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Missão: Operar como agente difusor de pesquisa científica e tecnológica em temas educacionais de cunho 
teórico-conceitual ou prático-metodológico, pertinentes à inserção, ao uso e à avaliação da informática e 
de outras tecnologias, no âmbito das Artes e das Ciências. Neste contexto, o curso de Doutorado do PPGIE 
publica a revista científica Informática na Educação: teoria & prática, em que a prioridade da linha editorial 
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e a importância da singularização dos mesmos. Quer-se, assim, dar passagem e voz aos gestos - individuais 
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finito, mas sempre ilimitado horizonte.

A seleção dos artigos toma como referência sua contribuição ao escopo editorial da revista, de cunho inter-
disciplinar, a originalidade do tema ou do tratamento dado ao mesmo, a consistência e o rigor da abordagem 
teórica. Cada artigo é examinado por três consultores ad hoc, ou membros do Conselho Editorial, no siste-
ma blind peer review, sendo necessários dois pareceres favoráveis para sua publicação. 
 
Reconhecendo a importância de contribuição para o diálogo interpares, para o aprofundamento teórico na 
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contínuo e pelo sistema on line, artigos, ensaios, resumos de teses, relatos de experiência e resenhas inéditos 
que focalizem temas de cunho teórico-conceitual ou prático-metodológico. Sendo assim, após o responsável 
pela submissão haver se cadastrado no sistema, solicita-se observar as normas de formatação, de uso padrão 
pela revista.



8

Porto Alegre, v. 17, n. 2, jul./dez. 2014
ISSN impresso 1516-084X    ISSN digital 1982-1654

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: teoria & prática

Diretrizes para Autores
Os textos devem ser inéditos, de autores brasileiros ou estrangeiros, em português, espanhol, inglês ou fran-
cês, sendo o conteúdo, a correção linguística e o estilo de responsabilidade do autor. A seleção dos artigos 
toma como referência sua contribuição à área específica e à linha editorial da revista, a originalidade do tema 
ou do tratamento dado ao mesmo, a consistência e o rigor da abordagem teórica. Cada artigo é examinado 
por três consultores ad hoc ou membros do Conselho Editorial, no sistema blind peer review, sendo neces-
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Editorial
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; ENSINO E APRENDIZAGEM; EJA

A equipe da revista Informática na Educação: teoria & prática convida todos e todas a experien-
ciarem lugares, concepções e sentidos tecidos pelos autores dos artigos que compõem esse número. 
Uma publicação composta por onze trabalhos do fluxo contínuo que nos provoca a refletir sobre 
discussões pautadas em três eixos: Tecnologia da Informação; Ensino e Aprendizagem; Educação 
de Jovens e Adultos; e por resumos de teses do Programa de Pós-Graduação em Informática na 
Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A seguir, a apresentação dos trabalhos 
composta a partir dos três eixos supracitados. 

Abrindo o eixo Tecnologia da Informação, os autores Ana Luisa Poersch e Luis Arthur Costa 
apresentam o artigo “Tecnologia da Informação e Contemporaneidade: do trabalho entre 0 e 1” 
discorrendo sobre as atividades do trabalhador em Tecnologia da Informação (TI), bem como suas 
características peculiares e possíveis desdobramentos em saúde mental, numa perspectiva possível 
sobre o trabalho em TI, problematizando especialmente dois aspectos da sua produção: os modos 
de organização do trabalho, pensando as transformações da lógica fabril-disciplinar para as novas 
capturas do controle contemporâneo, e o desenvolvimento de linguagens e softwares.

No artigo “Experimentações coletivas por entre Poesias, Fotografias e Ventos-Áfricas”, os autores 
Alik Wunder e Alda Regina Tognini Romaguera discutem as potencialidades políticas e poéticas da 
fotografia e da escrita para a educação, a partir das oficinas de experimentações coletivas do Projeto 
Fabulografias em Áfricas-Cartões-Postais buscando por uma política visual, que conceba a imagem 
não como representação intacta de uma certa visibilidade, mas como possibilidades de criação de 
novas visualidades, na aproximação com a arte. 

O autor Nasson Paulo Sales Neves apresenta no artigo “Currículo e Tecnologias da Informação 
e Comunicação na Educação” uma análise sobre o uso e o impacto das TIC no cenário educativo, 
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especificamente diante das necessidades de mudanças curriculares ressaltando o papel das TIC na 
adequação à educação ao contexto de transformações sociais ocasionadas pelo uso de comunicação 
mediada por interfaces de hipermídia.

