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RESUMO 
 
A presente pesquisa buscou analisar, sob a ótica docente, as potencialidades e as 
fragilidades do ensino plataformizado de Arquitetura e Urbanismo experimentado 
durante a instauração da pandemia do Covid-19 pelas IES particulares de Franca e 
Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Para tanto foi elaborada uma pesquisa 
transdisciplinar aplicada cuja primeira parte consistiu em pesquisa bibliográfica, com 
documentação direta e com objetivo exploratório. A segunda parte foi o levantamento 
de dados, obtidos por meio de pesquisa de campo realizada por questionário online 
cujo qual foi respondido por 10 professores do recorte proposto. A terceira fase 
considerou a análise e discussão do conteúdo pesquisado e dos dados obtidos para 
verificação das implicações deste momento de plataformização do ensino e formação 
do profissional no desenvolvimento regional. Após levantamento de dados e análises 
concluímos que a plataformização do ensino de arquitetura contribuiu para a 
continuidade das aulas mesmo com a obrigatoriedade de distanciamento social e o 
enclausuramento, minimizando a evasão, que ainda assim foi a maior dos últimos 
anos. Pudemos notar que o uso das ferramentas e objetos de aprendizagem 
disponíveis nas plataformas tiveram melhor aproveitamento nas aulas teóricas que 
nas aulas práticas, pois estas precisam da interação pessoal e das trocas de 
experiências e saberes promovidos pelas aulas e assessorias presenciais. Vimos com 
esta pesquisa que o docente, fruto da experiência da plataformização do ensino, 
pretende continuar utilizando em suas práticas e metodologias de ensino as 
tecnologias disponíveis nas plataformas educativas digitais, bem como os letramentos 
cotidianos e acadêmicos. Diante disso, pretendeu-se contribuir com a reflexão sobre 
o papel do ensino superior, em específico da formação do Arquiteto e Urbanista no 
desenvolvimento da nossa região e apresentando a plataformização como agente 
reestruturante das formas de ensino e aprendizagem, contribuindo com futuras 
pesquisas sobre o assunto. 

 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Coronavirus. Plataformização do ensino. 
Formação do Arquiteto e Urbanista. 

  



 
 

ABSTRACT 
 
The present research sought to analyze, from the teacher's point of view, the 
potentialities and weaknesses of teaching in digital platforms of Architecture and 
Urbanism experienced during the period of the Covid-19 pandemic by the private HEIs 
of Franca and Ribeirão Preto, state of São Paulo. For that, it was elaborated 
transdisciplinary applied research whose first part consisted of bibliographic research, 
with direct documentation and with exploratory objective. The second part was the data 
survey, obtained through field research carried out by online questionnaire which was 
answered by 10 teachers of the proposed clipping. The third phase considered the 
analysis and discussion of the researched content and the obtained data to verify the 
implications of this moment of plataformization of teaching and professional training in 
the regional development. After data survey and analysis, we concluded that the 
platformization of architecture teaching contributed to the continuity of the classes even 
with the obligation of social distancing and enclosure, minimizing the evasion, which 
was still the highest in the last years. We could notice that the use of the tools and 
learning objects available in the platforms were better used in the theoretical classes 
than in the practical classes, as these need personal interaction and exchange of 
experiences and knowledge promoted by the face-to-face classes and advisories. We 
see with this research that teachers, as a result of the experience of the platformization 
of teaching, intend to continue using in their practices and teaching methodologies the 
technologies available in digital educational platforms, as well as the literacies of daily 
and academic education. Therefore, it was intended to contribute to the reflection on 
the role of higher education, specifically the training of the Architect and Urban Planner 
in the development of our region and presenting the platformization as a restructuring 
agent of the ways of teaching and learning, contributing to future research on the 
subject. 
 
Keywords: Regional development. Coronavirus. Teaching platform. Training of the 
Architect and Urban Planner. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação vem ao encontro do programa de mestrado em 

Desenvolvimento Regional proposto pelo Centro Universitário Municipal de Franca 

(Uni-FACEF) e estudou a participação da educação superior no desenvolvimento 

regional. Nesta pesquisa, a principal pergunta foi com relação ao período de 

plataformização da educação (CÂMARA, 2021), “processo acelerado de migração das 

práticas educativas para os ambientes digitais da Internet”, a partir da instauração da 

pandemia do Corona vírus em 2020, que provocou a necessidade de isolamento 

social, maiores cuidados com a saúde pública e a preocupação com a continuidade 

da educação em todos os níveis 

 Definimos como objeto de estudo as instituições particulares de ensino 

superior de Arquitetura e Urbanismo das cidades de Franca e Ribeirão Preto, estado 

de São Paulo, com o objetivo principal de pesquisar as potencialidades e as 

fragilidades da experiência de plataformização do ensino de Arquitetura e Urbanismo 

sob a ótica docente.  

Devido à crise sanitária vivida pelas cidades durante a pandemia, 

ressalta-se a importância social do Arquiteto e Urbanista, que, por meio de sua 

atuação profissional e seu compromisso com a vida, oferece maior dignidade, 

salubridade, inclusão e segurança para todos. Foram necessárias reconfigurações 

urbanas e residenciais, haja vista os fechamentos e as paralizações obrigatórias em 

vários setores, assim como a migração do trabalho e da educação para dentro das 

casas, o chamado home office.  

 A plataformização da educação, que se instaurou no país por meio de 

recursos tecnológicos utilizados por toda comunidade universitária, a princípio, foi 

comparada com um modelo de Educação a Distância (EAD), no entanto propunha 

modificações muito mais significativas, que exigiam grandes alterações no processo 

e na prática de ensino e aprendizagens em todos os níveis. Esse modelo, chamado 

de Ensino Remoto Emergencial (ERE) por diversos autores como Hodges, Gusso, 

Arruda e outros, trouxe muita preocupação com a qualidade da formação profissional 

oferecida durante a pandemia. Entidades de classe, associações de profissionais, 

estudantes e professores se manifestaram por meio de documentos oficiais, reuniões 

virtuais, lives e eventos de discussão, apresentando um cenário incerto e 
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preocupante, sobretudo com relação à formação prática do Arquiteto e Urbanista, que 

exigiria aulas presenciais, e relações interpessoais promovidas durante o período de 

formação. 

Diante desse cenário, nosso trabalho se propôs a analisar a 

plataformização do ensino emergencial de Arquitetura e Urbanismo e discutir sobre 

as potencialidades e as fragilidades da formação do arquiteto frente a um futuro 

inevitavelmente atingido pelas tecnologias digitais de aprendizagens. Para isso 

estabelecemos: 

1. Apresentar e compreender, por meio das análises documentais, 

estudos de artigos contemporâneos e das respostas ao questionário, as 

situações vivenciadas pelos docentes durante a experiência de 

plataformização do ensino: o letramento transmídia dos docentes e as 

estratégias pedagógicas, recursos e objetos de aprendizagem utilizados 

nas aulas plataformizadas, a fim de conseguirem maior interação e 

comunicação com os alunos e entre os alunos; 

2. Identificar e analisar as plataformas utilizadas nas aulas de Arquitetura 

e Urbanismo pelos docentes respondentes das IES particulares, nas 

cidades de Franca e Ribeirão Preto, estado de São Paulo; 

3. Discutir, à luz da experiência docente, as potencialidades e 

fragilidades da plataformização do ensino de Arquitetura e Urbanismo 

sobre as possibilidades de formação do arquiteto. 

Partimos do pressuposto da importância das IES na formação de capital 

humano com habilidades e competências em tecnologias e informação, já que 

propiciam ao indivíduo ser capaz de buscar, identificar, analisar e produzir 

conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento endógeno regional. 

Apresentamos, com base em uma pesquisa bibliográfica, um panorama social da 

pandemia a partir do ano de 2020 e como ela interferiu de forma direta na educação, 

exigindo, como já dissemos, a migração acelerada das práticas educativas para as 

plataformas digitais baseadas nas interfaces tecnológicas. 

 Conceituamos as diferenças entre Educação a Distância (EAD) e 

Ensino Remoto Emergencial (ERE), apresentando as preocupações do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) com relação ao ensino de arquitetura a distância. 

Apresentaremos o papel social do Arquiteto e Urbanista e suas atribuições 

profissionais considerando sua atuação junto aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
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Sustentável. Definimos os conceitos de Plataformas, Plataformização e 

Plataformização do Ensino, com base nos autores Câmara (2018 a 2021), Poell, 

Nieborg e Van Dijck (2017 a 2020), a fim de compreender, a partir dessas definições, 

como foi possível darmos continuidade ao ensino superior profissionalizante em meio 

à pandemia. Mostramos a definição de Letramento Transmídia de acordo com 

Câmara (2018 a 2021) e Scolari (2016 a 2018), bem como sua importância na cultura 

digital, no cotidiano e no ensino e aprendizado plataformizado. O letramento 

transmídia foi apresentado, por esses dois autores, como uma proposta de 

metodologia de ensino que não só contribui com as possibilidades futuras de uso das 

novas tecnologias didático-pedagógicas, como pode ser a base do sucesso deste 

formato de aula, contribuindo para o desenvolvimento das regiões, formando 

profissionais ainda mais preparados para assumirem as necessidades do mercado de 

trabalho contemporâneo. 

Para obter as informações das práticas docentes, encaminhamos 

questionários com preenchimento online e o Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) por e-mail ou por WhatsApp a professores das IESs particulares 

do recorte definido, efetivos desde antes da instauração da pandemia, tendo eles 

passado por esse processo de reformulação de didática de ensino e plataformização 

das aulas. Nesse questionário, os professores puderam apresentar suas opiniões 

sobre as contribuições deste período para o desenvolvimento regional, além de 

refletirem sobre o perfil do profissional arquiteto egresso após uma formação 

plataformizada. 

Desenvolvemos as discussões propostas a partir da análise de dados 

obtidos em diferentes fontes bibliográficas e documentais e pela análise das respostas 

de 10 docentes de Arquitetura e Urbanismo de Franca e Ribeirão Preto, estado de 

São Paulo. Os resultados possibilitaram compreender as potencialidades e 

fragilidades da experiência vivida pelos docentes neste período de reestruturação da 

oferta dos cursos, algo que não se resume apenas às possibilidades oferecidas pelas 

plataformas, mas que se difere pelo uso pessoal de cada docente e suas habilidades 

e competências com os recursos disponíveis, a fim de conseguir manter a qualidade 

do ensino e aprendizagem. É exatamente nessa questão particular dos entendimentos 

que os letramentos transmídia se mostram tão importantes para o processo 

educacional plataformizado.  
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Esta pesquisa está inserida no projeto da professora doutora Naiá Sadi 

Câmara intitulado “Letramentos Transmídia na Era da Plataformização da Cultura”, no 

qual “analisa os letramentos transmídia no ensino e aprendizagem e investiga as 

novas práticas comunicativas e as formas de produção, transmissão e aquisição de 

saberes emergentes na era COVID (BETTARELLO, 2021). Buscando agregar 

informações à discussão das possibilidades de formação do Arquiteto e Urbanista, 

pretendemos que esta pesquisa possa contribuir com uma leitura mais precisa da 

situação do ensino nesse período de pandemia. Analisamos os resultados dos 

questionários e as discussões há tempos iniciadas e que se tornaram ainda mais 

afloradas a respeito do futuro do ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil.  

As cidades e os cidadãos trazem novas necessidades no período de 

pandemia que alteraram a rotina das pessoas, gerando novos hábitos e 

comportamentos, evidenciando demandas não atendidas e dando novos contornos 

ao desafio da arquitetura e do urbanismo, focando a atuação dos futuros profissionais 

em cidades mais resilientes, sustentáveis e inclusivas. Profissionais formados a partir 

da plataformização do ensino provavelmente serão profissionais com outros olhos e 

visões, mais próximos das tecnologias e dos resultados acelerados que elas nos 

trazem, sendo capazes de maior empatia aos problemas sociais mundiais, engajando 

projetos locais e contribuindo de forma mais direta com o desenvolvimento regional e 

sustentável de sua região. 
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1. DESENVOLVIMENTO E ENSINO SUPERIOR 

 

Para compreendermos o papel das IES no desenvolvimento regional, 

buscaremos compreender os impactos sociais que o desenvolvimento econômico 

trouxe ao nosso planeta. A partir do final do século XIX, com a revolução industrial, as 

atividades humanas sobre o meio ambiente vêm se intensificando e agravando as 

condições existenciais da natureza e de seu equilíbrio. Poluição, desperdício, miséria, 

exclusão social e econômica, degradação ambiental, crescimento desordenado das 

cidades, impermeabilização exagerada dos solos, superaquecimento global e vários 

outros fatores de risco à natureza podem ser usados como exemplo para nossa 

preocupante situação. As IES são lugar privilegiado de reflexão, pesquisa e atuação 

comunitária e reconhecemos que é no ambiente acadêmico que encontramos as 

principais discussões e aprendizados a respeito da responsabilidade ambiental e do 

desenvolvimento sustentável.  

De acordo com os autores do artigo “O papel das IES no 

desenvolvimento sustentável: estudo de caso da Universidade Federal de Santa 

Maria”, “as Instituições de Ensino Superior (IES) possuem papel fundamental, por 

serem formadoras de pensamento e opinião, sendo assim, podem potencializar a 

criação e a difusão de um pensamento sustentável” (Gazzoni, Fernando; et al, 2018). 

Os autores sugerem a importância de potencializar, ou seja, fomentar, acelerar, 

fortalecer um pensamento, e a grande crença é que essas reflexões se tornem ações 

sustentáveis, assim como colocado pelos autores quando trazem as IES como 

exemplo nessas ações. No artigo vemos claramente que deve haver coerência entre 

o que se estuda, o que é refletido e o que se faz dentro das próprias IES, pois essas 

devem servir de base para os discentes e para a comunidade. 

A importância da educação para o desenvolvimento das sociedades e 

suas formas de vida foi apresentada como um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODSs), na reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), em 

setembro de 2015. Foram 193 países, membros das Nações Unidas, que, na intenção 

de elevar o Desenvolvimento Sustentável mundial e melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, montaram a chamada Agenda 2030.  Para a ONU, os ODSs são “um apelo 

global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e 

garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de 
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prosperidade”1. A Agenda 2030 e seus 17 ODSs são uma forma de reformulação das 

propostas pautadas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

estipulados, também pela ONU no final do século passado.  

Esses Objetivos foram divididos em quatro dimensões, sendo elas a 

social, a ambiental, a econômica e a institucional. A educação encontra-se como uma 

subdivisão da dimensão social, e é o objetivo número 04 dos 17, que propõe 

“Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, 

e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”2. Para 

alcançar esse objetivo, ele foi subdividido em sete outras metas, entre elas 

destacamos os itens 4.3 e 4.4 que são direcionadas para a educação superior e 

formação profissional: 

4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e 
mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços 
acessíveis, incluindo universidade. 
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. 

 

O Brasil, por meio do Decreto 8.892 de 27 de outubro de 20163, criou a 

Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a 

finalidade de organizar e estabelecer metas e ações, difundir e dar transparência para 

que possamos implementar a Agenda 20304. Nesse mesmo ano, lança o “Marco de 

parceria das nações unidas para o desenvolvimento sustentável 2017-2021”5 que se 

trata de um documento em resposta à Agenda 2030 desenvolvido pelo governo 

brasileiro, o Sistema das Nações Unidas e alguns parceiros de cooperação 

 
1 Site das Nações Unidas - Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Disponível em: 

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.  
2 Disponível em: https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=4 
3 DECRETO Nº 8.892, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016. Cria a Comissão Nacional para os Objetivos de 

desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://www.in.gov.br/17ontent/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/17ontente/id/21293488/do1-2016-10-31-decreto-n-8-892-de-27-de-
outubro-de-2016-
21293421#:~:text=DECRETA%3ª,pela%20Rep%C3%Bablica%20Federativa%20do%20Brasil. 
4 Site do Governo Federal do Brasil. - DECRETO Nº 8.892, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016. Disponível 
em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21293488/do1-2016-
10-31-decreto-n-8-892-de-27-de-outubro-de-2016-21293421 
5 Site das Nações Unidas - Marco de Parceria das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 
(2017-2021). Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/node/52529 
 

https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=4
https://www/
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21293488/do1-2016-10-31-decreto-n-8-892-de-27-de-outubro-de-2016-21293421
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21293488/do1-2016-10-31-decreto-n-8-892-de-27-de-outubro-de-2016-21293421
https://brasil.un.org/pt-br/node/52529
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internacional para a apresentação do UNDAF, United Nations Development 

Assistance Framework6. 

O Marco de parceria das Nações Unidas para o desenvolvimento 

sustentável tem a intenção de definir as bases das atividades a serem desenvolvidas 

pelo Sistema ONU no Brasil para o período de 2017 a 2021, que elegeu os cinco eixos 

prioritários de planejamento brasileiro em função dos cinco pilares da Agenda 2030, 

os chamados “cinco Ps”: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias, que assim 

se descrevem7: 

1 - Eixo Pessoas: Sociedade inclusiva, equitativa e com plenos direitos para 
todos e todas; 
 
2 - Eixo Planeta: Gestão sustentável dos recursos naturais para as gerações 
atuais e futuras; 
 
3 - Eixo Prosperidade: Prosperidade e qualidade de vida para todas as 
pessoas; 
 
4 - Eixo Paz: Sociedade pacífica, justa e inclusiva; 
 
5 - Eixo Parcerias: Parcerias múltiplas para implementação da agenda de 
desenvolvimento sustentável. (GTSC A2030) 

 
Assim, este documento descreve, juntamente com os cinco eixos de 

prioridades, “sete resultados no nível de efeitos, mudanças de comportamento e 

cultura que se esperam alcançar a partir da atuação cooperativa entre os diversos 

atores do desenvolvimento do país” (p.15). Essas respostas foram obtidas por meio 

do alinhamento das 17 ODSs e das 28 diretrizes estratégicas do Plano Plurianual 

(PPA) 2016-20198 do governo brasileiro. A educação está na lista de prioridades para 

o desenvolvimento sustentável desde as primeiras discussões internacionais, 

aparecendo, em 2000, como o segundo Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM2)9, na ODS4 e nas diretrizes estratégicas brasileiras do PPA 2016-2019. 

 
6 “O Quadro de Assistência ao Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDAF) é um quadro estratégico 
de resultados de médio prazo que descreve a visão coletiva e a resposta do sistema das Nações Unidas 
às prioridades e resultados nacionais de desenvolvimento com base em princípios normativos de 
programação” disponível em: https://unsdg.un.org/resources/united-nations-development-assistance-
framework-guidance 
7  Site do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. 
Disponível em: https://gtagenda2030.org.br/agenda-pos-2015/ 
8BRASIL. Plano Plurianual 2016–2019. Brasília: MPOG/SPI, 2015. Disponível em: 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/spi-1/ppa2016-2019/ppa-2016-2019-
ascom-3.pdf  
9 ODM2 é uma meta da ONU, desenvolvida junto com outras sete metas em uma reunião onde 
participaram 191 nações e que estabeleceu que até 2015 pudéssemos oferecer educação básica de 
qualidade para todos. Disponível em: http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-
do-milenio 

https://unsdg.un.org/resources/united-nations-development-assistance-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-development-assistance-framework-guidance
https://gtagenda2030.org.br/agenda-pos-2015/
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/spi-1/ppa2016-2019/ppa-2016-2019-ascom-3.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/spi-1/ppa2016-2019/ppa-2016-2019-ascom-3.pdf
http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio
http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio
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Paulo Haddad (2018), na apresentação do livro “Universidades e 

Desenvolvimento Regional – as Bases para a inovação competitiva”, acredita que as 

universidades contribuem com o inconformismo social e com a formação crítica dos 

indivíduos, promovendo competitividade econômica e mudanças estruturais no 

desenvolvimento humano por meio da formação de lideranças políticas e equipes 

comunitárias. No mesmo livro, no capítulo “Universidades e a “mão visível do 

desenvolvimento regional”, os organizadores afirmam que: 

Ensino, pesquisa e transferência de conhecimento são, de fato, atribuições 
essenciais das universidades, que contribuem para o acúmulo de capital 
humano qualificado por meio da formação universitária, para a geração de 
inovações e novas competências por intermédio das pesquisas 
empreendidas, e também para a transformação socioeconômica das regiões 
por meio da transferência do conhecimento produzido intramuros para os 
diversos segmentos industriais. (SERRA, ROLIN e BASTOS, 2018, p.37) 
 

As IES interferem, portanto, no desenvolvimento regional endógeno, 

participando por meio da pesquisa e transferência de conhecimentos na formação de 

capital humano qualificado, suprindo demandas regionais de crescimento econômico 

por meio da atuação dos profissionais formados em especialidades que atendam à 

produção de bens e serviços. Além disso, a atividade universitária também contribui 

com a geração de conhecimento que alimenta o progresso tecnológico de uma região, 

agregando valor à produção das empresas e organizações locais, sendo consideradas 

as principais fontes de inovação produtiva. Esse poder de gerar inovação das IES, 

promove a transmissão do conhecimento produtivo e a formação de profissionais 

capazes de distinguir e resolver problemas. 

Para Luis E. Vila10 (2018, p.103) “A educação universitária reduz os 

riscos de pobreza e alienação social”, uma vez que forma profissionais mais bem 

preparados para o mercado de trabalho e com melhores oportunidades profissionais, 

reduzindo as desigualdades. As políticas públicas educacionais e de promoção da 

inovação e do conhecimento por meio das IES devem considerar as particularidades 

regionais e as práticas de gestão institucionais, sendo utilizadas como instrumento 

para a redução das desigualdades econômicas e sociais. 

