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As concep Educa est
valor diversos atores envolvidos (alunos, professores, tutores etc.).
Muitos te (ALAVA, 2002;
PETERS, 2003; KENSKI, 2004; MOORE; KEARSLEY, 2007) j
consenso acerca do lugar determinante que o outro ocupa na aprendizagem dos
participantes de cursos a dist A intera a
argumenta desenvolve o senso cr , o que desencadeia nos estudantes a tomada
de consci ios processos cognitivos. Al m
disso, a possibilidade de expressar seu ponto de vista e de por outras pessoas,
envolvidas no mesmo processo educacional, motiva os estudantes de EaD.

Assim, ao mesmo tempo em que se estimula o exerc de uma autonomia
incentivando o aluno a construir sua pr -se a
import
dist O professor ou tutor, por sua vez, como um mediador de
conhecimentos permitindo-se ser transformado nas diversas situa
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em que se engaja, sem a antiga id . Os pr passam a
ser fontes de conhecimentos para os professores desta atual gera .

Comentando sobre um modelo de EaD baseado na partilha de conhecimentos,
Alava (2002) afirma que nesse cen os participantes n
mesmo sujeito pode, em determinados momentos, exercer o papel de professor e outras
vezes de aprendiz. A no de partilha est
participantes do ato educacional ao mesmo tempo em que s
provedores de conhecimentos. Al
de EaD, op -se Na realidade, ela deixa o controle de lado,
rejeitando a valoriza
racioc

Assim, uma caracter e da fase atual da EaD consiste tanto na
necessidade, como na maior possibilidade de intera . De
acordo com Possari (2005), a dist f deve
ser superada pelo processo de interlocu
sentidos, atrav . Isso vem sendo favorecido com a incorpora
(Tecnologias de Informa aos ambientes de aprendizagem .

Todavia, apesar de se conhecer sobre a import
saberes, do compartilhamento de conhecimentos, da colabora s trocas
comunicativas, urge a necessidade de uma melhor compreens sobre estrat
utiliza comunica EaD para tornar o ambiente de um curso
a dist efetivamente favor participantes.

Este artigo tem como objetivo desenvolver uma investiga para
observar as trocas comunicativas entre os participantes de um f
educacional. O fundamento desta an baseia-se no conceito de intera
que ser oduzido como suporte te para identificar as situa em que esse tipo
de intera emerge.

Inicialmente, o conceito de intera ser
exemplos de pesquisas que o aplicaram em diferentes contextos. Na seq , prop -
se o objeto de estudo deste artigo, no qual foram sistematizadas categorias de an
dentro do conceito de intera , para observar as discuss f em
quest . Na conclus os resultados do estudo permitir estrat gias de
utiliza da ferramenta de um ambiente virtual de aprendizagem que
desencadearam intera .

Com o desenvolvimento da Internet e das TIC, a rela -aluno na EaD
tornou-se mais pr A Internet agrega recursos que fornecem as mais variadas
formas de express , f , etc.). Trata-se de um
instrumento cada vez mais presente na vida das pessoas (no trabalho, nos neg
lares etc.), o que facilita em grande medida o seu manuseio. Como ferramenta de
suporte , a Internet desconstruiu barreiras at
do ponto de vista da comunica este processo
educacional.
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Moore e Kearsley (2007, p. 240) conceituam intera na EaD como a -
rela
caracter Esses autores defendem que em
situa haver intera , ou seja, intera
que n . As
intera , ou intera , representam as
situa de comunica em que h gajamento coletivo na resolu
problemas, como tamb
intera De acordo com os autores, nesse tipo de situa h
nos interlocutores em contribu a coletividade. Todos s
ouvintes respeitosos e ativos e o entendimento m

Peters (2003) tamb da intera
denominada di . Segundo ele, a aprendizagem dial possibilidades
did -pedag da EaD, permitindo aos estudantes irem al
com materiais did -elaborados. O compartilhamento de saberes entre os
participantes de um curso a dist a essa
modalidade educacional. Os m
armazenamento de informa
do pensamento cr .

Assim, no contexto da EaD, existem determinados tipos de intera
prop s ao aprendizado do que outras. Alava (2002) aponta como necess
tipo de intera de id entre participantes que possuam pontos de vista
diferentes ou n especializa
aprendizagem: a diversidade, o contraponto de experi
argumentos.