No artigo “O uso das TIC no contexto educativo de crianças com Deficiência Visual”, Rutiléia Ma-
ria de Lima Portes discorre sobre uma pesquisa que objetivou compreender e analisar os saberes 
de professores sobre os recursos de acesso ao conhecimento para crianças com deficiência visual 
matriculadas na rede municipal de ensino de Uberlândia (MG). 

No segundo eixo “Ensino e Aprendizagem”, é apresentado o trabalho intitulado “Estudo de caso 
do uso da Realidade Aumentada no setor de EAD do CESUP”, assinado pelos autores Eduardo Lusi 
Schineider, André Soares Grassi, Leonardo Bisch Piccoli e Maria Isabel Timm que discorrem sobre 
um estudo de caso referente ao uso da realidade aumentada como ferramenta auxiliar ao vídeo 
educacional com o objetivo de explorar o potencial desta tecnologia no setor de Educação à distân-
cia (EAD) do Centro Nacional de Supercomputação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(CESUP/UFRGS) compartilhando a apresentação de um modelo virtual do cluster do CESUP através 
de Realidade Aumentada para o público no evento UFRGS Portas Abertas 2012. 

Dando seguimento, Andréa Villela Mafra da Silva apresenta o artigo “A interação entre aluno e 
conteúdo material didático impresso na Educação a Distância” sinalizando contribuições e limitações 
do uso do material didático impresso no processo de aprendizagem em educação a distância, bem 
como a potencialidade desse tipo de material na formação do aluno autônomo utilizando-se de uma 
pesquisa bibliográfica. 

Em “A linguagem dos Bioblogs: contribuições da linguística para o ensino e aprendizagem da 
Biologia” os autores Mônica Filomena Caron e Luis Francisco Prado Pinheiro Salles tecem uma pro-
blematização sobre blogs de biologia e se esses podem ser considerados espaços de ensino-apren-
dizagem a partir de uma análise textual baseada no Paradigma Indiciário, que permitiu compreender 
aspectos essenciais da linguagem desses espaços virtuais, aspectos, segundo os autores, decisivos 
na construção de conhecimento, visto que este processo é mediado pela linguagem. 

Célia Maria Haas e José Norberto Sousa Lopes, no artigo “Desafios da docência em Educação a 
Distância: o que dizem os professores”, apresentam desafios apontados por professores na mudan-
ça da atuação docente do ensino presencial de Educação a Distância (EaD) e dificuldades reconhe-
cidas e como eles se adequaram a esse processo. 

Em “De espectador à produtor de imagens: seguindo pistas do trabalho com stop motion na Edu-
cação”, Aline Veríssimo Monteiro, Angela Madeiros Santi e Aurélia Navarro de Andrade Cintra Fer-
reira tecem à luz dos trabalhos de Walter Benjamin, Roland Barthes, Vanessa Schwartz e Jeannene 
M. Przybyski, entre outros, interpretações sobre experiências com técnicas de animação em stop 
motion discutindo o surgimento da figura do espectador na modernidade e os impactos da fotografia 
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na subjetividade, na percepção do tempo e da realidade, bem como os conceitos benjaminianos de 
inconsciente ótico, montagem e imagem dialética. 

Adentrando o terceiro eixo desse número, Educação de Jovens e Adultos, as autoras Elenise 
Mattos Corrêa e Tania Mara Galli Fonseca apresentam o artigo “Encontros entre Cinema e Educação: 
imagens de uma estética do silício numa educação de adultos” onde, na esteira de Guattari, inda-
gam-se sobre como tornar alguns meios cinematográficos operativos de processos de singularização 
no âmbito educacional. Neste trajeto, cria-se uma experimentação com um coletivo de professores e 
alunos do Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores – CMET Paulo Freire, da Rede Municipal 
de Ensino de Porto Alegre/RS, cujo foco centra-se na apropriação de alguns dispositivos cinemato-
gráficos pelos educadores e alunos. 

Dando continuidade à apresentação dos demais trabalhos, Grazielle Eloísa Balduino, Arlindo José 
de Souza Junior e Iraides Reinaldo da Silva discorrem no artigo “Educação de Jovens e Adultos na 
Cultura Digital” sobre a necessidade de inclusão tanto digital quanto cultural no intuito de aproximar 
estudantes da tecnologia digital de maneira autoral, criativa e prazerosa, aliando a culinária africana 
e a matemática nesse processo.

Uma ótima leitura para todos e todas!

Os Editores