De acordo com Serra e Rolim (2010), no artigo intitulado “Universidade 

e Desenvolvimento”, “a educação superior vem sendo identificada como o principal 

motor para o desenvolvimento econômico, cultural e social dos países e, 

 
10 Universidades e desenvolvimento regional – capítulo “Abordagens micro e macro para o papel das 

universidades no desenvolvimento regional” (2018, p.105). 
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principalmente, das regiões” (Serra e Rolim, 2010). Seguindo a mesma linha de 

raciocínio, no artigo “Universidades e a “mão visível” do desenvolvimento regional”, 

do livro Universidades e Desenvolvimento, os autores descrevem que o “engajamento 

regional das IES, percebido como um elemento crucial para o desenvolvimento 

regional numa economia mundial baseada no conhecimento e regida cada vez mais 

pela inovação e competição” (Serra, Rolim e Bastos, 2018, p.44). 

Tendo em vista esse relacionamento tão próximo das IES com o 

desenvolvimento regional e as oportunidades sociais promovidas pela educação 

superior, faz-se urgente a pesquisa sobre o período de pandemia, isolamento social e 

a necessidade de continuidade e manutenção das aulas para a comunidade 

universitária contemporânea, já inserida em tecnologias cotidianas e, a princípio, apta 

às novas práticas educativas digitais. Estudaremos especificamente sobre a formação 

do Arquiteto e Urbanista, pois compreendemos a contribuição deste profissional na 

sociedade e na cultura que está inserido regionalmente. 

 

 

1.1 O PAPEL DO ARQUITETO E URBANISTA 

 

Exemplo da movimentação mundial para a divulgação da contribuição 

do Arquiteto e Urbanista no sucesso da Agenda 2030 é o evento promovido pela União 

Internacional de Arquitetos (UIA), em 2023, o 28º Congresso Mundial de Arquitetos11, 

cujo objetivo será discutir o papel do arquiteto e urbanista em cada um dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Sob o título “Futuros 

Sustentáveis – Não Deixe Ninguém Para Trás”, o evento, que ocorre a cada 3 anos, 

acontecerá em Copenhage, capital da Dinamarca e espera um público de 10 a 15 mil 

participantes de todo o mundo. O site12 do evento já está disponível e sendo 

atualizado, trazendo informações relevantes sobre o tema e convocando toda 

comunidade de cientistas e profissionais a pensarem e tentar responder a seguinte 

pergunta: “como a arquitetura pode contribuir para os 17 objetivos da ONU?”. Nele 

conseguimos fazer o download de dois cadernos intitulados An Architecture Guide to 

 
11 O 28º Congresso Internacional de Arquitetura (UIA) deve acontecer em Copenhagen, capital da 

Dinamarca, de 02 a 06 de julho de 2023. O 27º UIA aconteceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 2021, após 
ser adiado devido à pandemia de coronavírus, em 2020. 
12 Disponível em: https://uia2023cph.org/ 

https://uia2023cph.org/
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the UN 17 Sustainable Development Goals13 Volume 1 and 2 que apresentam alguns 

estudos de casos arquitetônicos e cada caso está interligado a um ODS. Em 2023, o 

UIA Copenhage pretende divulgar e estabelecer práticas arquitetônicas globais de 

sustentabilidade em todo o mundo. “Nosso objetivo é promover, discutir, criar e 

mostrar a arquitetura como uma ferramenta vital para alcançar os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030” (https://uia2023cph.org). Nesse 

Congresso Internacional de Arquitetos, uma de suas propostas contempla discussões 

e apresentações de projetos, materiais de construção e seus ciclos de vida aplicáveis 

na construção civil, buscando ressignificar esta atividade. 

A revista eletrônica SustentArqui, em 2019, publicou um artigo intitulado 

“Impactos Ambientais da Construção Civil”14 e aponta que, considerando todo seu 

ciclo de vida, os materiais de construção consomem de 50% a 75% dos recursos 

naturais do planeta. A responsabilidade do profissional com as questões ambientais e 

um futuro sustentável viável para todo o planeta é apresentado no ensino superior ao 

aluno ainda nos primeiros anos de sua vida acadêmica. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, no art. 4º propõe que 

os cursos deverão possibilitar situações em que o futuro egresso tenha como perfil 

proteger o “equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos recursos 

disponíveis”. Da mesma forma, o art. 5º, coloca que o curso de Arquitetura e 

Urbanismo deve oferecer formação profissional relevante das seguintes habilidades e 

competências:  

II - A compreensão das questões que informam as ações de preservação da 
paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao 
equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável; 
III - as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, 
urbanismo e paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores 
de custo, de durabilidade, de manutenção e de especificações, bem como os 
regulamentos legais, de modo a satisfazer as exigências culturais, 
econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade dos usuários; 
(RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 2010) 

 
O Arquiteto apresenta-se como profissional essencial no pensar, projetar 

e construir as cidades e a infraestrutura urbana, e sua responsabilidade técnica 

também gera, direta ou indiretamente, milhares de empregos todos os anos. De 

acordo com a Agência CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), a 

construção civil foi responsável por mais de 58mil novos empregos com carteira 

 
13 “Um Guia de Arquitetura para a ONU 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Volume 1 e 2”  
14 Disponível em: https://sustentarqui.com.br/impactos-ambientais-da-construcao-civil/ 

https://uia2023cph.org/
https://sustentarqui.com.br/impactos-ambientais-da-construcao-civil/
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assinada no primeiro semestre do ano de 202015. Segundo a fala de Ieda 

Vasconcelos, o setor ajudou a evitar piores resultados no mercado de trabalho 

brasileiro, e, de acordo com os números apresentados neste artigo de 16 de outubro 

de 2020, foi o segundo maior setor responsável pela geração de novos empregos no 

Brasil. Na cidade de Franca, o Boletim Econômico gerado em dezembro de 2021 

comprova esses dados sob uma ótica municipal, apresentando na tabela da página 

10 a evolução do setor da construção civil que subiu 26,69%, beneficiando a retomada 

econômica da região. 

FIGURA 1 – TABELA DE RESULTADO DE ADMISSÕES DE DEMISSÕES NOS MACRO SETORES 

DA CIDADE DE FRANCA-SP DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 

 

Fonte: Novo Caged – Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – Ministério da Economia 

BOLETIM ECONÔMICO 10 – BANCO DE DADOS SOCIOECONÔMICOS – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRANCA/SP 

 

A pandemia mudou a forma como as pessoas se relacionam com os 

espaços construídos, com os espaços de uso coletivo, com as novas formas de morar, 

trabalhar e estudar. Pessoas e territórios vulneráveis das cidades ficaram ainda mais 

ameaçados com os fechamentos de postos de trabalho e educação, saturando as 

residências com uma rotina de home offices e salas de aula virtuais. Necessidades 

sobrepostas em ambientes nem sempre preparados para tantas pessoas e funções, 

ao mesmo tempo, com diferentes prioridades. Para o presidente do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU/TO) “a pandemia mostra as deficiências 

 
15 Disponível em: https://cbic.org.br/construcao-civil-lidera-a-geracao-de-emprego-em-12-estados-do-
pais/ 

https://cbic.org.br/construcao-civil-lidera-a-geracao-de-emprego-em-12-estados-do-pais/
https://cbic.org.br/construcao-civil-lidera-a-geracao-de-emprego-em-12-estados-do-pais/
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sanitárias e a precariedade de moradia do País”16 (Silênio Camargo, 2020), mas 

sendo um agente de transformação social, o arquiteto e urbanista consegue atuar na 

melhoria do bem-estar de toda sociedade.  

A lei federal 11.888/2008 (lei de assistência técnica gratuita) estabelece 

“o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o 

projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do 

direito social à moradia”17. O CAU/BR, desde 2008, tem incentivado a implementação 

do programa ATHIS - Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social, e 

durante a pandemia tem acompanhado suas ações, lançando concursos e 

fomentando sua aplicação, pois entende que o papel público do arquiteto e urbanista 

consiste em proteger as cidades de crescimentos impróprios e garantir salubridade, 

saúde e moradia digna aos cidadãos. O programa disponibiliza um Gabinete de ATHIS 

a fim de auxiliar a implementação e desenvolvimento do programa nos municípios 

cujas prefeituras estiverem interessadas em promover ações no âmbito da Assistência 

Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) conforme as demandas 

habitacionais apresentadas.  

Em 2015, o CAU/BR e o Instituto DataFolha18, realizaram uma pesquisa 

que apontou que 85% dos brasileiros reformam ou constroem suas casas sem a 

orientação de profissionais habilitados. A campanha “Mais Arquitetos”, lançada em 

abril de 2021 pelo CAU/BR pretendeu apresentar que “O arquiteto e urbanista tem 

papel fundamental no enfrentamento do problema e seus serviços são acessíveis por 

meio de políticas públicas destinadas a essa população”19. Além da difusão da ATHIS, 

a campanha pretende ampliar o conhecimento das funções e o papel do arquiteto 

perante a sociedade, apresentando seu valor e ampliando seu reconhecimento 

profissional. 

Especificamente nos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo, 

assim como em outros cursos de humanidades, para que o aluno se aproprie dos 

 
16 Pandemia do coronavírus reflete a importância de moradia digna para a população. Disponível em: 

https://www.cauto.gov.br/?p=11535 
17 LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11888.htm 
18 O MAIOR DIAGNÓSTICO SOBRE ARQUITETURA E URBANISMO JÁ FEITO NO BRASIL. 
Disponível em: https://www.caubr.gov.br/pesquisa2015/ 
19 Campanha Mais Arquitetos: CAU Brasil promove direito de todos à moradia digna. Disponível em: 

https://www.caubr.gov.br/campanha-mais-arquitetos-cau-brasil-promove-direito-de-todos-a-
moradia-digna/ 

https://www.cauto.gov.br/?p=11535
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11888.htm
https://www.caubr.gov.br/pesquisa2015/
https://www.caubr.gov.br/campanha-mais-arquitetos-cau-brasil-promove-direito-de-todos-a-moradia-digna/
https://www.caubr.gov.br/campanha-mais-arquitetos-cau-brasil-promove-direito-de-todos-a-moradia-digna/
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problemas sociais, a fim de trazer reflexões e soluções neste contexto, é preciso que, 

durante sua formação acadêmica, ele tenha contato muito próximo com as cidades, 

os cidadãos, as políticas públicas e possa ser conduzido por meio de sua vivência 

universitária a participar de ações em oficinas temáticas participativas, pesquisas, 

programas de extensão universitária e levantamentos técnicos em escritórios 

modelos. A Lei de ATHIS também participa de forma muito próxima da formação do 

profissional Arquiteto e Urbanista, prevendo programas de residência acadêmica na 

área assim como Grupos de Extensão Universitária. 

Os Grupos de Extensão Universitária são aqueles formados por alunos e 
professores que trabalham junto à população de baixa renda em uma relação 
de troca entre o saber acadêmico e o saber popular. A extensão universitária 
é uma grande oportunidade para pôr em prática a teoria e a pesquisa 
desenvolvidas na universidade e preparar tecnicamente os estudantes para 
a atuação profissional. Ao mesmo tempo assegura a democratização do 
conhecimento acadêmico e ensina o papel social do profissional. Entende-
se, portanto, que Ensino, Pesquisa e Extensão são práticas pedagógicas 
indissociáveis para a construção de um profissional completo. 
(https://www.athis.org.br/grupos-de-extensao/) 

 

O objetivo das Instituições de Ensino Superior deve ser a construção de 

um profissional completo, e suas práticas pedagógicas devem favorecer a intersecção 

das teorias e das práticas como meio para alcançá-lo. No caso do Arquiteto e 

Urbanista, para que sua atuação seja significativa, é necessário que este profissional 

esteja intimamente envolvido com assuntos de natureza social, política e cultural das 

situações problema. O desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, 

competências e atitudes, dentro e fora das IES devem promover maior criticidade, 

ética, empatia, solidariedade, noções estéticas e criatividade para a solução de 

problemas, fazendo do aluno egresso, um profissional mais atuante na sociedade. A 

formação presencial torna seu desempenho social, sustentável e comunitário ainda 

mais relevante.  

Entendemos então que a atuação do arquiteto deve considerar questões 

técnicas específicas das habitações contemporâneas como salubridade, atendimento 

das normas, escolha de materiais construtivos sustentáveis, ventilação e iluminação 

natural adequadas, cores e texturas, além da facilitação de seu uso e manutenção, 

adequando de forma inclusiva e ergonômica os ambientes, solucionando em parceria, 

a função e a estética de cada espaço. 

Com a pandemia, as atividades acadêmicas presenciais foram 

suspensas, aumentando os índices de evasão no ensino superior privado no brasil. 

https://www.athis.org.br/grupos-de-extensao/
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De acordo com o Mapa do Ensino Superior do Semesp, apenas 18% dos jovens de 

18 a 24 anos no país estão no ensino superior, o que é um indicador a ser trabalhado, 

já que é necessário que 2/3 da população tenha escolaridade superior para que um 

país seja considerado desenvolvido. Para Rodrigo Capelato, diretor-executivo do 

Instituto Semesp, "Sem isso, não conseguimos ganhar em eficiência, em 

competitividade, em desenvolvimento de indústrias de ponta. Quer dizer, não 

conseguimos ser competitivos mundialmente", e explica "A gente tem uma meta do 

Plano Nacional de Educação que teria que atingir 33% dos jovens até 2024. Nós não 

vamos atingir e ainda vamos piorar esse índice"20. Visto a preocupação causada pelo 

impacto das evasões discentes no ensino superior, conseguimos compreender as 

decisões de continuidade e manutenção das aulas quando instaurada a pandemia em 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
20 Entrevista concedida à revista eletrônica G1 EDUCAÇÂO, publicada em 02 de janeiro de 2022. 
Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/01/02/quase-35-milhoes-de-alunos-
evadiram-de-universidades-privadas-no-brasil-em-2021.ghtml 
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2. PANDEMIA E A PLATAFORMIZAÇÃO DO ENSINO 

 

O início do ano de 2020 foi marcado por um dos maiores problemas de 

saúde pública mundial: a pandemia de Coronavírus (COVID-19). Junto com esse 

vírus, vieram os protocolos de distanciamento e isolamento social, restrições de 

convívio, trabalho e uso dos espaços comuns da grande maioria da população 

economicamente ativa e dos estudantes.  

Vivemos um período histórico sem precedentes quando o 

enclausuramento, aliado às tecnologias cotidianas trazem novos modelos de trabalho 

e atividades escolares remotas nos fazendo repensar os ambientes construídos e 

seus usos. As relações entre o usuário, o espaço e suas funções foram 

descaracterizados em razão das emergências impostas por essa pandemia. Podemos 

evidenciar o papel do arquiteto em outros momentos historicamente marcados por 

catástrofes sociais. Nos séculos XIX e XX, por exemplo, outras doenças como a cólera 

e a febre amarela marcaram grandes revoluções mundiais arquitetônicas e 

urbanísticas que contribuíram imensamente para as revisões e formulações de 

normas sanitárias usadas até hoje em nossos projetos. Questões como ventilação e 

iluminação natural foram postas como exigências normativas, e hoje temos 

construções mais saudáveis e inclusivas, com relação ao que tínhamos anteriormente. 

Este novo momento deve contribuir com a reformulação de normas e condutas éticas, 

sanitárias e de conforto ambiental, e o Arquiteto e Urbanista deverá estar à frente 

dessas decisões. 

Em abril de 2020, o governo do estado de São Pulo lançou a campanha 

publicitária “Fique em Casa” que é uma tentativa de conscientização popular sobre a 

necessidade da população como um todo não sair de casa, e alerta para o alto risco 

de propagação e contaminação dessa doença. Também em 2020, os autores do artigo 

“Ensino superior em tempos de pandemia: Diretrizes à gestão universitária” afirmam 

que: 

Universidades, departamentos acadêmicos e cursos universitários precisarão 
se adequar para reduzir danos pedagógicos e riscos à saúde pública, 
garantindo a manutenção de uma educação em nível superior de qualidade 
e segura. Compete às instâncias deliberativas das IES decisões 
fundamentais que subsidiarão as decisões de professores quanto à forma de 
conduzir suas disciplinas. Ajustes precisarão ser feitos nos planos de 
desenvolvimento institucional, nos projetos pedagógicos de cursos e no 
gerenciamento departamental, a fim de lidar com a situação de emergência 
superior de qualidade e segura se reinventar para conseguirem (Gusso et al, 
2020, p.03). 
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O governo federal instituiu, em março de 2020, o Comitê Operativo de 

Emergência do Ministério da Educação21 (COE/MEC), composto pelo Ministério da 

Educação (MEC), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (Consed), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime), Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica (Conif); Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Este Comitê reviu várias Portarias e Medidas Provisórias, alterando-

as a fim de possibilitar que as Instituições de Ensino Superior suspendessem ou 

substituíssem as aulas presenciais por aulas em “meios digitais” contanto que não 

diminuíssem a carga horária mínima dos cursos (Gusso, et al 2020). O COE-MEC 

também estipulou que as instituições de ensino superior poderiam “efetivar os planos 

pedagógicos de ensino híbrido e implantar inovações educacionais e tecnológicas”. 

Essas medidas emergenciais favoreceram a continuidade das aulas e o cumprimento 

dos contratos de serviços das IES particulares trazendo uma nova dinâmica de ensino 

e aprendizagem não presencial. 

Ainda no artigo “Ensino superior em tempos de pandemia: Diretrizes à 

gestão universitária”, os autores fazem uma reflexão acerca das problemáticas da 

implementação e das possibilidades do Ensino Remoto Emergencial alertando:  

Da suspensão das aulas presenciais nas universidades públicas e privadas 
decorre a necessidade de desenvolvimento de maneiras alternativas de 
ensino, como as tentativas de adaptação e implementação de sistemas 
digitais. Essas tentativas, por sua vez, acabam por expor diversas (“novas”) 
problemáticas. Entre elas encontram-se: a) a falta de suporte psicológico a 
professores; b) a baixa qualidade no ensino (resultante da falta de 
planejamento de atividades em “meios digitais”); c) a sobrecarga de trabalho 
atribuído aos professores; d) o descontentamento dos estudantes; e e) o 
acesso limitado (ou inexistente) dos estudantes às tecnologias necessárias. 
(Gusso et al, 2020, p.04) 
 

De acordo com Tourinho e Sotero (2021), a educação superior 

presencial como um direito fundamental para manter sua continuidade teve que se 

readaptar, utilizando tecnologias digitais de informação e comunicação, introduzindo 

 
21 Governo Federal. COE/MEC. Disponível em:  https://www.gov.br/mec/pt-
br/coronavirus/coe#:~:text=O%20que%20%C3%A9%3F,impactar%20na%20pol%C3%ADtica%20edu
cacional%20brasileira. 

https://www.gov.br/mec/pt-br/coronavirus/coe#:~:text=O%20que%20%C3%A9%3F,impactar%20na%20pol%C3%ADtica%20educacional%20brasileira
https://www.gov.br/mec/pt-br/coronavirus/coe#:~:text=O%20que%20%C3%A9%3F,impactar%20na%20pol%C3%ADtica%20educacional%20brasileira
https://www.gov.br/mec/pt-br/coronavirus/coe#:~:text=O%20que%20%C3%A9%3F,impactar%20na%20pol%C3%ADtica%20educacional%20brasileira
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no cotidiano do ensino superior o ensino remoto emergencial e de caráter temporário, 

solucionando a impossibilidade das atividades presenciais, “por meio das aulas 

síncronas e atividades adaptadas para o ambiente virtual”. 

Para Carmo e Carmo (2020), existem várias barreiras à integração bem-

sucedida das tecnologias e mídias digitais ao ensino em meio à pandemia. Para os 

autores, diferente do EAD (educação a distância), onde tanto alunos quanto 

professores se submetem ao método por opção, a necessidade de distanciamento 

impõe o ERE (ensino remoto emergencial), cujas dificuldades “dizem respeito à 

disponibilidade e ao funcionamento das TDIC, ou seja, equipamento, acesso, 

treinamento, suporte técnico, entre outros”. Também destacam as dificuldades 

“relacionadas às crenças dos professores em relação às suas experiências, 

sentimentos, valores, percepções, habilidades tecnológicas, entre outros” (p.38). Os 

autores concluem que vivemos vários desafios na educação, mas que a falta de 

estrutura educacional não se deve apenas pela pandemia e que o uso das tecnologias 

representa um avanço potencial na educação brasileira. 

Para compreendermos melhor o significado dessas decisões e 

discutirmos acerca desta experiência para o ensino de arquitetura, devemos nos 

assegurar da definição do conceito de EAD e de ERE, bem como nos inteirarmos da 

posição do conselho e de várias entidades reguladoras sobre o ensino a distância na 

formação de arquitetos. 