Para Alava (2002), a resolu
educacionais a dist esso de reflex
da apresenta solu . Al a constru
primordialmente, da participa
discuss Segundo o autor, a simples troca de mensagens
entre os indiv , n formar um ambiente
prop

Nessa perspectiva, prop -se o conceito de . Trocas
comunicativas em ambientes de EaD, pautadas nesse conceito, valorizam a forma
um contexto que favorece o aprendizado dos participantes, mediante o exerc uma
pr De acordo com Van Lier (1999), contingente
algo prov garantido; algo que est ou
depende de alguma outra coisa. Este mesmo autor enfatiza constantemente a
centralidade da intera
estrat que efetivamente
concorram para o aprendizado. Segundo Van Lier (1999), ao interagirem em contextos
educacionais, as pessoas precisam ser ativas, nutrir-se de um sentimento de igualdade,
al e estarem preparadas para o imprevis , uma vez que, na comunica
eventos n . Existe uma variedade de for
institucionais e ideol que ir (rela
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de poder, expectativas das partes envolvidas, objetivos estabelecidos, motiva
engajamento etc.).

Assim, na perspectiva de Van Lier (1999), intera ngentes s
mais diretamente associadas a engajamento e aprendizagem. Um ato de linguagem
contingente conjuga elementos conhecidos, compartilhados pelos interlocutores, a
elementos desconhecidos e novos, o que dar
interpreta
conhecido, gerando expectativas para a

Lamy e Goodfellow (1999) acrescentam que nesse tipo de intera
maior probabilidade para que uma aprendizagem de qualidade aconte . Esses autores
observaram que em intera h uma grande simetria comunicativa no
que se refere tre os interlocutores, al
combina Os autores
investigaram o conceito de intera
educacional, pela Internet, e perceberam a recorr mensagens se referindo a algo
tratado anteriormente no debate, ao mesmo tempo em que suscitavam curiosidade sobre
o tema, abrindo caminhos, construindo elos de comunica para a continuidade do
mesmo.

Na pr do a aplica
conceito de intera
e Goodfellow (1999) e a de Parreiras (2001).

Interessados em compreender o princ
atrav
desenvolveram um estudo para examinar as trocas comunicativas empreendidas entre
estudantes do Centro de L do.
Trata-se de um projeto piloto (o ) envolvendo dez estudantes ingleses
matriculados em um curso de franc

A pesquisa utilizou como ferramenta de suporte o , um software baseado
na Internet com o objetivo de desenvolver estrat
dos estudantes. O ambiente continha, al franc
franc -ingl ) da
Universidade Aberta. O f mediado por dois tutores que eram tamb
nativos. Durante as discuss
dispon
de aprendizagem com o tutor e os demais participantes da pesquisa.

Os objetivos do estudo foram: compreender o conceito de intera
pode facilitar o aprendizado de l
descri das no f
On-Line. Os autores verificaram o surgimento de diferentes tipos de trocas
comunicativas, ao longo do curso analisado, que n
uma reflex

As mensagens enviadas durante o f
, e . Essas categorias de discurso foram analisadas em
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termos de: (quando h (quando o
autor da mensagem demonstra o uso de estrat
compreender os t (quem conduz ou toma a frente do
debate); (se ocorre altern
altern (envolve o acordo coletivo quanto aos tipos de temas
tratados) e (quando o debate sobre um tema se sustenta ao longo do
tempo).

A classifica
da CMC que tem as mensagens monol e n
altern
verifica um est - tutor ou
professor), e chega ao que os autores denominam conversa reflexiva. Segundo lamy e
Goodfellow (1999),
condi
que funcionam como uma pr para a aprendizagem. Na
conversa reflexiva, os participantes se engajam em uma conversa espont
controle hier -se freq
cognitivas para facilitar seu entendimento sobre os temas (informam ao grupo sobre
suas d
exemplos etc.).

Para maximizar as oportunidades de aprendizado, Lamy e Goodfellow (1999)
apontam como necess icativas ao
longo do tempo, ou seja, transformar os di
requisito para essa continuidade consiste no convite
apresentar, impl Contudo, os autores observaram a exist
mensagens que, embora tivessem essa natureza, n
fatores que levaram as mensagens que continham convite
resposta destacam-se: a pouca clareza do texto; a ocorr
discurso, ou seja, as mensagens n
cont
mensagens se auto-respondiam, isto
mensagem a solucionavam, dentre outras raz

Parreiras (2001) desenvolveu um estudo na mesma linha de Lamy e Goodfellow
(1999) para compreender o conceito de intera
trocadas em um f contexto educacional
n disciplina promovida pelo Programa
de P -Gradua . A disciplina, ministrada na
modalidade a dist um f uss
baseado na Internet.

