização, sistematização e análise dos dados coletados na pesquisa, 
distribuindo as tarefas e atribuições coletivamente;

4. Discussão nas reuniões do grupo de pesquisa os achados da investigação e 
ampliar os estudos acerca do tema;

5. Preparação do relatório final do projeto e definição os meios acadêmicos para 
publicação dos resultados;

6. Culminância com apresentação e avaliação final da experiência por parte dos 
pesquisadores, docentes e alunos bolsistas, envolvidos e produção de narrativas 
textuais do grupo pesquisador.

A fundamentação teórica, a seleção dos textos e autores e a discussão desses 
referenciais foram as atividades mais recorrentes no grupo de pesquisa, visto que é de 
fundamental importância para a apropriação dos conceitos e a elaboração dos mesmos ao 
chegarmos na etapa de análise das narrativas.
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6 |  ALGUNS RESULTADOS ALCANÇADOS
Os discursos narrativos dos alunos, colaboradores da pesquisa, indicaram aspectos 

que categorizamos como pontos relativos a tempo-espaço-práticas-pessoas-ganhos-
desafios para o ensino e aprendizagem na educação a distância.

Trazemos aqui alguns dos aspectos que mais nortearam as referidas categorias, a 
destacar:

• Flexibilidade de tempo;

• Oportunidades de acesso e democratização de ensino;

• Autonomia do estudante;

• Necessidade de criação de novos hábitos e rotinas de estudo;

• Necessidade de melhor acompanhamento de docentes e tutores;

• Necessidade de aprimoramento em feedbacks e comunicação no ambiente vir-
tual de aprendizagem;

• Importância da interação e participação discente.

Na perspectiva dos estudantes colaboradores do nosso estudo, a modalidade 
EaD é vista de forma bastante positiva e relevante para o acesso ao ensino, contudo, 
por possuir características peculiares, os aspectos narrativos mais predominantes sobre 
as experiências com este modelo versaram sobre melhor comunicação na plataforma de 
ensino, mais participação dos profissionais envolvidos – docentes e tutores.

Identificamos, assim, a complexidade e os multifatores sobre estas experiências que 
são elencados por Kenski (2013), os quais perpassam questões que envolvem desde a 
mediação da modalidade a distância com tecnologias educacionais, assim como envolvem 
práticas dos sujeitos protagonistas, imersos neste modelo de ensino, em mobilização de 
seus papéis pedagógicos, sejam discentes ou docentes.

7 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa aqui explicitada teve como fundamento concepções e experiências de 

discentes da especialização em Tecnologias Educacionais e Educação a distância. Os 
alunos elaboraram suas narrativas de formação e experiências sobre os pontos solicitados 
os quais forneceram elementos que nos possibilitaram vislumbrar o entendimento individual, 
os limites do indivíduo e da oferta, bem como compreender certas especificidades da 
modalidade e do nível ao qual estão vinculados.

As contribuições advindas das narrativas escritas nos possibilitaram conhecer e 
analisar concepções dos partícipes sobre a importância de uma especialização; quais os 
motivos que os levaram a escolher um curso da modalidade EaD; as percepções sobre 
a experiência de aprendizagem na EaD, analisando as metodologias empregadas, a 
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mediação docente, as atividades avaliativas e a acessibilidade; a sua auto avaliação nesse 
processo de ensino e aprendizagem e, por fim, solicitamos as sugestões que puderem 
indicar.

As narrativas discentes apontaram aspectos pertinentes sobre como o processo de 
ensino e aprendizagem na modalidade EaD é desenvolvido e assimilado pelos estudantes, 
bem como demonstraram dimensões sobre as experiências pedagógicas que vivenciam 
e que podem ser aprimoradas pelos profissionais que constroem modelos e práticas de 
ensino a distância. 

Ressaltamos que esta investigação inicial proporcionará a continuidade do projeto 
de pesquisa com vistas a ampliar e sistematizar estudos que prossigam da interlocução das 
narrativas (auto) biográficas de formação e experiência no ensino a distância. 
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