Assim, no contexto da pandemia, as instituições de ensino superior, com 

a possibilidade oferecida pelo governo federal de continuidade das aulas por meios 

digitais, as plataformas online e seus recursos foram amplamente utilizados como 

estratégias de Ensino Remoto Emergencial (ERE), que surgiu como uma excelente 

solução de ensino não presencial. Esta modalidade não pode ser confundida com a 

Educação a Distância (EAD), que é utilizada apenas como referência teórica de 

pesquisa para os modelos de aulas remotas e uso de plataformas educacionais 

digitais. 
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2.1 BREVE CONCEITO DE EAD 

 

A EAD existe e é utilizada no Brasil há muitos anos e está prevista no 

artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional22 (BRASIL, 1996) que a 

define como: 

A Educação a Distância é a modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares 
ou tempos diversos. (Site MEC. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/instituicoes-credenciadas/educacao-superior-a-
distancia) 

 

A EAD pode ser pensada erroneamente como toda e qualquer atividade 

educacional online, mas, segundo Hodges et al (2020), ela conta com uma estrutura 

de produção, compartilhamento e interação de conhecimentos que se inicia muitos 

meses antes do início dos cursos, além de oferecer um amplo suporte e apoio a 

professores e alunos em tempo integral disponibilizados pelas instituições que a 

utilizam. Sanchez Junior e Silva (2020) apresentam que a EAD, quando bem 

estruturada, tem função social de democratização da educação, uma vez que oferece 

cursos profissionalizantes com custos menores além de dispensar custos de 

deslocamento e estadia dos alunos matriculados, alcançando até onde a internet 

conseguir chegar. Outra vantagem que os autores colocam é sobre a autonomia do 

estudante em promover seu ritmo e estratégias de aprendizado, horário e local de 

estudo, contribuindo com a possibilidade do aluno conciliar trabalho e educação. 

 

 

2.1.1 Posicionamento do CAU sobre a EAD na formação do Arquiteto e Urbanista: 

 

Mesmo a EAD sendo considerada uma forma de educação eficiente pelo 

MEC e adotada por vários cursos superiores muito antes da pandemia, seu formato é 

questionado quando aplicado à formação de alguns profissionais como é o caso dos 

 
22 Art. 80.” O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.” Site da presidência 
da república, Jusbrasil, Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 | Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. Disponível em: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-
bases-lei-9394-96#art-80 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96#art-80
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96#art-80
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arquitetos. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em abril de 

2018 enviou uma carta ao então Ministro da Educação onde manifesta preocupação 

com a formação do arquiteto e urbanista por meio da “instrumentalização” dos 

recursos pedagógicos, sugerindo abertura de interlocução com o Ministério a respeito 

do ensino a distância. Nessa carta, o Conselho justifica sua posição apresentando a 

necessidade do contato interpessoal nas aulas em atelieres e espaços pedagógicos 

vivenciais por ser um ofício que deve “relacionar-se com a preservação da vida e bem-

estar das pessoas, da segurança e integridade do seu patrimônio, e da preservação 

do meio ambiente”23. Em março de 2019, o CAU/BR aprova, por meio da deliberação 

plenária DPOBR Nº 0088-01/2019, a recusa da concessão do registro profissional aos 

egressos, na modalidade EAD, de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

Em seguida, em maio de 2019 a Associação Brasileira dos Estudantes de Educação 

a Distância conseguiu por meio de uma ação junto ao TRF1 que essa deliberação 

fosse suspensa24. A associação alega que a validade do diploma do estudante 

egresso de um curso em EAD é exatamente a mesma de um curso na modalidade 

presencial de acordo com a legislação. E que, sendo o curso reconhecido pelo MEC, 

não compete ao CAU negar validade ao diploma. 

O MEC autoriza que os cursos de Arquitetura e Urbanismo seja 

composto com até 20% da carga horária total oferecida pelas IES e o CAU entende 

esta composição como “adequado, desde que ministrado com qualidade”, e “defende 

o EAD como ferramenta e não como modalidade de ensino” (CAU/RS, março 2020). 

As atividades a distância devem ser identificadas de forma clara na matriz curricular, 

por meio da descrição e identificação da metodologia utilizada no projeto pedagógico 

do curso. 

Todos os cursos de formação de Arquitetos e Urbanistas devem preparar 

os discentes egressos para uma atuação profissional que cumpra e respeite o “Código 

de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas” elaborado pelo CAU/SP25. Nesse 

documento fica clara a descrição das obrigações do arquiteto para com a profissão: 

 
23 Ofício n°106/2018-CAU/BR “Carta pela qualidade do ensino de Arquitetura e Urbanismo” ao Ministro 
da Educação. 
24 decisão judicial no âmbito do Processo nº. 1014370-20.2019.4.01.3400, que tramita na 17ª Vara 
Federal Cível da Seção Judiciária do DF. Disponível em: https://trf-
1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1228439716/acao-civil-publica-civel-10143702020194013400-secao-
judiciaria-do-distrito-federal-trf01/inteiro-teor-1228439717 
25 Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. Disponível em:  
https://www.causp.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/codigodeetica-GRAFICA-sem-marca.pdf 

https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1228439716/acao-civil-publica-civel-10143702020194013400-secao-judiciaria-do-distrito-federal-trf01/inteiro-teor-1228439717
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1228439716/acao-civil-publica-civel-10143702020194013400-secao-judiciaria-do-distrito-federal-trf01/inteiro-teor-1228439717
https://trf-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1228439716/acao-civil-publica-civel-10143702020194013400-secao-judiciaria-do-distrito-federal-trf01/inteiro-teor-1228439717
https://www.causp.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/codigodeetica-GRAFICA-sem-marca.pdf
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“O arquiteto e urbanista deve considerar a profissão como uma contribuição para o 

desenvolvimento da sociedade” e ainda “O respeito e defesa da profissão devem ser 

compreendidos como relevantes promoção da justiça social e importante contribuição 

para a cultura da humanidade”26. Com o papel profissional proposto, a formação do 

arquiteto e urbanista deve inseri-lo na sociedade, e a promoção de encontros 

presenciais com diferentes realidades, vivencias e necessidades, traz maior 

compreensão de suas habilidades sociais para que possa contribuir com o futuro das 

cidades.  

A proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, de acordo com a Resolução nº 2, de 17 de junho de 2010, do Conselho 

Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares do curso, propõe em seu 

primeiro parágrafo: 

§ 1º A proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo deverá assegurar a formação de profissionais generalistas, 
capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos 
sociais e comunidade, com relação à concepção, à organização e à 
construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a 
edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do 
patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a 
utilização racional dos recursos disponíveis. 

 

Para a formação deste profissional “generalista”, devemos considerar 

uma formação que permita experiências e vivencias que conduzam seus talentos e 

transformem seus conhecimentos e interesses fazendo que sua atuação profissional 

se estenda a vários campos e atuações.  

De acordo com o arquiteto e urbanista Luciano Guimarães (2019), então 

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), a função 

social do arquiteto é “garantir a todos os brasileiros edificações e espaços públicos de 

qualidade, sustentáveis e seguras” 27. Da mesma forma o Código de Ética e Disciplina 

para Arquitetos e Urbanistas, publicado pelo CAU/BR coloca como um dos princípios 

das obrigações gerais da profissão, que “O processo de formação do arquiteto e 

urbanista deve ser estruturado e desenvolvido com o objetivo de assegurar sua 

capacitação e habilitação para o desempenho pleno das atividades profissionais”28.  

 

 
26 CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA para arquitetos e urbanistas. Resolução nº52 2013. CAU/SP. 
Disponível na íntegra pelo endereço eletrônico: www.caubr.gov.br 
27 CAU/BR. Anuário de Arquitetura e Urbanismo. Brasília/DF, maio de 2019. 
28 CAU/BR. Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. Brasília, 2015. 

http://www.caubr.gov.br/
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2.2 PANDEMIA E A FORMAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA 

 

“A pandemia do Covid-19 apresenta um desafio para médicos e 

arquitetos e urbanistas, considerando que o princípio de uma vida saudável começa 

num ambiente digno e saudável”, segundo Roberto Ghione, na série de “lives” 

Cidades em Distopia29, promovida pelo IAB de Pernambuco, no dia 10 de junho de 

2020. Em 2018 o IBGE já registrava cerca de 3,8 milhões de pessoas que trabalhavam 

nas próprias residências, e especialistas apontavam como uma tendência de futuro 

que esse número aumentasse gradativamente a cada ano. Desde o início de 2020, o 

Corona vírus fez com que esse número disparasse e virasse uma realidade social da 

noite para o dia. Devemos voltar cada vez mais nosso olhar para a atuação do 

Arquiteto, que tem em seu código de ética as obrigações para com o Interesse Público 

“deve envidar esforços para assegurar o atendimento das necessidades humanas 

referentes à funcionalidade, à economicidade, à durabilidade, ao conforto, à higiene e 

à acessibilidade dos ambientes construídos”30. 

Esta pandemia mundial nos fará repensar o habitar contemporâneo, e o 

arquiteto deverá atuar como o profissional capaz de solucionar os problemas gerados 

pela sobreposição de funções dos ambientes, pela alteração na setorização dos lares, 

que hoje compartilham áreas íntimas e sociais, abrindo possibilidades ao imprevisto e 

particularizando ainda mais os projetos. Como já afirmamos, esse profissional deverá 

buscar conhecimento e atualização a fim de considerar as intensas mudanças no 

comportamento dos usuários e a reapropriação dos espaços transpondo as 

necessidades do cotidiano humano impostas por novas regras e condições externas, 

promovendo bem-estar e qualidade de vida a fim de aumentar a produtividade e o 

desenvolvimento regional. A preparação e a formação desse profissional devem 

aguçar reflexões que o permitam atuar de forma criativa, inovadora, flexível e 

empática. Para isso as instituições de ensino profissional da área, devem promover 

uma formação inicial e continuada revisitadas, que acompanhem a demanda do 

mercado. Essa preocupação vem sendo apontada por diversos pesquisadores e 

profissionais da área, como a arquiteta e urbanista Adriana Levisky: “saltam aos olhos 

 
29 Disponível em: 
 https://www.iabpernambuco.org/cidades-em-
distopia#:~:text=o%20%22iab.pe%20em%20casa,instituto%20dos%20arquitetos%20do%20brasil. 
30 CAU/BR. Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas. Brasília, 2015 

https://www.iabpernambuco.org/cidades-em-distopia#:~:text=o%20%22iab.pe%20em%20casa,instituto%20dos%20arquitetos%20do%20brasil
https://www.iabpernambuco.org/cidades-em-distopia#:~:text=o%20%22iab.pe%20em%20casa,instituto%20dos%20arquitetos%20do%20brasil
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a distância entre academia e mercado...” tentando abordar algumas deficiências nos 

“princípios estruturadores dos cursos de formação profissional estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Educação”31. 

No resumo técnico do censo da educação superior de 201932, tínhamos 

29.713 instituições de ensino superior privadas no Brasil, sendo que 1.194 eram 

cursos na área do conhecimento de artes e humanidades, onde Arquitetura e 

Urbanismo se encontram. As IES particulares representam 94,6% da totalidade do 

número de vagas ofertadas de cursos de graduação, sendo 15.587.483 vagas nesta 

categoria. Ainda neste documento, temos que, o total de alunos matriculados em 

Arquitetura e Urbanismo é de 147.931 e podemos concluir que deles cerca de 140mil 

alunos estão matriculados em escolas privadas, sendo esse um número bastante 

relevante para nossa pesquisa com foco no desenvolvimento regional.  

 

 

2.3 ERE COMO SOLUÇÃO PARA O ENSINO NA PANDEMIA 

 

Quando instaurada a pandemia, as instituições de ensino superior, e 

nelas também incluídas as IES de Arquitetura e Urbanismo, optaram por implantar o 

chamado Ensino Remoto Emergencial, ou ERE (Hodges et al, 2020). Essa 

modalidade de ensino, cumpre com propósitos imediatistas e de caráter transitório, e, 

segundo os autores, “não devem ser confundidos com soluções de longo prazo, mas 

aceitos como solução temporária para um problema imediato” (Hodges et al, 2020, p. 

07). Em geral, as aulas no ERE são síncronas e acontecem por meio de um vídeo 

chamada, ao vivo e no horário que seria a aula presencial (Sanchez Júnior e Silva, 

2020). As IES anunciavam aos alunos o fim do ERE assim que as restrições 

presenciais fossem flexibilizadas, mas suas contribuições devem influenciar 

diretamente na continuidade das aulas. 

Autores como Nienov e Capp (2021) também enfatizam que o ensino 

remoto emergencial não é o mesmo que ensinar a distância, e colocam que este se 

 
31 CAU/SP. Revista Móbile #20. janeiro, fevereiro, março e abril de 2020. Matéria “Uma reflexão a 
respeito do exercício profissional do arquiteto e urbanista”, páginas 16 a 19. 
32 Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/resumo-
tecnico-do-censo-superior-2019-esta-disponivel 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/resumo-tecnico-do-censo-superior-2019-esta-disponivel
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/resumo-tecnico-do-censo-superior-2019-esta-disponivel
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utiliza de tecnologias para, de forma síncrona, durante o período das aulas 

presenciais, estabelecer a comunicação do docente com os alunos.  

O ensino remoto prioriza a mediação pedagógica por meio de tecnologias e 
plataformas digitais disponíveis e abertas para apoiar processos de ensino e 
aprendizagem, assim como a introdução de práticas inovadoras. Portanto, 
não se trata de uma simples transposição de modelos educativos presenciais 
para espaços virtuais, pois requer adaptações de planejamentos didáticos, 
cronológicos e avaliativos, além do uso de estratégias, metodologias e 
recursos educacionais para apoiar os estudantes na construção da 
aprendizagem. (Nienov e Capp, 2021, p.20) 

 

O suporte técnico no ERE, assim como na EAD, foi de extrema 

importância para professores e alunos, já que estes tinham diferentes níveis de 

habilidades digitais e de equipamentos disponíveis. Essa é uma questão bastante 

delicada, pois envolve não apenas a emergência da transição do formato das aulas, 

mas também exige que o corpo docente domine todo o processo de concepção, 

desenvolvimento e implementação das aulas online. O suporte técnico, quando 

oferecido, diminui os prazos para o entendimento das plataformas remotas utilizadas, 

atribuindo criatividade e novas práticas didáticas às aulas (Nienov e Capp, 2021).  

 

 

2.3.1 Posicionamento do CAU e das principais entidades de Arquitetura e Urbanismo 

sobre ERE: 

 

Durante toda a pandemia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil, CAU/BR, bem como os conselhos de cada estado brasileiro, juntamente com 

as IES e entidades como a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo (ABEA), a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (FeNEA) e a Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FNA) 

promoveram diversas discussões e debates a respeito do que estava sendo feito de 

positivo e também dos impactos negativos deste período de pandemia para o ensino 

de Arquitetura e Urbanismo. Esses encontros virtuais foram em sua maioria 

transmitidos de forma síncrona no Youtube, Instagram, nas plataformas digitais e sites 

das entidades e eventos envolvidos, sendo que vários deles foram gravados e 

continuam disponíveis para acesso posterior. 

 Nos eventos online, mostra-se uma excessiva preocupação com o aluno 

que ingressa nas IES em meio à pandemia, que não conhece o contato, o convívio e 
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a troca de experiências e experimentações que o ensino presencial promove, e é 

levado a pensar que o ensino remoto “nem é tão ruim”, como relata a arquiteta Ana 

Goes Monteiro33 no 27º Congresso Mundial de Arquitetos em julho de 2021. Ana 

apresenta que esta mentalidade pode ser um problema uma vez que este aluno não 

teve a oportunidade de experimentar o ensino presencial e acaba por se conformar 

com o modelo proposto.  A qualidade do profissional egresso, fruto da transição do 

formato de aula, ainda é o assunto mais recorrente.  

A exclusão ocasionada pela plataformização também preocupa, já que 

diversos alunos não conseguiram dar continuidade aos seus estudos uma vez que 

não tinham acesso às tecnologias necessárias, que vão além do acesso à Internet e 

de softwares específicos, passando pela falta de equipamentos capazes de os fazer 

participante das aulas, com câmera ou microfone de qualidade; a falta de um ambiente 

favorável ao estudo em casa, silencioso ou adequado o suficiente para que os 

estudantes abram suas câmeras sem constrangimento, além da falta de uma 

biblioteca (física ou digital) adequada, com livros de qualidade que possam ser 

consultados quando necessário e que sirvam de apoio às aulas.  

Em 17 de maio de 2020, a ABEA promoveu a primeira webinar chamada 

“Debates ABEA: Emergências e Permanências no Ensino de Arquitetura e Urbanismo 

durante a Pandemia”34 onde questiona “O que é emergencial e o que será permanente 

no ensino de arquitetura e urbanismo após a experiência das aulas remotas? O ensino 

remoto é inclusivo ou excludente? Por que o sistema privado e o sistema público 

tiveram reações tão distintas diante da necessidade de isolamento social? Como tratar 

igualmente as realidades tão distintas do Brasil?” Para isso convidou representantes 

dos estudantes, dos professores, da gestão privada e da gestão pública das IES, 

procurando apresentar os vários lados dos sujeitos envolvidos nesta experiência. 

Como representante docente, o professor Carlos Eduardo Nunes Ferreira narra sobre 

o processo de transição de formato das aulas e lembra que, em sua experiência de 

30 anos de salas de aula, viveu angústias e aflições recorrentes, fruto das incertezas 

e inseguranças do momento. A webinar em questão aconteceu nos primeiros meses 

 
33 Participação da arquiteta e urbanista Ana Goes Monteiro na discussão promovida pelo CAU e pela 
FNA na UIA2021 (27° Congresso Mundial de Arquitetos sediado este ano no Rio de Janeiro), em 19 de 
julho de 2021 no palco Diálogos com a Sociedade “Ensino e Formação: Inclusão, Materialidade, 
Presencialidade”. https://www.youtube.com/watch?v=fbsNyyytdpw 
34 Debates ABEA: Emergências e Permanências no Ensino de Arquitetura e Urbanismo durante a 
Pandemia – Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=uZOZVGTFvg0&list=TLPQMTUwMTIwMjKl8PIZ7UtAfQ&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=fbsNyyytdpw
https://www.youtube.com/watch?v=uZOZVGTFvg0&list=TLPQMTUwMTIwMjKl8PIZ7UtAfQ&index=2
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da pandemia e o professor relata o desconforto e a sobrecarga na busca de 

continuidade da qualidade do ensino e, principalmente, na qualidade do aprendizado, 

que não tinha como ser mensurado, além de não ter consciência de quando tudo isso 

acabaria, apontando a esperança de que, para o segundo semestre, tudo “voltaria ao 

normal”. Esse exemplo é bastante relevante, pois toda preocupação colocada nas 

palavras deste professor pode ser amplificada pelos comentários do chat e o 

consentimento de outros professores e participantes.  

Na mesma webinar da ABEA, em maio de 2020, a professora Nara 

Iwata, diretora da Universidade Veiga de Almeida – UVA (Gestora de IES privada), 

apresenta sua experiência e conta como a sala de aula virtual parece ter aproximado 

as pessoas de sua turma de quinto período, matutino, na competência de “Teoria da 

Arquitetura Contemporânea”. Em sua fala, ela comenta que era como se as aulas 

contribuíssem para a saúde mental daqueles jovens, pois eles conseguiam ter 

coragem para falar coisas que provavelmente não falariam presencialmente, trocando 

mais que o conteúdo da disciplina, mas angústias e ansiedades do momento que 

viviam. Nara comenta que a aula, por sua experiência docente, pareceu estar “muito 

mais bacana do que seria presencialmente”, pois era como se eles estivessem numa 

rede social, e essa percepção, segundo Nara, era compartilhada por outros 

professores. A professora foca sua fala no apoio que a instituição deu aos docentes, 

com treinamento para migração para as salas de aula presenciais para as salas de 

aula virtuais e a formação de uma sala dos professores virtual, onde podiam trocar 

dúvidas e propor soluções para as questões que surgiam. Nara enfatiza que acredita 

que a sincronicidade das aulas, que foram “virtualizadas” (e não tinham a intenção de 

ser EAD), foi responsável pelo sucesso do formato. Em seu depoimento, a professora 

conta que as aulas não tiveram alteração de horário e que os alunos tiveram boa 

participação, mas no chat vemos alguns depoimentos contrários de alguns 

professores comentando que os alunos permaneciam com microfone e câmeras 

desligadas.  

A preocupação com os alunos e suas possibilidades de 

acompanhamento das aulas se manifestou tanto na fala da professora Nara quanto 

no chat durante o evento online. As soluções apresentadas por essa Universidade 

incluem negociações e parcerias com fornecedores de softwares, que, a pedido da 

gestora, deveriam oferecer laboratórios virtuais e programas (aplicativos) que 

“rodassem no celular”. De acordo com as pesquisas da professora Nara, todos os 
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alunos possuíam celular, e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em artigo publicado em abril de 2021 no site oficial do governo 

federal35, 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet.  

 

 

2.4 PLATAFORMIZAÇÃO 

 

Estes dados citados acima são referentes ao ano de 2019 e apontam um 

crescente percentual com relação aos anos anteriores, mas são particularmente 

importantes para compreendermos a decisão pela plataformização como solução para 

a continuidade das aulas de graduação e formação profissional. 

Todo esse processo de adaptação de ensino e educação e a migração 

emergencial de formato das aulas devido à necessidade de isolamento social, só foi 

possível devido à plataformização cultural que vem ocorrendo há vários anos, como 

nos mostram Poell e Nieborg (2018) e que, de forma gradativa, estava tomando um 

espaço importante nas relações sociais e de trabalho.  