O autor classificou as mensagens nas tr Lamy e
Goodfellow (1999), as quais foram traduzidas como: referindo-se

que n envolvendo as
mensagens que continham perguntas ret ; e,

isto intera que conquistaram o engajamento espont
participantes.
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Parreiras (2001) identifica como intera
classificadas como , pois apresentam requisitos fundamentais para que o
aprendiz mantenha uma postura ativa na tarefa de negociar significados, questionando,
comentando e respondendo. Segundo este autor, a conversa social to
no sentido de processamento de informa -interacionista. Apresenta
negocia
participantes da intera -se num contexto social
no qual os participantes negociam o controle da intera , podendo intercambiar pap
Nas intera
participantes transitavam como aprendizes, professores ou especialistas, no esfor
constru .

As pesquisas apresentadas nesta sess
do conceito de intera os autores n
desenvolvem as caracter esse tipo de intera . Al
disso, n que atestam a ocorr
caracter

No intuito de preencher esta lacuna, ser
contempla esses aspectos, cuja ferramenta de suporte foi o do Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) da Universidade Federal do Cear (UFC): o SOLAR1.

Este estudo foi conduzido durante a disciplina de Inform urso de
Letras-Portugu da UFC, ministrado na modalidade semi-presencial, atrav
Universidade Aberta do Brasil (UAB). A disciplina em quest -hor
de 64 horas-aula, com a realiza quatro encontros presenciais. Grande parte das
comunica ticipantes se deu atrav
baseadas na Internet. O objetivo que norteou esta investiga observar a
manifesta
disciplina. Participaram do estudo os 20 alunos matriculados na disciplina e seu tutor.
As mensagens analisadas s f disciplina que
teve dura 10 dias. O debate resultou em um total de 101 mensagens, as quais
foram analisadas conforme categorias identificadoras de intera

A ferramenta de suporte para as intera neste estudo foi o
do AVA SOLAR. Este AVA foi desenvolvido no Instituto UFC-Virtual, da UFC, com o
prop cria e participa em cursos a dist . O do
SOLAR comumente utilizado para a discuss de temas
diretamente relacionados ao curso. Ao enviar uma mensagem, o participante poder
anexar arquivos em formatos variados, e enriquecer o debate com outras fontes de
informa ambiente e s
participantes. A figura a seguir ilustra um momento de discuss do do
SOLAR:

1 www.virtual.ufc.br/solar.
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Como pode ser conferido na figura 1, a ferramenta apresenta o recurso de
identifica uma foto no ambiente, o usu
ou professor) ter
tamb e a visualiza em forma de e
em forma de lista. A primeira forma exibe as mensagens encadeadas com as respostas
relacionadas a cada uma. J exibi permite que as mensagens
sejam estruturadas em ordem cronol O formato em
facilita o acompanhamento das intera no SOLAR,
pois favorece uma melhor visualiza
de cada f . Assim, ss
discuss do tema entre os participantes.

Para fins de an m-se, nesta se , dez par ,
agrupados em tr categorias gerais, que fundamentam o conceito de intera
contingentes: , e . Os par s
baseados nas discuss de Van Lier (1999), Lamy e Goodfellow (1999) e
Parreiras (2001), e sua descri :

: ilustra o potencial das mensagens em promoverem a
intera -os a comentarem-nas e respond -las.
As categorias de interatividade s

: a mensagem endimento coletivo, ou seja, seu
tema -definido e acordado entre os participantes.

: a mensagem leva em conta algo que j
em outras mensagens.

: a mensagem cria curiosidade para algum tema que ser
tratado posteriormente.

: a mensagem n
discuss e diferentes pessoas interagindo.

: ilustra o tipo de linguagem utilizada pelo interlocutor como forma
de garantir a continuidade das intera As categorias que ilustram o discurso s



XIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2008)  387

a mensagem reflete uma igualdade de pap
participantes, ou seja, o discurso n conota ;

: o conte
pelos participantes;

: a mensagem n
grupo.

