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Abstract. In the last decade, the design of collaborative discovery learning en-
vironments has received increasing attention [7]. Such a design perspective
brings up for learners the opportunity of collaborating while building models to
represent their understanding and observations within a domain. We are cur-
rently working on the design of an architecture to support anasynchronous and
collaborative modeling process, allowing a student both towork individually
and to contribute to the construction of a collective agreement on a structured
manner.

Resumo. Na última d́ecada, o projeto de ambientes de aprendizagem por de-
scoberta colaborativa vem recebendo cada vez mais atenção [7]. Tal perspec-
tiva de projeto vem trazer aos estudantes a oportunidade de colaboraç̃ao du-
rante a construç̃ao de um modelo para representar suas observações e seus
entendimentos acerca de um domı́nio. Atualmente, trabalhamos no projeto de
uma arquitetura para dar suporte ao processo colaborativo easśıncrono de
modelagem, permitindo a um estudante trabalhar tanto individualmente quanto
contribuir para a construç̃ao de um acordo coletivo de maneira estruturada.

1. Introdução

No contexto da Colaboração Humano-Computador, uma máquina (no sentido abstrato
do termo) pode ser vista como um “construtorium” [4], uma ferramenta de apoio
ao raciocı́nio humano em um domı́nio de conhecimento cuja modelagem traga algum
benefı́cio para o agente humano. Em tal contexto, uma máquina provida com técnicas de
Inteligência Artificial pode ser útil se capaz de raciocinar sobre o modelo em construção
e dar sugestões ao usuário que busca fazê-lo evoluir [2].

Nos ambientes de Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL)
que provêem a modelagem por um grupo [6, 5, 1], a comunicaç˜ao pode acontecer de
maneira sı́ncrona ou assı́ncrona. De maneira sı́ncrona, osparticipantes podem construir
colaborativamente um único modelo de forma simultânea. Acomunicação assı́ncrona
pode, entretanto, ser mais conveniente quando se deseja queum modelo construı́do por
um grupo represente o consenso resultante de um processo de aprendizagem relativa-
mente longo. Assincronamente, na maioria dos ambientes de modelagem colaborativa, é
possı́vel compartilhar um modelo construı́do individualmente, deixando-o disponı́vel ao
acesso do grupo e aguardar retorno(s) de um ou mais participantes. Entendemos que tal
abordagem carece, no entanto, de um ambiente que favoreça apercepção do grupo sobre o
avanço coletivo da discussão, além de demandar um esforc¸o considerável de coordenação
para que a evolução do modelo do grupo realmente aconteça.
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2. Modelagem colaborativa asśıncrona: rumo a uma arquitetura

Inspirados na discussão de Suthers [6], estamos trabalhando na elaboração de uma ar-
quitetura [3], a partir do padrão de projeto MVC. A Figura 1 mostra nosso esboço de
arquitetura, chamada AC-Hı́brida, onde “A” refere-se a Assı́ncrono e “C” a Colabo-
rativo. Na Figura, o Cliente A e o Cliente B representam, cadaum, a máquina (no
sentido abstrato do termo) de um participante. Servidor representa uma máquina con-
trolada pelo Coordenador do grupo. De uma maneira genérica, um Modelo representa
uma observação ou entendimento sobre determinado domı́nio. Distinguimos três tipos de
Modelos:Individual, Global e deColaboraç̃ao. Ao manipular um Modelo Individual,
o estudante tem a oportunidade de organizar suas idéias de maneira privada, até sentir-se
pronto para expô-las ao grupo. Tal Modelo é tanto visualizado quanto controlado pelo
participante seu proprietário. Modelos Individuais podem ser replicados a fim de prover
um versionamento, mas uma única versão é modificável em um dado instante (a mais
recente).

Figura 1: Arquitetura AC-Hı́brida.

O Modelo Global deve representar o consenso do grupo em um certo momento.
Por um lado, ele deve serest́avelde modo a ser passı́vel de exploração para as elaborações
futuras do grupo. Em outras palavras, o Modelo Global deve servir de memória disponı́vel
a qualquer instante para ser inspecionada pelos membros do grupo. Por outro lado, o
Modelo Global é supostamentepasśıvel de evoluç̃ao contı́nua, de modo a capturar o pro-
gresso cognitivo do grupo. Assim como os Modelos Individuais, o Modelo Global pode
ser versionado de forma a manter um registro da evolução dogrupo. Essas duas carac-
terı́sticas associadas a um Modelo Global - estabilidade e predisposição para evoluir -
nos sugeriram a necessidade de um Modelo adicional, justificando assim a parte “AC” de
nossa Arquitetura (em desenvolvimento) AC-Hı́brida: o Modelo de Colaboração.

O Modelo de Colaboração funciona como um Modelo intermediário candidato a
substituir o Modelo Global corrente. Ele surge da sugestãode um membro do grupo que
deseja modificar o Modelo Global. Tal sugestão deve ser submetida à análise do grupo,
e assim, deve iniciar um debate. O ambiente no qual o debate acontece tem a estru-
tura de um fórum tradicional. Denominamos tal ambiente umAmbiente de Colaboração
Asśıncrona. Se, por um lado, a idéia de comunicação assı́ncrona nos parece conveniente
para dar suporte ao debate do grupo, por outro lado, nosso objetivo é prover ao grupo
um meio de chegar a um consenso, um tipo de conclusão que o grupo progressivamente
desenha (e enxerga explicitamente) a partir da sugestão deum membro. A idéia de usar
Modelos ao invés de discurso aberto normalmente considerado em ambientes tradicionais
de fórum aparece aqui em resposta àquele objetivo, preservando ainda a estrutura subja-
cente ao fórum. Uma ilustração da idéia de fórum sobre modelos subjacente ao Ambiente
de Colaboração Assı́ncrona aparece na Figura 2.
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Figura 2: Ambiente de Colaboraç ão Assı́ncrona: estrutura de f órum onde cada
contribuiç ão de um participante é um Modelo de Colaboraç ão (can-
didato a substituir o Modelo Global corrente).

3. Conclus̃ao

Propomos um esboço de arquitetura para ambientes de CSCL concernidos com a
construção colaborativa assı́ncrona demodelos por um grupo de estudantes guiados por
um Coordenador. Atualmente, além da arquitetura propriamente dita, estamos investindo
em questões ligadas à análise das interações visando dar suporte ao Coordenador para
guiar o debate (preocupação tradicional) e, particularmente, à tarefa de gerenciamento da
evolução do chamadoModelo Global(preocupação particular à nossa abordagem).
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[2] G. M. da Nóbrega, S. A. Cerri, and J. Sallantin. A contradiction-driven approach of
learning in discovery learning environments. In F. F. Sampaio, C. L. R. da Motta,
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