As tecnologias midiáticas inseridas no cotidiano das pessoas por meio 

de aparelhos cada dia mais pessoais fez com que a sociedade tivesse uma relação 

mais íntima e passasse não apenas a se acostumar com as possibilidades, mas 

também se aproveitassem delas, utilizando cada vez mais as facilidades de conecção 

à internet, acesso à pesquisa, computadores, laptops, tablets e celulares. 

Lucia Santaella, em seu artigo, “Da cultura das mídias à cibercultura: o 

advento do pós-humano”, afirma que todas as esferas da sociedade estariam sofrendo 

implicações com o desenvolvimento das tecnologias da informação e da 

comunicação, e reflete:  

Já está se tornando lugar-comum afirmar que as novas tecnologias da 
informação e comunicação estão mudando não apenas as formas do 
entretenimento e do lazer, mas potencialmente todas as esferas da 
sociedade: o trabalho (robótica e tecnologias para escritórios), gerenciamento 
político, atividades militares e policiais (a guerra eletrônica), consumo 
(transferência de fundos eletrônicos), comunicação e educação 

(aprendizagem a distância), enfim, estão mudando toda a cultura em geral. 
(Santaella, 2003) 
 

 
35 Pesquisa mostra que 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet – Disponível em: 
https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/abril/pesquisa-mostra-que-82-7-dos-domicilios-
brasileiros-tem-acesso-a-internet 

https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/abril/pesquisa-mostra-que-82-7-dos-domicilios-brasileiros-tem-acesso-a-internet
https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/abril/pesquisa-mostra-que-82-7-dos-domicilios-brasileiros-tem-acesso-a-internet
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Desde a chegada da World Wide Web (www.) e a disseminação das 

comunicações móveis, temos as tecnologias tomando conta dos hábitos de toda 

sociedade. No início do século XXI vemos o que Pecini (2018) chamou de “o estouro 

da bolha pontocom, a noção de Web 2.0” (p.02), que é caracterizada pela produção e 

pelo compartilhamento (voluntário ou não) de conteúdo pelas pessoas que foram 

gradativamente sendo expostas às facilidades de acesso e acompanhadas pela 

crescente presença das plataformas em suas vidas cotidianas. Sendo assim, as 

plataformas já não se oferecem inteiras ou prontas, mas solicitam uma participação 

particular dos seus usuários, “Os usuários devem ser tratados como co-

desenvolvedores” (O'Reilly, 2005, p.04) e é essa troca de interesses e pesquisa que 

faz da experiência digital tão empática e cada vez mais satisfatória, gerando uma 

espécie de customização dos produtos e serviços plataformizados.  

Scolari (2018) conceitua prossumidores os “sujeitos que, em maior ou 

menor medida, produzem ou contribuem para os conteúdos de mídia circularem nas 

redes sociais”. Esse envolvimento digital tomou conta do cotidiano da sociedade no 

início do século XXI, interferindo em diversas áreas do cotidiano da grande maioria da 

população e influenciando na maneira como adquirimos e, ou, oferecemos 

informação.  

De acordo com Câmara (2020), a plataformização da cultura “marca a 

reorganização da produção, distribuição e circulação de conteúdos” online. Nas 

palavras de Nieborg e Poell (2018), “À medida que a produção cultural está se 

tornando cada vez mais dependente da plataforma, a autonomia e a sustentabilidade 

econômica de formas particulares de produção cultural estão cada vez mais 

comprometidas”.  

Mintz (2019), em seu artigo intitulado “Midiatização e plataformização: 

aproximações”, observa que plataformas são diferentes de infraestruturas, uma vez 

que estas são privadas e centralizadas, regidas pelo uso. O autor descreve que, desde 

os anos 1990, no surgimento da primeira web que seria basicamente uma 

infraestrutura de sistema público responsável pela “oferta de serviços básicos e 

fundamentais a uma determinada população” (p.104), teríamos tido uma progressiva 

privatização da internet e nos apresenta o processo de “plataformização da web”. 

Neste mesmo artigo, Mintz comenta que o conceito de plataforma se desdobra para o 

conceito de plataformização por ser entendida como o processo de consolidação das 

plataformas. Ele coloca também que, de maneira mais abrangente e não limitado ao 
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domínio da web, se percebe a “plataformização do social”, que “se estende a diversos 

setores econômicos e práticas sociais que passariam a ser mediadas por plataformas” 

(p.106).  

Em 2020, em um artigo com o nome “Plataformização”, Poell e Nieborg 

apresentam a redefinição do termo “plataformização” passando da discussão de 

plataformas como “coisas” para a análise de plataformização como um “processo” e 

definem: 

A plataformização é definida como a penetração de infraestruturas, processos 
econômicos e estruturas governamentais das plataformas digitais em 
diferentes setores econômicos e esferas da vida. Ela também envolve a 
reorganização de práticas e imaginários culturais em torno dessas 
plataformas. (Poell, Nieborg e Van Dick, 2020, p.02) 

 

 

2.4.1 Plataformização da educação: 

 

Em 2017, em artigo intitulado “Social media plataforms and education”, 

Van Dijck e Poell apontam três implicações potenciais quanto à plataformização da 

educação, julgando ser impossível prever quão profundamente esta penetrará nas 

estruturas tradicionais do ensino superior: 

Primeiro, as plataformas educacionais tendem a subjugar seus princípios 
pedagógicos aos mecanismos das mídias sociais; em segundo lugar, a 
eficácia do software educacional e dos sistemas de rastreamento de dados 
em escolas e universidades tem sido pouco testada até agora, mas ainda 
assim são apresentadas como correções muito necessárias para instituições 
educacionais desatualizadas; e terceiro, a incorporação da educação online 
em um mundo global de plataformas comerciais de alta tecnologia pode 
transformar a noção de educação como um bem público (Van Dijck e Poell, 
2017, p.08) 
 

De acordo com Câmara (2018), temos o surgimento de “espaços 

educativos em multiplataformas” em diferentes níveis de educação, moldados pelas 

alterações de consumo e pelas mudanças dos novos hábitos culturais. Com as 

tecnologias e recursos trilhando esses caminhos na área da educação, com a 

obrigatoriedade de distanciamento social, as plataformas ocuparam o lugar das salas 

de aula e a plataformização da educação emergiu de forma inevitável e necessária. 

Eu defino plataformização da educação como a migração das práticas 
educativas realizadas nos espaços físicos para os espaços digitais das 
plataformas. Migração acelerada na era covid que inseriu de forma 
emergencial os processos e práticas de formação profissional no ecossistema 
da internet. (CÂMARA, 2021) 
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Santaella, no ano de 2010, escreve o artigo “A aprendizagem ubíqua 

substitui a educação formal?” para uma revista de computação e tecnologia onde 

questiona as “alterações neurológicas e sensóricas” pelas quais a sociedade 

contemporânea tem passado. A autora revela que a intensidade das transformações 

socioculturais e as transformações geradas pela revolução digital, afetam diretamente 

as formas de aprender e de educar. Ela coloca que “Processos de aprendizagem 

abertos significam processos espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, 

atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades contingentes”. Este 

processo de aquisição de conhecimento é facilitado pelo acesso livre e contínuo à 

informação, como com o uso de dispositivos móveis e tecnologias que nos permitem 

ter a informação e a comunicação de qualquer lugar. Para Santaella (2010), as 

transformações psíquicas e socioculturais pelas quais a humanidade vem sofrendo a 

séculos, desencadeou “cinco gerações de tecnologias de linguagem e de 

comunicação” e são elas: As tecnologias do reprodutível (jornal, foto, cinema); as 

tecnologias da difusão (rádio, TV); as tecnologias do disponível (redes de TV a cabo, 

vídeo cassete etc.); as tecnologias do acesso (computadores); e as tecnologias da 

conexão contínua (redes móveis- ubiquidade). Como destaque, a autora coloca a 

quarta tecnologia, a do acesso como sendo a mais revolucionária de todas, pois inclui 

a “revolução digital” e estas acarretam incomparáveis mutações, “inclusive 

antropológicas”, principalmente para os processos educacionais. 

Esta revolução digital afetou de forma direta as relações de 

comunicação, recepção e produção de saberes, e em um artigo intitulado “Carlos A. 

Scolari: ecologia dos meios de comunicação, alfabetização transmídia e redesign das 

interfaces” (2018), a pesquisadora Fernanda Pires de Sá, da Universitat Pompeu 

Fabra, de Barcelona, espanha, apresenta o resultado de uma entrevista concedida 

por Scolari à revista MATRIZes. Nele, Pires de Sá coloca a idéia de Poell e Van Dick, 

de Plataformização da sociedade e diz que essa é a principal responsável por uma 

acelerada evolução dos meios de comunicação na última década. Em uma pergunta, 

Scolari é questionado sobre como foi a transição de suas pesquisas que migraram de 

narrativas transmídia até alfabetização transmídia. Sua resposta foi que: 

Levando em conta que transmídia é um adjetivo que pode se acoplar a 
diferentes processos e práticas (se fala de narrativa transmídia, jornalismo 
transmídia, documentário transmídia etc.), a primeira reflexão foi: como 
deveria ser um processo educativo transmídia? Este cruzamento entre a 
lógica transmídia e as práticas educativas levou-nos a desenvolver outros 
conceitos e a nos interessar por outros tipos de processos. Em primeiro lugar, 
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desenvolvemos o conceito de transmedia literacy (alfabetização transmídia) 
para fazer referência a um conjunto de habilidades e competências 
desenvolvidas em um âmbito informal, nas chamadas culturas colaborativas 
(Pires de Sá, 2018, p.130). 
 

 

 

2.4.2 Plataformização do ensino de arquitetura em nosso recorte - um exemplo 

 

As professoras de Ateliê Integrado do Curso de Arquitetura e urbanismo 

da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) relataram essa experiência em um 

artigo chamado “Disciplina de ateliê integrado de arquitetura, urbanismo e paisagismo: 

uma experiência síncrona e assíncrona” (CUNHA, E.C. e MELO, R.E.B., 2020). As 

professoras relatam a experiência vivenciada durante três meses de aulas remotas 

identificando as “vantagens e as desvantagens” deste processo e colocam: 

Em meio ao processo de adaptação ao uso das ferramentas e ajustes 
metodológicos, foi-se identificando um ambiente que favoreceu a 
organização e comunicação das atividades, mas também trouxe desafios 
como a necessidade de identificar os melhores métodos para ajuste do 
ensino de projeto integrado e o planejamento do acompanhamento das 
atividades, entregas e compartilhamento dos resultados. (Cunha e Melo, 
2020, p.01) 

 

De cordo com o conteúdo até agora abordado, estamos diante de um 

exemplo da PLATAFORMIZAÇÂO DA EDUCAÇÃO, por meio de um modelo de 

ensino remoto emergencial (ERE) implantado por uma das IES do recorte proposto 

em nossa pesquisa. Neste artigo temos a descrição das ações e resultados desse 

período junto a uma disciplina prática de projeto e processo criativo, cujo intuito seria 

dar continuidade ao conceito de Atelier presencial, na busca por contribuir com uma 

aprendizagem interativa, integrada e dinâmica, onde os conteúdos programáticos 

promovessem aprendizado por meio da experiência de fazer e de refletir sobre o 

produto criado. Assim como no Ateliê presencial, foram oferecidos remotamente 

conteúdos integrados de projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico abordados 

por docentes com diversas formações e experiências.  

Este artigo se mostra de extrema relevância, pois nos apresenta um 

exemplo de como esse período de plataformização do ensino e da educação 

aconteceu frente a uma disciplina prática, cujas competências são adquiridas 

presencialmente por meio de pesquisa, discussões e da troca de informações e 

experiências entre docentes e alunos no decorrer de todo processo projetual. De 
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acordo com as professoras o maior desafio foi “transferir este ambiente integrativo e 

colaborativo para o ambiente remoto” (Cunha e Melo, 2020, p.02). Como estratégia, 

revisaram o Plano de Ensino para adequar o cronograma, as formas de 

desenvolvimento, apresentação e entrega. De acordo com o texto das professoras, 

elas buscaram minimizar os prejuízos para os alunos “de forma que as aulas fluíssem 

com o mesmo dinamismo que as presenciais”. Para isso mantiveram os dias e 

horários das aulas, que tinham transmissão em tempo real, assim como no modelo de 

Ateliê presencial. Ferramentas como o Google Earth substituíram as visitas em campo 

e, sem o auxílio do laboratório de execução de maquetes físicas (maquetaria), os 

estudos volumétricos demandaram maior criatividade dos alunos que utilizaram 

materiais e recursos disponíveis em suas residências. 

Neste exemplo, as aulas presenciais de ateliê de projeto promovem uma 

interação entre os alunos e a participação coletiva é efetivada pela comunicação e 

pelo contato de todo o grupo com as produções em andamento. A fim de manter o 

grupo todo em contato com cada uma dessas produções, as professoras optaram por 

não criar salas paralelas e promoveram orientações e assessorias abertas para toda 

a sala. A documentação do processo também foi uma exigência e seu 

acompanhamento acontecia por meio de entregas parciais de cadernos digitais que 

permitiam observação constante e respostas analíticas dos trabalhos em elaboração. 

Por meio da análise das atividades e vivências síncronas e assíncronas, 

o artigo apresenta diversas “vantagens” como por exemplo a agilidade e ganho de 

tempo ao considerar a visita técnica ao terreno trabalhado feita pelo Google Earth, 

pelo Street View ou pela revisão de vídeos feitos no local pelas professoras. As 

autoras também mencionam como “vantagem” a organização e as facilidades da 

plataforma na opção de interação assíncrona.  

Apresentado como “desvantagem”, temos a redução da comunicação 

não-verbal, além de apontarem a dificuldade de interação gráfica e compartilhamento 

de conteúdo comumente apresentados em forma de croquis em papel ou na lousa. As 

câmeras nas aulas síncronas também foram apresentadas como uma “desvantagem”, 

pois em sua maioria ficaram desligadas, dificultando as interações pessoais entre as 

professoras e os alunos. 

 No momento das apresentações de resultados e projetos em grupo, as 

professoras comentam que os alunos digitalizaram separadamente as partes dos 

desenhos desenvolvidos, e cada um dos integrantes do grupo trocaram informações 
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e conhecimentos para utilizarem as TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação), favorecendo a aquisição de saberes e experiências além das 

propostas das diretrizes curriculares.  

Em meio a “vantagens e desvantagens” desta experiência, as 

professoras concluem que: 

Os ambientes, Síncrono e Assíncrono, trouxeram experiências e 
conhecimentos que acrescentaram muito no que se refere às experiências 
didáticas e pedagógicas. Foi um momento de aprendizagem das duas partes 
(docentes e alunos), onde pode-se perceber a necessidade de auxílios 
mútuos, ainda que os treinamentos tivessem sido bastante claros e 
explicativos. Na prática, desafios e imprevistos apareceram e foram 
resolvidos em conjunto. (Cunha e Melo, 2020, p.13) 

 

O artigo considera assertiva a decisão da plataformização neste período 

e as autoras apresentam a preocupação da IES em questão em treinar e habilitar seu 

corpo docente a fim de lhes oferecer condições de fazer esta transição de formato das 

aulas. 

Considera-se que os métodos adotados pelas docentes tenham 

funcionado, diante da qualidade dos conteúdos entregues e avaliados. 

Diante destas considerações, apesar dos incômodos e restrições 
apresentadas ao longo do processo, conclui-se que a experiência Síncrona e 
Assíncrona foi muito positiva, tanto no âmbito do uso da plataforma, como 
nos resultados dos projetos entregues, porém entende-se que estes 
resultados obtidos atendem ao momento de quarentena provocado pela 
pandemia do COVID-19, sendo nítido que, em épocas de aulas presenciais, 
as aulas ministradas nos espaços físicos da Instituição são o formato ideal 
para o ensino de projeto arquitetônico. (Cunha e Melo, 2020, p.14) 

 

 

2.5 LETRAMENTOS TRANSMÍDIA 

 

Para que o modelo educativo plataformizado aconteça e seja efetivo, 

temos a necessidade de uma “competência comunicativa, realizada no universo da 

convergência cultural midiática da era digital”, chamada por Câmara (2021) de 

Letramento Transmídia. Essa competência comunicativa deve ser desenvolvida pelos 

atores e estes devem apresentar, segundo a autora, “letramentos complexos, com 

habilidades e competências complexas” (Câmara, 2021).  

Autores como STREET (2003) e GEE (1996), vem discutindo as 

concepções de letramentos como uma prática social, histórica e cultural, onde produz 

sentido, e não apenas como um “processo de aquisição de habilidades em práticas 
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dominantes” (SANTOS, 2017, p.644.). Esta perspectiva dos Novos Estudos do 

Letramento (NEL), Street (2003), vem ao encontro da definição de Multiletramentos 

(GRUPO NOVA LONDRES, 1996; COPE e KALANTZIS, 2000; ROJO, 2012, 2013), 

que compreende “que as diferentes práticas sociais de linguagens contemporâneas 

exigem, como uma competência e uma prática comunicativa de produção, 

interpretação, circulação de textos de diferentes gêneros, formatos e linguagens 

veiculados em trans-mídias” (CÂMARA, 2018, p.04). 

Para compreender o conceito de letramentos transmídia, utilizaremos a 

definição de Câmara: 

[...]mais do que uma competência comunicativa de leitura e produção de 
textos, os letramentos transmídia contemporâneos exigem um sujeito 
complexo com competências e habilidades de traduções, curadoria, gestão 
de conteúdo, sujeitos capazes de selecionar fontes de informações, 
transformar informações em conhecimentos, analisar dados, monitorar redes, 
produzir, compartilhar, armazenar e, principalmente gerar conhecimento. 
(CÂMARA, 2018, p.04) 
 

Em seu artigo “Letramentos transmídia: um conceito e uma 

Metodologia”, Câmara (2018) reflete sobre a potencialidade da população jovem em 

conseguir utilizar as tecnologias da informação a favor de suas necessidades, mas ela 

também alerta que, apesar de eles passarem cada vez mais tempo conectados à 

Internet e aprenderem rapidamente vários recursos, continuam amadores do ponto de 

vista dos letramentos transmídia. Neste artigo, a autora questiona “Que competências 

comunicativas de leitura e produção de textos os sujeitos contemporâneos devem 

dominar para realizar práticas letradas transmídia?” (Câmara, 2018, p.03) pois 

apresenta que, na visão de Santaella (2010, p.02), a tecnologia de linguagem mais 

nova, não anula a que a precede, e sim a modifica, alterando suas funções sociais. 

A preocupação com esse conjunto de competências culturais e 

habilidades sociais e tecnológicas necessárias da comunidade acadêmica vem sendo 

discutida também no Brasil há alguns anos por vários pesquisadores como Câmara 

(2018, p.04), que propõe que as práticas de letramentos transmídia sejam inseridas 

como uma metodologia nas práticas de ensino e aprendizagem de formação básica e 

profissional com a intenção de “melhorar as competências letradas dos sujeitos alunos 

e consequentemente melhorar sua formação profissional”. Neste processo o docente 

se apresentaria como facilitador do conhecimento e possibilitaria os processos de 

aprendizagem colaborativa. 
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2.5.1 Letramentos cotidianos: 

 

Scolari apresenta as principais questões que o fizeram, juntamente com 

sua equipe, pesquisar a respeito das habilidades dos atuais jovens em adquirir 

conhecimentos específicos de manipulação gráfica, gerenciamento de redes sociais, 

interações com games, desenvolvimento de conteúdos (como as fakenews, por 

exemplo), entre outros. Ele acredita ser importante não fecharmos os olhos para as 

práticas tecnológicas que fazem com que o adolescente seja capaz de tanto 

conhecimento, mesmo fora do sistema educacional formal. Esta informalidade, de 

acordo com o pesquisador, oferece uma comunidade bastante heterogênea, onde 

cada sujeito encontra-se em um nível de letramento particular, mas desenvolvendo 

suas habilidades e buscando conhecimentos específicos e se aprimorando naquilo 

que acreditam ser importante e necessário.  

Por isso, desenvolveram o projeto interdisciplinar “Transalfabetismos”36 

ou “Alfabetização Transmídia”, que se propôs investigar as habilidades transmídia e 

estratégias de aprendizagem informal de jovens de 12 a 15 anos, durante 3 anos, em 

5 comunidades autônomas da Espanha. Neste artigo, Scolari coloca que a escola é 

muito resistente ao emprego de novas tecnologias e ressalta a importância de 

agregarmos o uso dos dispositivos móveis nos processos educativos diminuindo o 

espaço que existe entre as práticas tecnomidiáticas formais e informais. O projeto que 

o professor Scolari desenvolveu, no entanto, não se contentou em relacionar-se com 

os jovens, mas propôs contribuir para uma mudança educativa, oferecendo um kit do 

professor, para que, dentro de sala de aula, este consiga explorar as competências 

desenvolvidas pelos adolescentes nos ambientes informais. Em seu blog 

“Hipermediaciones”37 conseguimos encontrar maiores detalhes do projeto, e 

consideramos importante apresentar sua proposta: 

 
36 Disponível em: https://alfabetismotransmedia.org/ 
37 El proyecto se propone: - Desarrollar y consolidar una nueva concepción de los procesos de 
alfabetización mediática más allá de la lecto-escritura o el consumo crítico de medios. El proyecto 
introducirá el concepto de “alfabetismo transmedia” (“transmedia literacy”) como categoría clave para 
comprender y potenciar nuevos procesos de aprendizaje informal. - Identificar las competencias 

transmedia y las estrategias de aprendizaje informal que los adolescentes españoles están desarrollando 
fuera de las instituciones educativas. - Incorporar esas competencias y estrategias dentro del sistema educativo 
formal –a través de la producción y distribución de un Kit del Profesor- para acortar las distancias entre la escuela 
y las prácticas tecnoculturales en red de los adolescentes. - Mejorar la formación de las nuevas generaciones a 
través del desarrollo de prácticas pedagógicas que no rechacen sino aprovechen las ventajas de las redes digitales 
y las prácticas de comunicación transmedia. - Plantear, impulsar y potenciar nuevas dinámicas y lógicas 

https://alfabetismotransmedia.org/
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O projeto tem como objetivo: 
 
Desenvolver e consolidar uma nova concepção de processos de 
alfabetização midiática além da leitura e da escrita ou do consumo crítico de 
mídia. O projeto introduzirá o conceito de "alfabetização transmídia" como 
uma categoria-chave para compreender e aprimorar novos processos de 
aprendizagem informal. 
Identificar as competências transmídias e estratégias informais de 
aprendizagem que os adolescentes espanhóis estão desenvolvendo fora das 
instituições de ensino. 
 