: demonstra alguma elabora
conceitual, ou a ivo, pelo interlocutor. As categorias s
seguintes:

: o interlocutor faz uso de estrat
cognitivas para compreender conceitos tratados nas mensagens, atrav
verbaliza explica

: o interlocutor demonstra fazer uma reflex
pr e sobre as produ participantes;

: demonstra que o participante acrescentou algo novo ao
que foi abordado por outro participante em outra mensagem.

O exemplo a seguir, ilustra a aplica
mensagens do corpus analisado:

A mensagem anterior guarda as seguintes caracter Foco no Tema (Ex.:
); Familiaridade (esta

mensagem aborda um tema tratado anteriormente por outro participante); Continuidade
(a mensagem ); Simetria Discursiva
(Ex.: ); Clareza e Coer (a mensagem possui um
conte compreens , tanto do ponto de vista dos participantes, como dos
pesquisadores); Car (embora se reporte a L
Cl etividade); Negocia (Ex.:

; Reflexividade (Ex.:
) e Produ (Ex.:

).

A Tabela 1 apresenta os resultados relacionados aos par
de intera .

2 Para preservar a identidade dos participantes, os nomes foram substitu
3 A palavra foi escrita dessa forma pela aluna e mantida pelos pesquisadores.
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89 (88)
89 (88)
44 (44)
86 (85)
99 (98)
89 (88)
81 (80)
33 (33)
89 (88)
55 (54)

Os dados atestam o empenho dos participantes em se concentrarem no tema
central do f uma vez que a maioria das mensagens tratou sobre o t pr -
acordado para discuss Al rande parte dos temas das mensagens

aos interlocutores, ou seja, os emissores freq refer
algo que j abordado anteriormente, em outras mensagens. Essa atitude eleva
o interesse do grupo em interagir, em dar prosseguimento
corroborado com a boa de discuss dos temas no corpus analisado, uma
vez que a maioria das mensagens desencadeou coment O

das mensagens foi expressivo, mas poderia ter sido maior, o
que provavelmente elevaria a continuidade de discuss
do f

No que diz respeito ao tipo de discurso utilizado, quase a totalidade das
mensagens demonstrou igualdade de pap ( ).
Essa postura tem um grande valor em cen s -interacionistas, pois
permite que os participantes exponham seu pensamento com liberdade, sem temer
algum tipo de censura pelos demais, especialmente pelo professor. O discurso utilizado
tamb , o que facilita o entendimento das
id que os interlocutores intencionaram compartilhar. Outro aspecto relevante

das mensagens. A maioria dos participantes se reportou ao grupo e n
algu individualmente durante as intera

Os participantes do f em suas
coloca o pondera
sobre as coloca Os dados permitem afirmar ainda
que cerca de metade das mensagens do f pelos
estudantes, ou seja, um percentual expressivo de mensagens acrescentou algo novo ao
que vinha sendo tratado no f
grupo. Isso
Outra considera feitas a seguir.

Este estudo confirma a possibilidade de se estabelecer intera
f de um AVA. Integrado ao ambiente do curso, o do SOLAR
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aproxima os participantes, dando-lhes oportunidade de aprofundar seus conhecimentos,
e mesmo de , ainda que estejam separados fisicamente uns dos outros e
do seu tutor. O favorece o acompanhamento das linhas de discuss
participantes, organizando os sub-temas que surgem durante os debates de maneira mais
clara, o que concorre para um melhor entendimento coletivo.

Entretanto, a ferramenta em si n qualidade das
intera A forma de um cen favor
aprendizado depende, em grande medida, da maneira como se utiliza a ferramenta. N
basta congregar os estudantes em um ambiente rico em funcionalidades e de f
manuseio.
constru Entre essas estrat , o presente estudo permite apontar:
o empenho em manter o foco de discuss
contribui ido tratado
anteriormente; acrescentar algo novo na mensagem enviada; fazer uso de um discurso
claro, de f
sempre se reportar ao grupo e n
coletividade.

O presente trabalho n
Contingentes em AVA, haja vista a complexidade do conceito. Ele representa o recorte
de uma pesquisa de doutorado que est sendo desenvolvida no Programa de P -
Gradua C. Entre os desdobramentos deste tema, que ser
contemplado na pesquisa global, est o refinamento das categorias de an uma
melhor defini . Al
disso, pretende-se estender a aplica o deste conceito a diferentes situa
comunica como ass
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