Incorporar essas habilidades e estratégias dentro do sistema de educação 
formal – por meio da produção e distribuição de um Kit do Professor – para 
fazer a ponte entre as práticas tecnoculturais em rede da escola e dos 
adolescentes. 
 
Melhorar a formação de novas gerações através do desenvolvimento de 
práticas pedagógicas que não rejeitam, mas aproveitam redes digitais e 
práticas de comunicação transmídia. 
 
Propor, promover e aprimorar novas dinâmicas e lógicas educacionais 
voltadas para professores e outros atores ligados ao campo da educação. 
(Disponível em: https://alfabetismotransmedia.org/) 
 

Essa pesquisa resultou em um “Kit professor”, que apresenta uma série 

de atividades didáticas, separadas por áreas acadêmicas e/ou por competências 

transmídia. Essas propostas foram realizadas com base nos resultados do Projeto 

Transalfabetismos, e buscam aproveitar dentro da sala de aula, as habilidades 

transmídias que os jovens desenvolveram fora da instituição escolar. Este kit está 

disponível na página da web  https://alfabetismotransmedia.org/kit-del-profesor/ e tem 

o seguinte layout interativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
educativas destinadas a profesores y otros actores relacionadas con el campo de la educación. (blog 
Hipermediaciones.com).  

https://alfabetismotransmedia.org/
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FIGURA 2: TABELA INTERATIVA DE ATIVIDADES DO KIT PROFESSOR DO PROJETO 

TRANSALFABETISMO 

 

Fonte: http://transalfabetismos.upf.edu/#Tabla_%C3%A1mbitos_acad%C3%A9micos 

 

Nesta tabela, conseguimos acessar digitalmente cada uma das 

competências transmídia e dentro delas temos orientações e sugestões de atividades 

para serem aplicadas em sala de aula. O site também disponibiliza aos professores 

uma tabela em branco para ser preenchida e submetida a eles de volta com sugestões 

de atividades, desde que se encaixem nas competências previamente divulgadas. 

 

 

2.5.2 Letramentos transmídia na era da plataformização da educação: 

 

Em 2022, Naiá Sadi Câmara escreve um artigo intitulado “Letramentos 

transmídia na era da plataformização da educação” que inicia refletindo sobre esse 

momento que vivemos:  

A era Covid-19 inseriu os processos e práticas de formação profissional no 
ecossistema digital da internet, exigindo novas competências e habilidades 
de seus atores nas interações com as novas práticas educativas, que 
migraram para o universo das plataformas digitais e passam a mediar as 
relações desses atores com o conhecimento, configurando novas formas de 
vida do sujeito aprendiz (CÂMARA, 2022, no prelo). 

http://transalfabetismos.upf.edu/#Tabla_%C3%A1mbitos_acad%C3%A9micos
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Nesta pesquisa recente, com foco na experiência de plataformização da 

educação vivenciada pelos alunos, a autora apresenta os resultados preliminares do 

projeto “Letramentos transmídia na era da plataformização da educação” e busca 

identificar as formas de vida do aluno digital com base na proposta teórico-

metodológica dos letramentos transmídia. Entre as estratégias de coleta de dados, a 

autora, após apresentar o projeto em todas as disciplinas que participariam, aplica um 

questionário com intenções quantitativas e qualitativas, disponibilizado via Google 

Forms para todos os alunos. Sendo assim, neste artigo, de forma sintetizada, a autora 

nos apresenta várias respostas destes alunos ao questionário, e ressalta a 

predominância de gênero feminino, e idade média de 17 a 29 anos. Nas respostas, a 

autora mostra que apesar dos alunos utilizarem predominantemente o celular móvel 

como principal aparelho para realização de práticas comunicativas cotidianas, para 

seus estudos o principal dispositivo utilizado é o computador, com 86,7% das 

respostas. Os alunos também responderam que “concordam” que a plataformização 

da educação durante a pandemia de coronavírus aumentou o número de acessos às 

plataformas de streaming e levou-os a interagir mais no ambiente online, assumindo 

que utilizam os espaços digitais de aprendizagem para seus estudos pelo menos duas 

vezes por semana. Neste artigo Câmara mostra que os alunos concordam com a 

tecnologia como prática comunicativa no ambiente acadêmico, no entanto alertam que 

a exposição para as telas do celular, televisão, laptop ou tablet por muito tempo causa 

efeitos negativos na saúde. Alunos hiper conectados que assumem, em sua maioria 

que não desligam o celular enquanto estão estudando podem ter problemas como a 

dispersão, ou a falta de concentração, e mesmo assim relatam terem tido um 

aprendizado mais dinâmico e interativo, desejando a volta das aulas presenciais, mas 

reconhecendo a importância da plataformização na continuidade da educação neste 

período de isolamento: 

{...} ainda bem que temos o recurso da educação plataformizada via Google 
Education, que em minha opinião, é muito prática e facilita bastante nas 
postagens de materiais, no acesso de documentos, atividades e na 
participação das aulas. (Depoimento de um aluno em pergunta aberta com 
relação às práticas educativas plataformizadas. CÂMARA, 2022) 

 

Após a apresentação de alguns relatos de alunos em questões abertas, 

Câmara coloca que:  

Diante desses relatos, são pontos relevantes, em termos de resultados, 
potencialidades como: 
 



49 
 

• Declarações de que houve aprendizagens. 

• Afirmações de que as facilidades proporcionadas pela Google 
Education – disponibilidade de materiais, espaços de avaliações, 
entre outros – auxiliam nas práticas educativas. 

• Percepção de que houve otimização do tempo.  

• Observações sobre a qualidade dos docentes. 

• Reconhecimento do, e elogio ao, papel da universidade na migração. 
 
Também são identificadas as seguintes fragilidades: 
 

• Dificuldade de concentração – predominante nas respostas. 

• Falta de interações presenciais físicas – professor e aluno e entre 
alunos. 

• Preferência por aula presencial física. 
(CÂMARA, 2022) 

 
Em suas considerações finais, a autora comenta sobre as dificuldades 

de acesso e de dispositivos relacionados às desigualdades sociais. A dispersão e falta 

de concentração, apresentada por Câmara como uma dificuldade desta geração 

mesmo em aulas físicas, desestabilizou as aulas online e em diversas situações 

impactou negativamente as interações interpessoais, principalmente porque os alunos 

não abriam suas câmaras, contribuindo para essa dispersão e prejudicando a 

interação e a socialização tanto aluno - aluno quanto aluno – professor. E são essas 

interações que fazem com que o retorno às aulas presenciais seja tão desejado. 

Câmara afirma caracterizar as formas de vida do aluno digital como “disperso; 

dependente; com graves problemas de leitura, interpretação e produção de textos 

complexos, letramento digital intuitivo.” (CÂMARA, 2022). Apesar disto, analisa os 

resultados das disciplinas no período de 2020/2021 como bons e afirma que “é 

possível sim promover ensino e aprendizado plataformizados e com qualidade” 

(CÂMARA, 2022). 

A migração das disciplinas que ministramos para as plataformas exigiu 
modificações didático-pedagógicas e de conteúdos que pretendemos manter 
no presencial físico, tais como o uso da Internet nas aulas, estratégias de 
metodologias ativas, entre outras, pois julgamos que foram atualizações que 
modernizaram, dinamizaram, enfim, contribuíram positivamente para a nossa 
prática profissional. Estamos mantendo o Classroom, enquanto arquivo e 
espaço para desenvolvimento e postagem e atividades. (CÂMARA, 2022) 

 

Essa citação apresenta uma visão docente que se aproveita das 

situações imprevisíveis de uma sala de aula e da necessidade de atualização dos 

recursos didático-pedagógicos, utilizando a experiência vivenciada neste período para 

aperfeiçoar as práticas educativas atuais, vindo de encontro com a proposta da nossa 

pesquisa sobre o período de plataformização do ensino de arquitetura e contribuindo 
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com a visão do discente participativo das conclusões do docente reflexivo, atento e 

disposto a melhorar suas estratégias de ensino e aprendizagem. 

Nos preocupa, no entanto, o grau de letramento transmídia que temos 

do ator docente, que nesse processo de transição de formato das aulas precisou se 

adequar e utilizar de seu conhecimento prévio e de suas habilidades informais de 

busca de informação e comunicação transmidiática para que rapidamente 

conseguisse dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem com produção 

de conteúdo adequados, interessantes, interativos e tudo mais que precisavam para 

garantir o sucesso das aulas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma pesquisa transdisciplinar, com abordagem qualitativa, 

pois assim como descreve Minayo e Sanches (1993, p.246), pretendemos interpretar 

“o conteúdo dos discursos ou a fala cotidiana dentro de um quadro referência, onde a 

ação e a ação objetivada nas instituições permitem ultrapassar a mensagem 

manifesta e atingir os significados latentes”.  

A natureza da pesquisa foi aplicada com objetivo exploratório, 

procurando conhecer as características de um fenômeno para, posteriormente, 

explicar as causas e consequências de dito fenômeno, com estudo de caso, pois 

analisa as intenções e características de um grupo ou comunidade definidos.  

Quanto ao procedimento, trata-se de uma pesquisa documental, pois foi 

baseada em documentos públicos e legislações. É uma pesquisa desenvolvida a partir 

de material elaborado, constituído de artigos científicos, capítulos e livros, sendo, 

portanto, bibliográfica.  

Pesquisa com documentação direta com levantamento de dados obtidos 

por meio da pesquisa de campo, que de acordo com Lakatos e Marconi (2003), “é 

aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca 

de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se 

queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles” 

(p.186). 

Sendo uma pesquisa documental, bibliográfica e documentação direta, 

utiliza observação direta extensiva com o questionário como técnica de coleta de 

dados, pois se utiliza de uma série de perguntas que devem ser respondidas por 

escrito, sem a presença do pesquisador (Lakatos e Marconi, 2003). 

O questionário foi enviado eletronicamente, por meio de um aplicativo 

multiplataforma de mensagens instantâneas (whatsapp) e por e-mail. Os participantes 

foram docentes das IES particulares de Arquitetura e Urbanismo de Franca e Ribeirão 

Preto, estado de São Paulo, vinculados à instituição, tendo experiência como 

professores desde antes de 2020 e, portanto, participantes da migração do formato 

de aulas presencial para o plataformizado.  

Assim que os docentes receberam o questionário, iniciaram a 

contribuição com a pesquisa e conseguiram responder e enviar suas respostas 
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rapidamente. Foram seis respostas no mesmo dia e período do primeiro envio do 

questionário. Ao abrir as respostas, percebemos que não havia identificação dos 

participantes e então cobramos o termo de livre consentimento para que pudéssemos 

publicar as respostas. A partir deste momento os docentes, bem como as respostas 

se tornaram muito pouco disponíveis e chegaram até a ignorar nossas investidas de 

cobrança do TCLE. Precisamos mudar a estratégia e passamos a enviar mensagens 

particulares e diretas a cada um dos docentes de nossa lista de contatos. Houve um 

comentário de que se exigíssemos a identificação dos docentes, as respostas 

poderiam comprometer seus empregos, já que em nosso recorte, analisamos IES 

particulares, onde os docentes são funcionários comuns e podem perder seu emprego 

uma vez que expõem a Instituição que trabalham. 

Foram alguns meses de cobrança e explicações. Tivemos várias 

respostas negativas e pouca participação. Compreendemos que seja algum tipo de 

exposição a identificação e o preenchimento do TCLE juntamente com as respostas 

do questionário, mas o que tentamos explicar é que as respostas não serão vinculadas 

às IES uma vez que não apresentaremos seus respectivos respondentes. Ao final do 

tempo previsto para a coleta de respostas, tivemos um total de 14 respostas ao 

questionário, mas apenas 10 TCLE anexos. 

A pesquisa foi, portanto, desenvolvida em três fases e contou com o 

levantamento bibliográfico inicial, no qual, além de consultas às bases nacionais, leis 

e sites oficiais, consultamos, devido à contemporaneidade do tema, artigos de revistas 

e periódicos com data de publicação a partir de 2020. A segunda fase se apoia na 

coleta de dados a partir dos questionários enviados online a docentes das IES que se 

enquadrassem no recorte estipulado pela pesquisa. A terceira fase da pesquisa 

consiste na análise e discussão dos dados coletados a partir do questionário e do 

referencial teórico levantado nas fases iniciais. A análise e discussão referentes à 

terceira e última fase da pesquisa nos apoiará na busca de inferências de categorias 

analíticas de modelo aberto, e uma análise de discurso dos dados quanto a 

contribuição desta experiência educativa para o desenvolvimento regional e para o 

futuro da educação superior dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. 

Pretendemos trabalhar os resultados da bibliografia pesquisada com a 

análise das respostas dos docentes ao questionário, pois tratando-se de uma análise 

qualitativa, pretendemos trazer maior credibilidade à interpretação do momento vivido 

e das experiências relatadas, comparando as respostas ao questionário com a 
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bibliografia levantada na pesquisa e principalmente contextualizando um período de 

emergência, buscando identificar as potencialidades e as fragilidades das estratégias 

de ensino adotadas no período. 

 

 

3.1 O QUESTIONÁRIO 

 

Organizamos um questionário semiestruturado com perguntas abertas 

que exigem respostas curtas ou longas. As perguntas abertas, não limitadas ou livres 

“são as que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, 

e emitir opiniões” (Lakatos e Marconi, 2021, p.110) e sua metodologia de análise é 

basicamente qualitativa, pois não envolvem nenhum tipo de “contagem ou medida” 

(GIBBS, 2008, p.17). 

As perguntas fechadas e as perguntas com respostas em caixa de 

seleção ou em múltipla escolha e ainda a pergunta com resposta linear sugestionam 

análise quantitativa de seus resultados e podem nos fornecer comparações diretas, 

métricas e gráficos. Estas perguntas nos trazem respostas mais precisas, sugeridas 

previamente pelo pesquisador, e que indicam um método de coleta de dados 

quantitativo.  

Esta alternância de métodos de pesquisa e coleta de dados é o que 

Creswell (2010) chama de método misto, e salienta que este método é a incorporação 

de métodos quantitativos e qualitativos na mesma pesquisa a fim de ampliar o 

entendimento, a explicação ou a construção da pesquisa propriamente. Na 

metodologia da pesquisa, focamos para abordagem qualitativa, pois é em seus 

preceitos que pretendemos desenvolver a pesquisa, analisar e discutir os resultados. 

Com a intenção de responder à questão que norteia nossa pesquisa, de 

como a plataformização emergencial do ensino de arquitetura e urbanismo pode 

contribuir para as discussões sobre as possibilidades de formação do arquiteto, 

decidimos dar voz ao docente, que esteve como protagonista por todo esse período. 

Encaminhamos o questionário a grupos de WhatsApp de arquitetos, professores de 

Arquitetura e Urbanismo, do CAU e de forma particular, ainda por WhatsApp a 

arquitetos que pudessem reenviar para colegas que se encaixariam no recorte da 

pesquisa. Algumas pessoas com maior número de conhecidos receberam por e-mail 



54 
 

e reenviaram a quem acreditavam poder colaborar. Não conseguimos assim mensurar 

o alcance deste questionário. Sabemos que, por se tratar de um questionário feito 

especificamente à docentes funcionários de IES particulares, houve algumas 

respostas sem o TCLE preenchido e anexado de volta à pesquisadora. Somamos, 

portanto, dez questionários respondidos com os respectivos TCLEs e mais quatro 

questionários que não poderemos transcrever e analisar por não estarem 

acompanhados de TCLE, que é uma exigência do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP).  

Temos como objetivo principal pesquisar as potencialidades e 

fragilidades da experiência de plataformização do ensino de Arquitetura e Urbanismo 

sob a ótica docente utilizando como objetivos secundários: identificar as plataformas 

utilizadas nas aulas de Arquitetura e Urbanismo nas Universidades particulares, nas 

cidades de Franca e Ribeirão Preto, estado de São Paulo; apresentar, por meio das 

respostas ao questionário, as situações vivenciadas pelos docentes durante a 

experiência de plataformização do ensino, o letramento transmídia dos sujeitos e as 

estratégias pedagógicas colaborativas, recursos e objetos de aprendizagem utilizados 

nas aulas plataformizadas a fim de conseguirem maior interação e comunicação com 

os alunos e entre os alunos; e analisar, à luz da experiência docente, as possibilidades 

de formação do arquiteto. 

O questionário38 foi elaborado em um aplicativo de gerenciamento de 

pesquisas lançado pelo Google chamado Google Forms, e segue o “protocolo de 

entrevista” de Creswell  

Um cabeçalho (com data, local, nome do entrevistador e nome do 
entrevistado).  
Instruções a serem seguidas pelo entrevistador para que procedimentos 
padrão sejam usados por vários entrevistadores.  
As questões (geralmente uma questão para quebrar o gelo no início), seguida 
de quatro a cinco perguntas que são com frequência as subquestões em um 
plano de pesquisa qualitativa, seguidas de alguma declaração conclusiva ou 
uma pergunta como "Quem devo procurar para aprender mais sobre minhas 
perguntas?".  
Sondagens das quatro a cinco perguntas, para o acompanhamento e para 
pedir aos indivíduos para explicarem suas ideias mais detalhadamente ou 
para elaborar sobre o que disseram.  
Espaço entre as perguntas para registrar as respostas.  
Um agradecimento final para reconhecer o tempo que o entrevistado gastou 
durante a entrevista (ver Creswell, 2007 (CRESWELL, 2010, p.216)). 
 
 

 
38 Questionário elaborado para preenchimento on-line. Disponível em: 

https://forms.gle/9fkVd2GhEbWg69yU6 

 

https://forms.gle/9fkVd2GhEbWg69yU6
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 Buscamos, assim, com base na proposta teórico-metodológica de 

análise dos letramentos transmídia de Câmara (2021), e considerando o conceito de 

letramentos transmídia como a base estruturada da proposta, compreendendo que 

“os tipos e graus de letramentos dos sujeitos determina sua relação com o 

conhecimento”, apresentamos um questionário cujo objetivo é promover a reflexão 

sobre as práticas de letramentos utilizadas pelos docentes nas aulas plataformizadas. 

Práticas educativas, estratégias de ensino e aprendizagem, domínio e uso dos 

recursos das plataformas e objetos de aprendizagem apresentados como respostas 

podem enriquecer nossas análises possibilitando melhor compreensão das 

dificuldades e das contribuições desse formato de aula para a formação do arquiteto, 

cujo perfil do profissional pode ter sido alterado quando lançado no mercado de 

trabalho sendo fruto de uma formação auxiliada por tecnologias em plena cultura e 

educação plataformizada. 

No cabeçalho, colocamos a identificação do título do questionário: 

“Plataformização do ensino de arquitetura em meio a pandemia”. Posteriormente ao 

título foram descritos alguns dados da pesquisa e da pesquisadora, a instituição onde 

a pesquisa estava sendo elaborada, o recorte, e, a partir do sexto questionário 

respondido, passamos a solicitar o e-mail do docente para que pudéssemos cobrar o 

TCLE (apesar de deixarmos claro que manteríamos sigilo com relação à identidade 

do respondente). Sendo assim, foram elaboradas as seguintes perguntas com 

respostas obrigatórias: 

1) Qual plataforma de ensino foi utilizada como prática educativa emergencial 

para continuidade das suas aulas? - Questão aberta de resposta curta. 

2) Nas aulas que você ministra, houve evasão de alunos após a instauração da 

pandemia? Qual o seu entendimento a respeito? – Questão aberta de resposta 

longa. 

3) Considerando que Letramento Transmídia é uma prática complexa de uso das 

competências comunicativas no universo digital, como você classificaria o seu 

nível de letramento? De 0 a 10 sendo que 0 (zero) significa que não tinha 

nenhuma habilidade ou conhecimento em tecnologias e 10 significa que você 

dominava os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários. – Questão 

com resposta linear de 1 a 10. 
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4) Qual experiência você tinha com aulas on-line? – Questão com resposta em 

caixa de seleção e 3 opções de escolha: Tinha dado aulas on-line; Tinha tido 

aulas on-line; Nunca tinha tido experiências com esse formato. 

5) Sua didática ou prática educativa foi alterada nas aulas remotas? – Questão 

com resposta em múltipla escolha com as seguintes opções de resposta: Sim 

ou Não. 

6) Qual a sua forma de interação e comunicação on-line com os alunos? – 

Questão com resposta em caixas de seleção e as seguintes opções de 

resposta: Assíncrona; Síncrona; Híbrida (atividades síncronas e assíncronas); 

Predominantemente individual; Predominantemente em grupos ou em pares; 

Ambos (individual e grupo). 

7) Quais recursos e objetos de aprendizagem disponibilizados pela plataforma 

favoreceram as interações interpessoais professor x aluno? – Questão aberta 

de resposta longa. 

8) Quais recursos e objetos de aprendizagem disponibilizados pela plataforma 

favoreceram as interações interpessoais aluno x aluno? – Questão aberta de 

resposta longa. 

9) Considerando o papel das universidades no desenvolvimento regional, quais 

contribuições, positivas e/ou negativas, você pode destacar sobre esta 

experiência de plataformização do ensino? – Questão aberta de resposta 

longa. 

10)  Descreva o perfil do profissional arquiteto egresso que passou por esse 

processo de formação plataformizada. – Questão aberta de resposta longa. 

Por último, agradecemos a todos os participantes e abrimos uma 

possibilidade de resposta curta (como numa pergunta aberta), não obrigatória, onde 

seis, dos dez respondentes com TCLE deixaram uma resposta ou agradeceram. 

A coleta de dados aconteceu em dezembro de 2021, quando várias 

universidades particulares de Franca e Ribeirão Preto já estavam com aulas 

presenciais ou híbridas e em período de fechamento de semestre. 39 

 

 

 
39 Acreditamos que esse período dificultou o preenchimento do questionário e a participação dos 
docentes que estavam sobrecarregados e pressionados para que o semestre e o ano letivo de 2021 
fosse devidamente fechado. 
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4 RESULTADOS DA COLETA DE DADOS 

 

Tendo em vista a metodologia aplicada ao questionário e nosso objetivo 

de pesquisar as potencialidades e fragilidades da experiência de plataformização do 

ensino de Arquitetura e Urbanismo no período de pandemia sob a ótica docente, 

analisamos as respostas de cada uma das questões e apresentamos os seguintes 

resultados: 

 

 

4.1 AS PLATAFORMAS UTILIZADAS 

 

De acordo com as respostas da primeira questão, várias plataformas 

foram utilizadas e cada IES se adaptou com um recurso diferente. As plataformas 

nomeadas pelos docentes são Teams, Blackboard, Zoom, Google Education (ou 

Google Sala de Aula), Big Blue Botton e Gsuite e aulaapp.com.br. 

De acordo com Câmara (2018), no artigo “Práticas educativas 

multiplataformas: Mecflix” apresentado para o Congresso Internacional Comunicação 

e Consumo (COMUNICON 2018), as plataformas educativas devem ser 

compreendidas  

Como espaços educativos responsáveis por uma boa parcela de práticas de 
formação e aquisição de conhecimentos dos sujeitos contemporâneos, há 
uma responsabilidade enorme para que não se esqueça das formações 
humanas desses usuários e para que essas plataformas não se tornem 
apenas repositórios de conteúdos que não se difiram muito de velhas 
apostilas que poucas vezes são abertas. (Câmara, 2018, p.14) 

 
Considerando a relevância das possibilidades de usos das plataformas 

pelos docentes e sua efetiva ação educacional, analisaremos as plataformas citadas 

pelos docentes respondentes do nosso questionário a fim de apresentar as 

possibilidades de utilização oferecidas. Para tanto, utilizaremos as dimensões de 

análises de plataformas adotadas por CÂMARA em suas aulas, em sua proposta de 

metodologia transmídia (2018) e em seu projeto de Letramentos Transmídia (2022). 

As análises das plataformas consideram as seguintes dimensões: 

1. Descrição: dimensão que se refere à proposta da plataforma de 

acordo com sua desenvolvedora; 
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2. Funções: são as atribuições compostas em cada plataforma e a 

descrição de sua destinação; 

3. Acesso: apresenta seu endereço virtual e as possibilidades de 

acesso aberto ou fechado, gratuito ou pago, conectado ou offline; 

4. Conteúdo: material apresentado ao usuário pela plataforma que 

representa sua preocupação em fazer com que ele disponha de informações 

relevantes e materiais que os oriente quanto aos seus recursos para melhor 

aproveitamento da plataforma durante seu uso; 

5. Percurso de ação: refere-se ao percurso observado pelo usuário 

para que consiga acessar a plataforma e seus recursos; 

6. Governança: possibilidade de curadoria e gestão dentro da 

plataforma. Identifica as possibilidades de autonomia e controle oferecidos pela 

plataforma e pela instituição provedora, apontando possibilidades de “liberdade de 

cátedra” ou mesmo de vigilância de conteúdos; 

7. Atividade inovadora: apresenta as possibilidades de ação dos 

usuários em metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem supostamente 

oferecidos por meio de recursos de interação entre os participantes; 

 

 

4.1.1 Microsoft Teams 

 

1. Descrição: a plataforma de aprendizagem remota Teams, é 

disponibilizada pelo grupo Microsoft e por isso pode ser naturalmente integrado com 

os aplicativos do Office. O endereço eletrônico de acesso à plataforma Teams é: 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in. Em seu website, é oferecido 

material que orienta famílias, estudantes, docentes e gestores na “Estrutura de 

Transformação da Educação da Microsoft para o ensino superior”40, cuja proposta é 

proporcionar continuidade das aulas com tecnologias seguras e ferramentas fáceis de 

configurar. Apostilas direcionadas como o “Guia de início rápido” e estratégias para 

atrair e conectar-se de forma efetiva e duradoura com os usuários também estão 

 
40 https://www.microsoft.com/pt-br/education/higher-education/education-transformation-
framework#:~:text=de%20transforma%C3%A7%C3%A3o%20escolar-
,Estrutura%20de%20Transforma%C3%A7%C3%A3o%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Microsoft%2
0para%20o%20ensino,vis%C3%A3o%20e%20nos%20resultados%20desejados. 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in
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disponibilizadas no passo a passo. A plataforma pretende a partir dessas iniciativas 

de disponibilidade de materiais, capacitar pesquisadores e acadêmicos com recursos 

de computação que sejam necessários para obter melhores resultados na utilização 

da plataforma, rendendo trabalhos bem estruturados e otimizando tempo dos 

usuários.  

2. Funções: a plataforma pode ser acessada gratuitamente para 

utilização além do vínculo com a proposta educacional, oferecendo recursos como 

chats, bate-papos, reuniões e chamadas colaborativas. Basta fazer inscrição no site 

pela web online ou baixar o aplicativo. A plataforma Microsoft Teams para educação, 

no entanto oferece interface facilitada com os demais aplicativos da Microsoft como o 

Office 365 Educação que inclui o Word, Excel, PowerPoint e OneNote, além de muitas 

outras ferramentas para sala de aula. A plataforma se propõe a “conduzir a transição 

para o ambiente online inclusivo ou a aprendizagem híbrida, a gerar confiança com as 

ferramentas de aprendizagem remota e a manter o estudante envolvido”41. 

3. Acesso: os recursos do Office 365 Educação podem ser 

acessados por alunos e educadores de instituições de ensino elegíveis, basta 

inscreverem-se gratuitamente no site da Microsoft utilizando o seu endereço de 

correio eletrônico da escola válido. Para todos os acessos é necessário que os 

usuários estejam conectados à uma rede de internet online. Alguns recursos só estão 

disponíveis na versão paga do aplicativo, como por exemplo o acesso para mais de 

cem pessoas na mesma reunião ou para um tempo de duração maior que sessenta 

minutos. No caso das versões pagas, são oferecidas três opções e nelas observa-se 

capacidade máxima de trezentas pessoas e 30 horas de reunião. Gravação das 

reuniões e aulas, bem como acesso às salas de discussão só são possíveis em duas 

das versões pagas. Apenas uma das versões pagas oferece opção de realização de 

webinars com páginas de registro dos participantes, confirmações por e-mail e 

relatórios. Existe diferença entre o tamanho dos arquivos anexados e armazenados 

pelos usuários em cada uma das versões, variando de 2 gigabytes (GB) a 1 Terabyte 

(TB). As duas versões mais caras oferecem a possibilidade de uso de mais de 250 

aplicativos e serviços integrados ao Teams. 

 
41 Disponível em: https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in 
 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in
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4. Conteúdo: A página de acesso à plataforma Teams é dotada de 

botões de acesso para informações sobre o funcionamento da plataforma, para baixar 

o aplicativo, para acessar produtos, soluções e recursos da Microsoft, além de 

oferecer dicas de uso, tutoriais e treinamentos que podem ser feitos online, mas que 

também ficam disponibilizados para download possibilitando maior flexibilidade aos 

usuários. Em destaque ficam os acessos ao “Suporte do Microsoft Teams” que 

oferece artigos de instruções, tutoriais e conteúdo instrucional; o “Webcast mensal” 

que é uma espécie de treinamento ao usuário final do Teams; o “Blog do Teams” para 

onde somos direcionados e onde encontramos sobre os lançamentos de novos 

recursos, melhores práticas e tendências; além do link direto para o Twiter por meio 

da chamada “Notícias e redes sociais”. 

5. Percurso de ação: para acessarmos a plataforma Teams, 

precisamos estar conectados na internet. Ao acessar a página online, tanto pelo 

computador quanto pelo dispositivo móvel, temos a opção de acessar na página da 

web ou baixar o aplicativo. Uma vez acessada a plataforma, todas as possibilidades 

de acesso, controle e ações estão disponíveis em pastas e ícones que podem ser 

acessados de acordo com sua necessidade. Quando a plataforma identifica um novo 

usuário, oferece um tour pela tela principal apresentando uma caixa de mensagem 

explicativa e com dicas para melhor utilização e desempenho em cada item, botão ou 

pasta. 

6. Governança: a Teams fornece um conjunto de ferramentas para 

implementar todos os recursos de governança e determinar seus requisitos e como 

atender a eles. As opções de controle aparecem principalmente no controle de grupos 

e usuários, assim como acesso e restrições de compartilhamentos. A plataforma 

oferece também um recurso de identificação de perfil que auxilia na escolha de um 

determinado usuário que atende a requisitos pré-estipulados em um questionário pela 

administradora. Esse recurso torna-se útil quando o administrador necessita identificar 

um usuário para ser colocado em um gerenciador de direitos, que permitirá acesso a 

determinadas tarefas como por exemplo compartilhar e receber arquivos ou fazer a 

análise dos acessos dos grupos. Para isso “oferece gerenciar automaticamente 

políticas de retenção e configurar políticas de expiração de grupo para o ciclo de vida 
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do grupo, para excluir ou preservar informações de acordo com a necessidade, além 

de arquivar essas equipes quando não estiverem mais ativas”42. 

7. Atividade inovadora: todas as versões do Teams oferecem 

acesso às versões Web do Word, Excel e PowerPoint. Nas duas versões mais caras, 

temos a possibilidade de hospedagem de e-mails do Exchange com endereços de e-

mail em domínio personalizado, além de Armazenamento e compartilhamento de 

arquivos pessoais com o OneDrive. Os recursos oferecidos englobam muitos 

membros por sala, possibilidade de armazenamento de arquivos na própria 

plataforma, chamadas de áudio e vídeo online e de grupos, reuniões de canal, 

compartilhamento de tela, reuniões agendadas, gravação de reunião, chamadas 

telefônicas, conferências de áudio e hospedam eventos online para até 10.000 

membros, entre outros. A plataforma é aceita em computadores, celulares, no Xbox e 

até no HoloLens, contanto que se tenha uma conta da Microsoft 365.  

 

 

4.1.2 Blackboard 

 

1. Descrição: a Blackboard é um Sistema de Gerenciamento de 

Aprendizagem, ou LMS (em inglês Learning Management System) com foco em 

ensino e aprendizagem. No ano de 2021 fez a fusão com a Anthology, permitindo 

combinar suas soluções de engajamento de alunos e egressos, Gestão de 

Relacionamento com Membros (CRM), Sistema de Informação do Aluno (SIS), 

Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), informações sobre as capacidades 

de ensino e aprendizagem, retenção e conformidade de alunos, bem como as 

soluções de engajamento e envolvimento da comunidade da Blackboard, oferecendo 

um pacote de produtos e serviços de nível empresarial com foco no sucesso 

institucional e do aluno. O endereço eletrônico de acesso à plataforma Blackboard é: 

https://www.blackboard.com/pt-br. Em seu website, a plataforma Blackboard anuncia 

que é utilizada por mais de 250 instituições de ensino superior no brasil. A proposta é 

que as soluções garantam que alunos, professores e aprimorem o ensino presencial 

e a distância por meio do uso das ferramentas, oferecendo soluções que auxiliam o 

escalonamento do ensino e aprendizagem online. A empresa responsável por essa 

 
42 Disponível em: https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/plan-teams-governance 

https://www.blackboard.com/pt-br
https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/plan-teams-governance
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plataforma chama-se GrupoA Educação e. A Blackboard acredita que todos mereçam 

acesso à educação, independentemente de situação financeira, localização 

geográfica ou deficiência. Para expandir esse acesso à educação, a empresa aposta 

em um ecossistema de educação tecnológico, conectado, extensível e acessível. 

2. Funções: a plataforma Blackboard foi desenvolvida 

exclusivamente para ser uma solução tecnológica para ensino e aprendizagem. Para 

acessá-la é necessário baixar o aplicativo da Blackboard em qualquer dispositivo que 

se conecte à internet, sendo smartphones, tablets, notebooks ou computadores e 

fazer login, podendo utilizar desbloqueio por impressão digital ou até reconhecimento 

facial, contanto que seu dispositivo disponibilize esse recurso. A Blackboard 

Collaborate Ultra a partir do aplicativo Blackboard é compatível com os dispositivos e 

navegadores Android (Navegador Chrome) e iOS 11 ou posterior (navegador Safari). 

Por meio do Collaborate, é possível participar de sessões ao vivo ou assistir a sessões 

gravadas clicando na notificação Sessões ao vivo ou em Visualizar gravações, na 

página Visualização Ultra do curso.   

3. Acesso: para o usuário obter acesso ao aplicativo, é necessário 

que a instituição tenha ativado ou habilitado o seu acesso no sistema, sendo 

imprescindível que se tenha uma conta do Blackboard Learn em sua instituição. Para 

verificar seu acesso, após instalado o aplicativo, deve-se fazer uma busca pelo nome 

completo da sua instituição para depois fazer logon com nome de usuário e a senha 

do Blackboard Learn. Para iniciar sessões do Blackboard Collaborate Ultra a partir do 

aplicativo Blackboard é necessário que um link seja fornecido dentro de um curso e 

então direcioná-lo a um navegador da web para participar da aula ou webnar. A 

plataforma também permite que se faça download de conteúdos, vídeos, arquivos de 

texto ou áudios para que sejam visualizados quando o usuário estiver desconectado 

da internet (offline) ou com acesso instável.  

4. Conteúdo: Em sua página é oferecido esclarecimento sobre a 

fusão das duas empresas, seus papéis e o que será mantido e alterado nos contratos 

com os clientes finais. Auxílio para planejar, desenvolver e implementar uma 

estratégia de utilização da plataforma pela instituição, com tutoriais de utilização e 

implementação da Blackboard Lern em formato de textos e vídeos explicativos. Dicas 

para otimizar a experiência da sua sala de aula virtual, conteúdos e páginas 

direcionadas para cada um de seus usuários, sendo instituições, professores ou 

alunos. Opções de bate papo e de assessoria online são disponibilizadas em todas as 
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páginas por meio de botões como “vamos conversar” e “fale com um especialista”. A 

página também encaminha para as redes sociais e blogs com conteúdo de novidades, 

dicas, como utilizar a plataforma e cases de clientes, além de disponibilizar para 

download no próprio site manuais e materiais educativos que orientam e capacitam 

seus usuários; 

5. Percurso de ação: primeiramente deve-se baixar o aplicativo 

Blackboard em um dispositivo conectado à internet. Depois entramos com login e 

senha oferecidos pela instituição de ensino que você trabalha ou estuda. Também 

existe a opção de acesso por digital ou reconhecimento facial (mas isso varia de 

acordo com o dispositivo utilizado para acesso). Ao entrar na plataforma, todos os 

recursos ficam na página principal e também é oferecido uma “linha do tempo” que 

auxilia na priorização das atividades de acordo com o calendário, apresenta novos 

conteúdos, avisos e notas. A página principal mostra os cursos e as organizações que 

o usuário participa e permite escolher acessá-las de forma rápida, apresentando seu 

conteúdo, bate papo ou sala online ou ao vivo; 

6. Governança: a Blackboard possibilita que seu usuário administre 

acessos de salas e reuniões controlando os grupos, verifique painéis de desempenho, 

obtenha relatórios de tarefas e atividades, disponibilize um curso ou seus materiais e 

verifique seus acessos, gerencie as inscrições e supervisione os conteúdos. A 

plataforma se utiliza do sistema de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da 

UE (RGPD), que funciona diferente das redes sociais voltadas para a monetização 

dos dados dos usuários, mas coleta e usa as informações pessoais de seus clientes 

para fornecer produtos e serviços mais adequados para eles e para seus usuários. 

Em 31 de março de 2018, a empresa lançou um caderno explicativo intitulado “Como 

a implementação do RGPD pela Blackboard auxilia nossos clientes” onde fica 

registrada a preocupação com a privacidade dos dados pessoais de seus usuários. O 

Blackboard Analytics for Learn é uma ferramenta de relatório para LMS (Sistema de 

Gerenciamento de Aprendizagem) e permite otimizar ambientes de aprendizagem. 

Trata-se de uma solução analítica de aprendizagem flexível, capaz de decompor, 

desagrupar e extrair informações relevantes sobre o uso das ferramentas, na intenção 

de melhorar o desenvolvimento e capacitar professores e alunos, na busca do 

sucesso para uma educação de qualidade. 

7. Atividade inovadora: oferece maior autonomia aos educadores 

com um Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem que possibilita diversas 
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abordagens pedagógicas que compreendem aprendizagem online, ou por meio de 

modelos de aprendizagem híbridos. Inclui ferramentas de “acessibilidade” e “anti-

plagio” além de envolver o aluno de forma intuitiva com as ferramentas e fluxos de 

trabalho simplificados e organizados, oferecendo maior eficiência e confiabilidade aos 

recursos da plataforma. A partir de um dispositivo conectado à internet, alunos e 

professores se comunicam de forma integrada e contínua, seja dentro da sala de aula 

ou por meio de aprendizagem virtual. No site da empresa, fica disponibilizado 

treinamentos e tutoriais, do básico ao avançado, com o passo a passo da utilização 

dos recursos oferecidos para alunos, professores ou colaboradores no processo de 

transformação da LMS (abreviação de Learning Management System) ou do Sistema 

de Gestão de Aprendizagem (que no Brasil também pode ser conhecido como AVA, 

Ambiente Virtual de Aprendizagem). De acordo com o site, a intenção da empresa é 

auxiliar a IES e maximizar os benefícios que você obtém do Blackboard por meio da 

oferta de uma consultoria estratégica e técnica, específica para a implementação, 

planejamento e execução da plataforma às necessidades de seus clientes. “Nós o 

ajudamos e fornecemos as ferramentas que você precisa para atingir seus 

objetivos”43. A plataforma permite a criação de salas virtuais com alunos, professores 

e colaboradores da IES, buscando a sensação de estarem presentes na mesma sala 

durante atividades online. Oferece ferramentas de colaboração e web conferência, 

otimizando a aprendizagem individual e em grupo. Disponibiliza todo material e 

informações em um ambiente virtual que pode ser acessado por computadores ou 

dispositivos móveis.  

 

 

4.1.3 Google Education 

 

1. Descrição: A Google Education, Google Class Room ou Google 

Sala de Aula são a mesma plataforma, voltada para gestão de aprendizado e ensino. 

De acordo com o site da empresa, esta plataforma atende as instituições com a oferta 

de um forte diferencial de mercado, e questionam: “com tantos recursos em seus 

celulares, você considera viável manter o mesmo formato de aulas em que apenas o 

professor promove ensino? O seu aluno possui uma nova perspectiva sobre o 

 
43 Disponível em: https://www.blackboard.com/pt-br/services 

https://www.blackboard.com/pt-br/services
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aprender.”44. Pode ser utilizado por escolas, organizações sem fins lucrativos e 

pessoas com mais de 13 anos com uma conta google cadastrada. 

2. Funções: Desenvolvida para o ambiente de ensino e 

aprendizagem virtual, a plataforma Google sala de aula é muito parecida para todos 

os seus usuários. A prioridade se dá aos usuários de contas escolares que têm acesso 

ao Google Workspace for Education que permite o uso do conjunto de ferramentas do 

Google, em qualquer dispositivo, dispositivos Android, Chrome e iOS conectados à 

internet. 

3. Acesso: ao acessar a página inicial do google, pelo navegador 

google chrome ou Firefox, deve procurar o botão de Google Apps chamado Google 

Sala de Aula. Ao clicar no aplicativo, deve seguir as instruções de preenchimento de 

login e senha. 

4. Conteúdo: a página da plataforma é bem intuitiva e apresenta 

informações rápidas. Os assuntos em evidência sugerem que a plataforma pode ser 

acessada a partir de qualquer lugar e otimiza o tempo de seus usuários, pois reúne 

todas as ferramentas de aprendizagem em um só lugar.   material apresentado ao 

usuário pela plataforma que representa sua preocupação em fazer com que ele 

disponha de informações relevantes e materiais que os oriente quanto aos seus 

recursos para melhor aproveitamento da plataforma durante seu uso; 

5. Percurso de ação: a partir da página inicial do Google, o usuário 

deve fazer login no Google Sala de Aula com uma das seguintes contas. A conta 

escolar, ou conta do Google Workspace for Education deve ser fornecida pela escola 

cadastrada e o formato deve ser voce@suaescola.edu; a conta do Google pessoal 

deve ser criada pelo próprio usuário ou pelos pais ou responsáveis; a conta e o 

formato deve ser voce@example.com; a conta do Google Workspace deve ser 

fornecida ao usuário pelo administrador da organização e o formato deve ser 

voce@suaorganizacao.com. Após identificação do usuário, será necessário acesso 

por senha. Para os usuários das contas do Google Workspace for Education, existe a 

opção de escolha de identificação “Sou professor” ou “Sou aluno”; 

6. Governança: a plataforma permite que o administrador decida o 

que o professor pode acessar ou permitir que aconteça em sala de aula. O professor 

cria uma sala de aula e permite que ela seja acessada por um grupo cadastrado, 

 
44 Disponível em: https://getedu.com.br/2019/11/21/google-for-education-o-que-e-quando-e-indicado/ 

https://getedu.com.br/2019/11/21/google-for-education-o-que-e-quando-e-indicado/
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sendo capaz de controlar suas ações e limitando ou permitindo a visualização de 

conteúdos e painéis de recados; 

7. Atividade inovadora: a Google oferece uma sala de aula virtual a 

professores e alunos, incentivando a colaboração. Os usuários têm acesso a 

apresentação de slides, aplicativos de criação de planilhas e textos, além de acesso 

direto ao Google Drive (ferramenta de armazenamento na nuvem) pelo Google Cloud. 

De acordo com o website da google45 esta plataforma conta com uma avançada 

infraestrutura de computação que trabalha de forma integrada fazendo com que o 

professor receba as alterações e postagens feitas pelos alunos em tempo real, 

facilitando a avaliação e favorecendo a “cultura do feedback”. A google disponibiliza 

manuais e treinamentos para melhor utilização dos recursos disponíveis e conta com 

auxílio de suporte online. Seus recursos estão conectados às diversas ferramentas da 

própria google, facilitando a colaboração da comunidade escolar. As ferramentas são 

de uso fácil e a comunicação pode ser feita por meio de e-mail, chat e vídeo com sua 

conta Google. 

 

 

4.1.4 Zoom 

 

1. Descrição: a Zoom Meeting é uma plataforma de serviços de 

conferência remota que combina reuniões online, videoconferência colaboração 

móvel e bate-papo. Pertence a empresa americana Zoom Vídeo Communications 

fundada na Califórnia em 2011. 

2. Funções: a principal utilização da plataforma é feita por usuários 

de salas de conferência gratuitas, pois não precisa ter conta do Zoom para 

acompanhar as aulas ou abrir um vídeo conferência.  

3. Acesso: a versão paga do Zoom possibilita que instituições de 

ensino ofereçam acesso a um Layout simplificado, que não necessita de instalação 

de aplicativos (exceto em celulares e tabletes), com conexão criptografada e interface 

com vários idiomas disponíveis. Em sua website46 a plataforma evidencia que, para 

utilizá-la, você pode estar “em qualquer lugar” – “Ensine em qualquer lugar”, “Aprenda 

em qualquer lugar”, “Conecte em qualquer lugar” e “Trabalhe em qualquer lugar”. 

 
45 Disponível em: https://edu.google.com/intl/ALL_br/why-google/higher-ed-solutions/ 
46 Disponível em: https://explore.zoom.us/docs/pt-pt/education.html 

https://edu.google.com/intl/ALL_br/why-google/higher-ed-solutions/
https://explore.zoom.us/docs/pt-pt/education.html
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Nesta plataforma é possível realizar aulas, palestras, reuniões, webinários e 

conferências com até mil participantes e até 49 vídeos na mesma tela, controlar as 

entradas das pessoas, ter salas simultâneas, configurar chats particulares ou em 

grupo.  

4. Conteúdo: material apresentado ao usuário pela plataforma que 

representa sua preocupação em fazer com que ele disponha de informações 

relevantes e materiais que os oriente quanto aos seus recursos para melhor 

aproveitamento da plataforma durante seu uso; 

5. Percurso de ação: para acessar a reunião é necessário baixar o 

aplicativo que está disponível para Windows, MacOS, iOS, Android, BlackBerry e 

Linux. O segundo passo é fazer login usando contas do Google, Facebook ou Zoom. 

No caso de acesso pela empresa, é possível efetuar login usando a conexão única 

(SSO) da própria empresa; 

6. Governança: os usuários podem acessar a plataforma e iniciarem 

uma reunião controlando seu acesso e disponibilizando ferramentas de controle e 

compartilhamento de materiais, tela e arquivos; 

7. Atividade inovadora: Nesta plataforma é possível realizar aulas, 

palestras, reuniões, webinários e conferências com até mil participantes e até 49 

vídeos na mesma tela, controlar as entradas das pessoas, ter salas simultâneas, 

configurar chats particulares ou em grupo. Opções que auxiliam o gerenciamento das 

aulas como por exemplo salas de espera e personalização de assentos virtuais 

permitem que os participantes escolham o foco de observação que desejam. 

Compartilhamento de conteúdo digital, quadro de anotações, enquetes, botão de 

reações e o modo de música em alta fidelidade permitem maior envolvimento e 

interação. Recursos de acessibilidade são amplamente divulgados como diferencial e 

contam com a transcrição ao vivo com legendas automáticas, manuais ou por 

terceiros por exemplo. Alteração de configurações de contraste e tamanho de fonte 

também são benefícios desta acessibilidade. 

 

 

4.2 RELAÇÃO DA PLATAFORMIZAÇÃO E A EVASÃO DISCENTE 

 

Perguntamos se houve evasão de alunos após a instauração da 

pandemia e 50% dos respondentes disseram que NÃO houve evasão, e os outros 
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50% concordaram que houve SIM evasão discente observada após instauração da 

pandemia. Não conseguimos mensurar em nosso recorte regional, com esta questão, 

os dados que a pesquisa feita pelo Instituto Semesp, entidade que representa as 

mantenedoras de ensino superior no Brasil, com base nos dados do Censo de 2020 

traz, de que houve um aumento na evasão e queda na taxa de escolarização no Brasil 

após instauração da pandemia. Em janeiro de 2022, o jornal eletrônico Extra Classe 

publicou que “Mais de um terço dos estudantes abandonou seus cursos em 2021”47, 

mas nossas respostas não foram conclusivas. 

Ainda na questão sobre evasão discente, perguntamos ao professor 

“qual o seu entendimento a respeito”. Consideramos nesta pergunta, o relacionamento 

do professor com seus alunos e a hipótese que este poderia ter recebido algum tipo 

de feedback dos alunos com relação a permanecer ou sair do curso. Em geral os 

docentes responderam que a possibilidade de continuidade das aulas por meio da 

plataformização pode ter evitado que houvesse ainda mais casos de evasão, pois os 

alunos não precisavam, e nem conseguiriam, se deslocar até as IES (devido à 

paralização dos transportes públicos). Em uma das respostas o professor aponta que 

não houve evasão e comenta que “os alunos se adaptaram rapidamente”. Para 

justificar as evasões, os professores apontaram questões como a “insegurança, receio 

de queda na qualidade do ensino”, e “problemas de saúde, dificuldade em 

acompanhar a aula, falta de organização, principalmente do tempo”. Alguns 

professores trouxeram respostas que apontam questões financeiras e perda de 

emprego como justificativa para o abandono do curso. Foram tempos conturbados 

onde as interferências externas se apresentaram modificadoras do meio e das 

decisões. As respostas do questionário apresentam muita coerência com o Mapa do 

Ensino Superior no Brasil, que apresenta que o ano de 2020 teve taxa recorde de 

evasão no ensino superior privado chegando a 37,2%. Em entrevista para a revista 

eletrônica G1 EDUCAÇÃO, em 02 de janeiro de 2022, Rodrigo Capelato, diretor-

executivo do Instituto Semesp, traz à tona a questão da vulnerabilidade social e as 

dificuldades do aluno nessa situação: “São os que geralmente precisam trabalhar para 

poder estudar. A maioria estuda à noite. E tiveram perda de emprego, ou perda de 

 
47 Disponível em: https://www.extraclasse.org.br/educacao/2022/01/crise-levou-35-milhoes-de-jovens-
a-abandonar-ensino-superior-em-2021/ 
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renda por trabalho informal. Eles não conseguiam mais pagar a mensalidade ou não 

tinham, inclusive, infraestrutura para poder assistir às aulas remotamente”48 

O Ensino Remoto Emergencial, adotado pelas IES particulares 

brasileiras, foi implementado considerando a utilização de recursos e condições 

rápidas buscando suprir um período de emergência e a continuidade das aulas. É o 

“Caminho Simples” que Gusso et all coloca em seu artigo “Ensino superior em tempos 

de pandemia”:  

Esse caminho parece ter sido, justamente, aquele tomado por diversas 
instituições que substituíram suas aulas presenciais por atividades on-line do 
dia para a noite. Em muitos casos, não houve preparação dos professores 
para lidar com os recursos tecnológicos ou preparar aulas na modalidade on-
line. Não houve preparação dos estudantes para estudarem nesse ambiente, 
nem mesmo se dimensionou se os estudantes teriam acesso às aulas dessa 
forma [...]. Isso produziu sobrecarga e ansiedade para os professores, baixa 
eficiência no ensino e baixa motivação dos estudantes, podendo acarretar 
inclusive aumento da evasão nos cursos (Gusso et all, 2020) 

 

Percebemos que esse caminho simples e as inseguranças geradas por 

sua implantação podem ter sido responsáveis pelo crescimento das evasões no início 

da plataformização, mas que os treinamentos e capacitações oferecidos pelas IES, 

tanto para docentes quanto para alunos ao longo do período de plataformização, fez 

com que fosse mantida uma população de estudantes disposta a transformar os 

conhecimentos adquiridos em comportamentos profissionais, superando as 

dificuldades do período que estão inseridas (Gusso et all, 2020). 

 

 

4.3 LETRAMENTOS TRANSMÍDIA 

 

Na busca pelo entendimento da atuação docente com relação às 

tecnologias digitais utilizadas no período de plataformização da educação pela era 

covid 19, consideramos a hipótese de que as experiências dos docentes com aulas 

online poderiam ter contribuído para melhor desempenho profissional. Em nosso 

questionário, dos docentes respondentes, 80% disseram que “nunca tinha tido 

experiências com esse formato”, que não tiveram e não deram aulas online. Outras 

experiências no universo digital, no entanto, devem participar da atuação profissional 

 
48 Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/01/02/quase-35-milhoes-de-alunos-
evadiram-de-universidades-privadas-no-brasil-em-2021.ghtml 
 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/01/02/quase-35-milhoes-de-alunos-evadiram-de-universidades-privadas-no-brasil-em-2021.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/01/02/quase-35-milhoes-de-alunos-evadiram-de-universidades-privadas-no-brasil-em-2021.ghtml
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docente em ambiente digital, já que os letramentos cotidianos contribuem para nossas 

práticas comunicativas e podem ser “realizadas nas práticas sociais pessoais 

cotidianas: entretenimento, informação etc” (CÂMARA, 2022, p.09, no prelo), por meio 

do uso corriqueiro de smartphones, tablets, notebooks, aplicativos, mídias sociais e 

outros. Este letramento cotidiano estrutura um mínimo de conhecimentos específicos 

que fizeram com que, apesar da falta de experiência específica com os letramentos 

acadêmicos necessários para as aulas plataformizadas, 90% dos docentes se 

autoavaliassem com notas acima de 5 (cinco), numa escala de zero a dez com relação 

ao domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para sua atuação 

profissional. As respostas mostram que esses docentes se sentiam minimamente 

letrados e preparados para a plataformização das aulas. 30% dos docentes se 

atribuíram nota 7 (sete) e 20% nota 8 (oito). De acordo com tabela de equivalência de 

conceitos e notas numéricas publicado como anexo III, no Diário Oficial Poder 

Executivo - Seção I, de 8 de julho de 2020, página 3849, as notas numéricas acima de 

7 (sete) atribuídas a uma determinada classificação de saberes, traduz um conceito 

de “Bom”, “Aprovado”, “Proficiente”, “Apto”, que “Atingiu os objetivos”. Pudemos 

verificar que realmente os letramentos transmídia são “agregadores de todos os 

letramentos, ou seja, de todos os usos sociais de linguagens que os sujeitos realizam” 

(CÂMARA, 2022). 

As práticas educativas também foram alteradas e essa informação foi 

confirmada por 100% das respostas ao questionário, vindo de encontro ao estudo de 

Câmara (2019) a respeito das modificações que as tecnologias de linguagens 

imprimem nas práticas educativas realizadas em espaços digitais. Em seu estudo, a 

autora apresenta a análise de uma plataforma educativa e afirma: 

Em relação ao modo como as mudanças das práticas educativas ubíquas e  
pervasivas afetam as formas de produção, transmissão e aquisição do saber, 
consideramos também os níveis dos letramentos transmídia, ou seja, as 
competências e habilidades de os sujeitos realizarem traduções, curadoria, 
gestão, produção e recepção de conteúdos, seleção de fontes de 
informações, transformações de informações em conhecimento, análises, 
compartilhamentos e disponibilizações com autoria (CÂMARA, 2018). 
(CÂMARA, 2019, p.04) 

 

Como esclarecido em sessão anterior, as práticas educativas adotadas 

no Ensino Remoto Emergencial utilizam o termo “remoto” para identificar a distância 

 
49 Disponível em: 
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2020/Julho/08/exec1/pdf/pg_0038.pdf 
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física, geográfica entre os sujeitos envolvidos a fim de evitarem o contágio da Covid 

19, e não devem ser confundidas com educação à distância (EAD), que é uma 

modalidade de ensino e aprendizagem estruturada e administrada diferentemente. As 

aulas durante o período de pandemia tiveram seus conteúdos revisitados e foram 

replanejadas para que o currículo dos cursos não fosse prejudicado. Os professores 

trabalharam suas práticas educativas digitais com o ERE, e nos cursos de Arquitetura 

e Urbanismo, tentaram manter as interações e a comunicação que tinham com os 

alunos presencialmente. 90% dos docentes responderam que suas aulas 

aconteceram de forma SÍNCRONA, no horário da aula presencial, seguindo as 

diretrizes de planejamento formais, devendo os alunos e professores se reunirem por 

meio digital para realização das aulas. Nesse contexto, o uso das tecnologias digitais 

de informação e comunicação que, antes pareciam estar restritas ao ensino à 

distância, passam a ser um instrumento fundamental para manter o contato contínuo 

e em tempo real entre professores e alunos. Atividades individuais e em grupo também 

foram exploradas como forma de interação e comunicação online com os alunos. 

É importante que observemos a velocidade do surgimento informal dos 

saberes, principalmente em um processo de paralização social que vivemos com a 

pandemia de covid, e termos a percepção de que estamos bem mais letrados 

digitalmente do que poderíamos perceber num processo contínuo de evolução das 

inserções tecnológicas na educação. O uso intuitivo dos meios de comunicação 

digitais, dos aparelhos celulares, tablets e computadores nos permitiram continuar, de 

forma acelerada, o processo de aquisição dos saberes transmidiáticos necessários 

para este momento. 

 

 

4.4 RECURSOS E OBJETOS DE APRENDIZAGEM: 

 

Mediado pedagogicamente por meio de tecnologias e plataformas 

digitais abertas e disponíveis, o ensino remoto priorizou a introdução de práticas 

inovadoras nos processos de ensino e aprendizagem, não se tratando de uma simples 

transposição de modelos educativos presenciais para espaços virtuais. Foram 

necessárias adaptações de planejamentos didáticos, avaliativos e cronológicos, 

alteração de uso de metodologias, estratégias e recursos educacionais para que o 
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docente e as instituições de ensino superior conseguissem apoiar os estudantes na 

construção da aprendizagem desejada. 

Tão importante quanto os conteúdos a serem ensinados, os docentes 

deveriam oferecer aos alunos acolhimento e segurança, e os relacionamentos 

interpessoais deveriam continuar acontecendo. Tratando-se de um período longo e 

incerto, os alunos precisariam de incentivo para continuar convivendo com a 

comunidade escolar, seus professores e colegas.  

Se há uma tendência de migração das práticas educativas para o ambiente 
digital da Internet, essas características encontradas [...] levam-nos a 
questionar a qualidade das práticas educativas multiplataformas, seu uso e 
funções, e a pensarmos a relação mídias e educação, pois as modificações 
que as tecnologias de linguagens imprimiram nas práticas educativas 
realizadas nesse ambiente digital revelam que a transmidialidade, a 
mobilidade e as conexões em redes estabelecem práticas educativas que 
priorizam a superficialidade, a estabilidade, o fechamento nas relações entre 
os sujeitos e o conhecimento. (CÂMARA, 2019, p.14) 

 

A manutenção da qualidade do ensino e aprendizagem esbarrava nessa 

superficialidade, e o afastamento físico poderia agravar o desprendimento emocional 

e a apatia por parte dos sujeitos.  Os docentes, em suas práticas educativas digitais 

deveriam, mais do que nunca, utilizar os recursos e objetos de aprendizagem 

disponibilizados pelas plataformas a fim de favorecerem as interações interpessoais 

com os alunos e entre os alunos. Como resposta, os professores apontaram que 

utilizaram as câmeras, chats, salas de aulas de grupos, fóruns, compartilhamento de 

tela, arquivos e áudio. Alguns professores fizeram as seguintes observações: 

▪ “Muitas opções de lincar com plataformas externas proporcionando um 

ENORME! acesso à exemplos, vídeos, conteúdos e atividades interativas e 

alguns aplicativos interessantes (mas infelizmente a maioria era meio pra 

entretenimento pueril). Foram disponibilizadas muitas ferramentas novas e 

alguma já conhecidas, sobretudo vários aplicativos que dinamizaram a 

organização de exercícios; facilidade de gerar e gerenciar formulários online; 

apresentação, desenvolvimento e entregas de atividades dentro da 

plataforma; lousa eletrônica; intervenção em fotos / vídeos através do tablet...”  

▪ “Exposição e análise de muitas imagens referentes a projetos e obras 

concluídas o que possibilitou a adoção de metodologias ativas tais como as 

aulas invertidas e PBL.” 
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▪ “A plataforma blackboard permitiu interação de maneira síncrona 

remota, simulando uma sala de aula, com interação entre professor e aluno, 

porém com toda a sala participando.” 

▪ “Acredito que pouca coisa mudou na vida dos "nativos digitais". Muito do 

universo gamer já se encontra a anos luz do que praticamos nas aulas. Chats, 

lives, sites de relacionamento, atividades virtuais ou não presenciais não eram 

novidades já não eram novidades. Acho que só houve um pequeno 

redirecionamento para um ensino "mais convencional". 

▪ “As aulas síncronas proporcionavam reuniões dos grupos de trabalhos 

para análises, e reflexões acerca dos temas dados, mas foi só. Creio que 

faltaram outros recursos mais propícios a uma maior interação aluno x aluno.” 

▪ “O fato do aluno poder participar com áudio e vídeo (raramente utilizado) 

ajudou na interação e a possibilidade de dividir a sala em vários grupos como 

se faz em sala de aula, fez com o aluno conseguisse interagir.” 

Um professor coloca a “disponibilidade 24h” como forma de interação. É 

a ubiquidade comentada das plataformas, onde “O aluno pode apresentar seus 

trabalhos em pdf e estes serem corrigidos de maneira remota”. 

Um dos professores respondeu que a plataforma utilizada “possui 

recursos de interação que facilitaram muito as aulas, bem como as correções” e 

comentou que “Foi um grande aprendizado!”. 

Conseguimos observar o docente atento aos recursos e objetos de 

aprendizagem disponibilizados pelas plataformas bem como aos objetivos das aulas 

que perpassam os componentes curriculares.  

 

 

4.5 PLATAFORMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

 

Pensando no desenvolvimento econômico e social, o ensino superior tornou-
se indispensável para aumentar as garantias de inserção no mercado de 
trabalho e manutenção do emprego, além claro, de auxiliar no 
desenvolvimento de competências e habilidades pessoais. (11º Mapa do 
Ensino Superior no Brasil, Instituto SEMESP, 2021) 

 
No caso específico da experiência de plataformização nos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, os professores concordam que a plataformização trouxe a 

possibilidade de continuidade das aulas, o que pode ter controlado o número de 
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evasões, e relatam que foi uma experiência positiva. Os professores destacam 

diversas contribuições deste momento tão desafiador e acreditam que existe uma 

tendência a incorporar muitas das práticas educativas digitais nos modelos de aulas 

formais, apesar da necessidade de aulas presenciais para a formação do profissional 

arquiteto e urbanista e das dificuldades enfrentadas em aulas práticas e ateliê de 

projeto e assessoria de criação e desenvolvimento arquitetônico online. Em questões 

abertas, os docentes apontam contribuições positivas e negativas: 

▪ “positivo somente o fato de não paralisar as atividades durante o 

distanciamento social e fechamento do campus. A plataformização para 

disciplinas práticas se mostrou limitadora para o acompanhamento das 

atividades.” 

▪ “Alunos que se sintam impossibilitados por diversas razões, dentro da 

cidade da universidade, bem como no seu raio de influência regional, podem 

se beneficiar desse recurso para buscarem conhecimento. Esse é o lado 

positivo. O negativo, a meu ver, é que nada supre a relação presencial aluno 

x professor.” 

▪ “Positivas: facilidade de disponibilização de materiais como vídeos, 

imagens, mapas, possibilidade de rever aulas e tirar dúvidas posterior a aula. 

Negativas: dificuldade de manter o aluno nas aulas síncronas, falta de 

interação, câmeras fechadas dificultando o acompanhamento individual.” 

▪ “Creio que as contribuições positivas de forma geral se referem mais aos 

aspectos teóricos, às análises e reflexões sobre a produção arquitetônica do 

momento presente. As questões práticas referentes ao exercício projetual, à 

criação do objeto arquitetônico, certamente ficaram comprometidas, pois 

requerem uma aproximação maior, um contato mais próximo e direto entre 

professores e alunos.” 

▪ “Considero positiva, pois o aluno que não conseguia vir a aula, as teve 

de maneira remota, sem nenhum prejuízo do conteúdo.” 

▪ “As positivas no sentido de ter possibilitado que as atividades 

acadêmicas não fossem interrompidas durante a pandemia e por incorporar 

de vez essas novas tecnologias na área do ensino e diminuir o preconceito 

em seu uso. Nos aspectos negativos, tive problemas com alunos que se 

escondiam e não participavam. Às vezes entravam na aula, mas não ficavam 

assistindo. As vezes também ficava difícil uma assessoria de Projeto com 
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alunos com computadores e internet ruins, ou até mesmo a própria docilidade 

do aluno em entender o uso da ferramenta. Depois de dois anos de ensino 

remoto estamos finalizando o semestre com alunos e professores exaustos e 

cansados desse modelo. [...] professores relatando, inclusive eu, a queda na 

produção e na qualidade dos trabalhos de Projeto. Acredito que nada substitui 

a interação nas salas de aulas e o convívio no ambiente acadêmico. Essas 

relações sociais no ambiente acadêmico são importantes para a troca de 

ideias, conhecimento e para o crescimento do aluno como indivíduo e 

principalmente como profissional na área de arquitetura e urbanismo.” 

A relevância desses depoimentos dos professores vai além das 

questões pessoais e traz reflexões de compatibilização de estratégias de ensino e 

possibilidades a partir desta experiência: 

▪ “Se usado de forma coerente, se investido em capacitação de alunos e 

professores, se disponibilizadas alternativas, se investido em bibliotecas 

virtuais compatíveis com o curso e disciplinas, se criados convênios com 

outras IES de modo a realizar aulas a distância com outros professores e 

outros alunos (trocas de experiencias) o sistema a distância poderia funcionar, 

não somente em pandemia, mas confirmando um sistema que veio para ficar”. 

▪ “Foi muito desafiador a imersão total em um ambiente digital e agora, na 

volta ao "estado físico", as atividades "toutched" não estão com o mesmo 

dinamismo e interatividade que foi na época do distanciamento. Tivemos uma 

riquíssima experiência que não sei se foi adequadamente entendida na sua 

potencialidade, mas será de qualquer forma um marco que deve em poucos 

anos reorganizar e certamente dinamizar os mecanismos de troca de 

informações e de construção do conhecimento.” 

Os autores Sanches Junior e Silva, na metade do ano de 2020, 

escreveram um artigo cujo objetivo era “apresentar reflexões sobre a educação na 

modalidade não presencial” em tempos de pandemia e colocaram que: 

Mesmo com tantas intempéries, os professores estão engajados em um 
movimento de ressignificar suas práticas de ensino, buscando aprender a 
manusear e utilizar os diferentes recursos tecnológicos e digitais para que as 
perdas na aprendizagem sejam diminuídas e não haja tantos prejuízos no 
que tange à aprendizagem dos estudantes de todas as etapas e modalidades 
de ensino no Brasil. (SANCHES JUNIOR e SILVA, 2020, p.89) 
 

Ressignificar suas práticas de ensino e aprendizagem envolve capacitar 

o estudante e inseri-lo em uma realidade social que deverá ser enfrentada e prepará-
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lo para o que ele lidará no mercado de trabalho. Ressignificar a experiência em sala 

de aula significa apresentar ao aluno as transformações possíveis e necessárias de 

comportamento profissional para uma atuação mais resiliente baseada em 

conhecimento técnico, científico e filosófico. Refletir a respeito do momento presente 

e os desafios impostos por questões externas são tão relevantes quanto avaliar e 

aperfeiçoar suas ações profissionais.  

A aprendizagem de nível superior desenvolve, portanto, a capacidade de o 
estudante caracterizar a realidade social e derivar, do conhecimento e da 
tecnologia disponíveis, comportamentos profissionais e pessoais que 
aumentem a qualidade e a eficácia de suas intervenções. Disso decorre que 
o profissional de nível superior não lida apenas com as demandas que lhe 
são apresentadas (os pedidos, as solicitações das pessoas). O profissional 
caracteriza, por meio de processos de pesquisa, as necessidades sociais 
existentes na realidade em que ele se insere, ainda que nem sequer tenham 
sido percebidas por pessoas também nela inseridas (REBELATTO; 
BOTOMÉ, 1999). A partir da caracterização das necessidades sociais, o 
profissional de nível superior planeja as ações profissionais a serem 
realizadas para enfrentá-las. Parte da excelência de uma formação de nível 
superior é configurada quando o profissional desenvolve novas ações 
profissionais, as quais exigem o desenvolvimento de comportamentos 
profissionais que ele próprio ainda não é capaz de apresentar. (Gusso et al, 
2020, p.09) 

 

 

4.6 O PROFISSIONAL ARQUITETO EGRESSO DESTA EXPERIÊNCIA: 

 

Nas respostas abertas do questionário aplicado, 40% dos docentes não 

respondem ao certo como imaginam que seja o perfil do profissional arquiteto egresso 

que passou por esse processo de formação plataformizada, e percebemos no 

discurso desses professores que, apesar de não conseguirem identificar algumas 

características que tenham sido alteradas no perfil profissional, que ele se justifica 

contabilizando os anos de ensino presencial desse aluno, entendendo que: 

▪ “Ainda não temos estes dados, pois os alunos ainda estão cursando. 

Terminando este ano. Porém os egressos, não tiveram tanto prejuízo pois 

tiveram no início e decorrer do curso aulas presenciais”. 

▪ “Acho difícil responder nesse momento se houve alguma mudança no 

perfil de quem finalizou o curso com dois anos de ensino remoto. Acho que 

isto será mais evidente com as turmas que iniciaram o curso fazendo dois 

anos no ensino remoto estiverem formando. Aí sim podemos avaliar o que 

mudou na qualidade deste egresso.” 
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▪ “Não sei, pois os alunos que tiveram este tipo de aula (online), ainda não 

se formaram.” 

Os demais docentes relatam que a experiência pode ter alterado sim o 

perfil desse profissional, e descrevem: 

▪ “Profissional atento as novas tecnologias, que aprendeu a desenvolver 

projetos utilizando novas ferramentas, que sabe utilizar as tecnologias para 

montar uma boa apresentação de projeto.” 

▪ “A característica síncrona, diferentemente da modalidade EAD permitiu 

o contato on line com os professores. Mesmo que virtual, as dificuldades foram 

enfrentadas de maneira direta bem como as trocas de experiências. A 

plataformização de certa forma preparou o profissional para futuras demandas 

de modo virtual.” 

▪ “Ainda não tive a experiência de ver um profissional que tenha passado 

por muito tempo pela formação plataformizada. Acredito que a plataforma será 

mais uma forma de possibilitar trabalhos à distância.” 

▪ “O profissional gerado creio que aumentou seu panorama de 

possibilidades profissionais; no entanto, embora tenha sido um processo 

muito imersivo, houve pouca exploração desses novos meios de produção de 

"respostas projetuais" e de atuação profissional com esse tsunami digital. Não 

houve (ou não foi explorado com eficiência objetiva) um real aproveitamento 

dessa nova modalidade (de forma muito sintomática, com o retorno das aulas 

presenciais é nítido um certo retorno aos processos anteriormente 

praticados). Creio que alguns setores, auxiliados pelo conceito cada vez mais 

presente do metaverso, devem impor uma nova mudança de paradigma.” 

 

A plataformização da educação, tal como aconteceu, se difere da 

escolha de um modelo de ensino e aprendizado mediado por tecnologias, pois além 

de não ter sido uma escolha e sim uma tentativa aparentemente viável de continuidade 

das aulas em meio a um momento social mundial atípico. O conceito de resiliência 

aparece em diversos artigos que pesquisam sobre esse momento no ensino superior. 

Talvez seja essa a grande lição oferecida por essa experiência aos profissionais 

egressos. De acordo com o estudo de Dos Santos (2020), “Neste momento o equilíbrio 

mental requer a manutenção diária da resiliência, que permite ao sujeito retornar a um 

estado equilibrado e saudável, apesar das condições adversas que enfrenta. A 
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resiliência é um estado psíquico que permite estar otimista e ativo frente as 

adversidades em busca da adaptação e da superação”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início do ano de 2020, com a instauração da pandemia de 

Coronavírus, vimos a migração do ensino presencial para o formato plataformizado. 

Em nossa pesquisa, voltamos o nosso olhar para o ensino superior, que colabora com 

o crescimento e o desenvolvimento regional, capacitando profissionais para o 

mercado de trabalho, aumentando a empregabilidade e a remuneração, melhorando 

a qualidade de vida e aumentando o investimento em pesquisa e tecnologias 

utilizadas nos produtos e serviços da região.  

O ensino remoto emergencial e a plataformização do ensino superior, 

nesse período, levantam vários questionamentos e esta pesquisa teve por objetivo 

apresentar e discutir as potencialidades e as fragilidades dessa experiência, sob a 

ótica docente, nos cursos de Arquitetura e Urbanismo nas instituições de ensino 

superior de Franca e Ribeirão Preto, estado de São Paulo. 

Analisar as potencialidades das aulas plataformizadas e observar o que 

pode ser apresentado como passível de continuidade não nos faz sermos favoráveis 

à falta de ética ou segurança. Da mesma forma que, quando conseguimos identificar 

por meio da visão docente e analisar as fragilidades do modelo plataformizado de 

ensino de AU, não estamos condenando as possibilidades e soluções que tivemos em 

tão longo e incerto período. 

Após extensa pesquisa em documentos e artigos que embasaram o 

tema, identificamos que o ERE foi uma solução relevante para a continuidade e 

manutenção das aulas e do ensino superior. Pudemos constatar que, apesar de 

termos um aumento das evasões devido às questões sociais, de saúde, perda de 

emprego, ou falta de equipamentos para o acompanhamento das aulas 

plataformizadas, devemos considerar que a plataformização também evitou maiores 

índices de evasão, já que foi uma oportunidade de continuidade dos estudos mesmo 

com o isolamento social obrigatório.  

Os letramentos cotidianos digitais, já interiorizados pelos docentes e 

discentes, contribuíram para os saberes específicos exigidos pelas plataformas, e os 

treinamentos, tutoriais e suporte técnicos foram essenciais para sua utilização efetiva. 

Quando analisamos as plataformas, podemos observar que existe uma preocupação 

de seus provedores em fazê-las com usos e respostas intuitivas, buscando facilitar 
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seu entendimento e desempenho. Nas análises, também conseguimos perceber que 

existem diversos recursos e objetos de aprendizagens disponibilizados pelas e nas 

plataformas, que aparecem citadas nas respostas dos docentes ao questionário e são 

colocadas como facilitadoras das interações interpessoais do professor com os alunos 

e entre alunos. 

Conseguimos identificar nas respostas dos docentes certo otimismo com 

relação à formação do perfil profissional do egresso. Os professores apontam que o 

aluno que passou por esse processo de formação plataformizada pode ter adquirido 

habilidades e atitudes diferenciadas, influenciados pelas tecnologias utilizadas, que 

podem tê-lo preparado para as novas exigências do mercado de trabalho da era 

digital. Ainda não conseguiremos mensurar o impacto da formação plataformizada na 

vivência profissional desse arquiteto ou identificar alterações em sua atuação junto ao 

mercado de trabalho regional, pois será necessário um estudo posterior tendo como 

protagonista o profissional egresso deste período de aulas plataformizadas. 

Como potencialidades temos a migração das tecnologias inseridas nas 

futuras práticas educativas presenciais físicas desses docentes, dentro e fora das 

salas de aula, permitindo as trocas e compartilhamentos de saberes de forma mais 

ágil, favorecendo, por exemplo, as entregas e correções. 

No questionário aplicado aos docentes no final do segundo ano de 

pandemia (em dezembro de 2021), alguns deles se mostraram cansados do formato 

plataformizado, desejando a volta das aulas presenciais. Para um curso como o de 

Arquitetura e Urbanismo, o contato pessoal, as aulas presenciais, as assessorias 

particulares, as visitas físicas, as trocas de experiência e convívio interpessoais são 

obrigatórias, e tiveram sua necessidade justificada. Nos relatos docentes, tanto nos 

webnários, lives ou respostas ao questionário, os docentes afirmaram que nas aulas 

práticas de ateliê de projeto e desenvolvimento de produtos plataformizadas, perde-

se muito contato e a comunicação fica comprometida, dificultando da troca de 

saberes. 

Fica evidenciado após esta pesquisa que a formação presencial do 

arquiteto é essencial, mas que as práticas educativas devem se aproveitar das 

tecnologias e dos recursos disponibilizados pelas plataformas. Seria uma espécie de 

hibridização de metodologias de ensino, auxiliando e agilizando processos e 

burocracias, respondendo às diretrizes curriculares e antecipando as necessidades 

da sociedade onde esse profissional atuará.  
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Este cenário de transição com novas formas de educação impactando 

direta e indiretamente nas práticas de formação profissional, no mercado de trabalho 

e na atuação profissional do Arquiteto e Urbanista junto à sociedade e às cidades e 

consequentemente no desenvolvimento das regiões, nos faz compreender que as 

demandas e ofertas de aula sofrerão alterações e serão diferentes, pois serão 

impactadas por práticas de ensino e aprendizagem tradicionais, formais, tecnológicas 

e digitais. Esperamos a criação de modelos educacionais, baseados em práticas 

potencializadoras, resilientes e sustentáveis, capazes de formar profissionais aptos 

para as exigências do novo mercado de trabalho e preparados para as novas 

exigências sociais mundiais pós pandêmicas, que possam contribuir para a formação 

ética e cidadã do arquiteto, de modo que ele tenha competências e habilidades 

profissionais que consigam resolver os impactos e modificações dos novos modos de 

habitar provocados pela pandemia, criando espaços públicos e privados que oferecem 

mais qualidade de vida para os sujeitos e, consequentemente, melhores condições 

para que eles contribuam para o desenvolvimento do seu entorno regional. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

1. ESCLARECIMENTOS DADOS PELA PESQUISADORA  

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa científica apoiada pelo 

Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, cujo objetivo central é analisar 

a contribuição das práticas educativas mediadas pelas tecnologias digitais, adotadas, 

de modo emergencial, em tempos de pandemia da Covid-19, para a manutenção e 

continuidade da educação. Selecionamos como objeto de pesquisa os professores 

das universidades particulares de Arquitetura e Urbanismo, nas cidades de Franca e 

Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Considerando que a pandemia impactou demais 

as formas de habitar, e, portanto o arquiteto tornou-se um profissional importante na 

reorganização territorial, espacial das sociedades, compreender sua formação torna-

se fundamental para o desenvolvimento social, zelando pela formação profissional de 

qualidade e a continuidade do crescimento regional promovido pelas universidades. 

O questionário eletrônico no formato Google Forms é constituído de perguntas abertas 

e fechadas. Os resultados desta pesquisa deverão contribuir diretamente nas práticas 

educativas realizadas na educação profissional, permitindo às instituições 

ressignificarem, reformularem e adequarem suas práticas e processos educativos às 

demandas regionais, sociais, contextuais e subjetivas, contribuindo de modo mais 

efetivo para o desenvolvimento dos entornos nos quais as instituições e profissionais 

estão inseridos. As informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, 

não havendo identificação pessoal de nenhum participante no questionário. Neste 

sentido, solicito sua autorização neste documento, bem como a leitura e assinatura 

do documento a seguir chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 Nome: _________________________________________________________  

 

Data de nascimento: ____/____/_____          Telefone: (__) _________________  

 

Cargo: ______________________________     Cidade: ___________________ 

 

E-mail: ______________________________ 
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Obs.: Estes dados não serão divulgados, sendo apenas de controle do Pesquisador.  

 

3. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA  

3.1. Título da Pesquisa: PLATAFORMIZAÇÃO DO ENSINO: A FORMAÇÃO DO 

ARQUITETO EM MEIO A PANDEMIA 

 

3.2. Pesquisador responsável: Luciana Fadul Domingues Bettarello, discente do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado 

Interdisciplinar, do Centro Universitário, linha de pesquisa em Dinâmicas 

territoriais e desenvolvimento regional, orientado Profa. Dra. Naiá Sadi Câmara. 

3.3. Objetivo da pesquisa: Analisar a contribuição das práticas educativas 

emergenciais mediadas pela tecnologia, adotadas em tempos de pandemia da 

Covid-19, para a o futuro do ensino, tendo como base o fazer docente, nas 

instituições particulares de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, nas 

cidades de Franca e Ribeirão Preto, estado de São Paulo, zelando pela formação 

profissional de qualidade e a continuidade do crescimento regional promovido 

pelas universidades. 

 

4. AVALIAÇÃO DOS RISCOS E BENEFÍCIOS:  

4.1. Benefícios: Pretende-se que os resultados desta pesquisa tenham impacto direto 

nas práticas educativas realizadas na educação profissional, permitindo às 

instituições poderem ressignificar, reformular, adequar suas práticas e processos 

educativos às demandas dos letramentos dos seus professores e alunos, 

melhorando, dessa forma, a relação com o conhecimento e garantindo excelência 

nas práticas de formação profissional, diretamente ligados ao conceito de 

Desenvolvimento Regional. 

4.2. Riscos: Não é entendido risco direto para os participantes da pesquisa já que 

serão preservadas as identidades deles pelos pesquisadores envolvidos neste 

projeto, utilizando-se, em todas as fases da pesquisa, codificação numérico-

alfabética, em especial na divulgação dos resultados do estudo.   

4.3. Publicação da pesquisa: As informações fornecidas e os materiais produzidos ao 

longo da pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados os 
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dados de identificação do participante. Os resultados deverão ser informados para 

os participantes por meio das publicações cientificas.  

 

5. CONTATO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  

● Celular: (16) 99781-5762 (Vivo/Whatsapp) 

● E-mail: lucianafadul@gmail.com  

 

6. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter 

entendido o que foi explicado, aceito participar na presente pesquisa.  

 

 

Local/Data: _______________, ______ de______________________ 2021. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adm.lucasfroner@gmail.com
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APÊNDICE B – CRONOGRAMA DE ATIVIDADE PPGDR Uni-FACEF 

 
 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MESTRADO ACADEMICO 
INTERDISCIPLINAR EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL UniFACEF 

  

1) Pesquisa bibliográfica / Resumos / Resenhas / Fichamentos / Adequação do Projeto  

2) Cursar Disciplinas na UniFACEF   

Tecnologia da Informação - Prof. Daniel Facciolo A6  

Aspectos Humanos e Sociais do Desenvolvimento - Profa. Daniela  

Cultura e Competência Informacional - Profa. Marinês  

Economia Regional e Urbana - Prof. Helio Braga  

Análise Estatística - Prof. Silvio Carvalho  

Redes Criativas e Desenvolvimento - Profa. Naiá  

Métodos e técnicas de Pesquisa Qualitativa - Profa. Sheila  

Seminários Especiais: Didática do Ensino Superior - Prof. Paulo de Tarso  

Teorias do Desenvolvimento - Prof. Helio Braga  

Seminários de Pesquisa - Prof. Daniel Facciollo  

3) Pesquisa e elaboração da Dissertação  

4) Sessões de Orientações com Profa. Dra. Naiá Sadi Câmara  

5) Participação XXI Encontro de Pesquisadores da UniFACEF  

6) Prova de Proficiência em Linguas   

7) Participação e Apresentação de Artigo na IV Jornada Internacional GEMInIS (JIG 2021)  

8) Banca Seminários de Pesquisa e Resumo Expandido  

9) Apresentação do Projeto de Pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  

10) Apresentação de Artigo e Participação como Debatedor no XXII Encontro de Pesquisadores 
da UniFACEF 

 

11) Participação como Avaliador na Semana de Saúde Pública do Curso de Medicina  

12) Envio de Questionário da Pesquisa e Recebimento das Respostas para Análise e TCLE  

13) Elaboração de Relatório e Documentos Necessários para Qualificação  

14) Qualificação  

15) Correções / Análise e discussão dos Resultados do Questionário   

16) Defesa   

17) Artigo  
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APÊNDICE C – TRANSCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO E DAS RESPOSTAS 

 

Na intenção de manter o sigilo com relação à identidade dos docentes 

participantes da pesquisa, os chamaremos por letras de A a J. 

Cabeçalho: 

 

Questão 01/10: 

Qual plataforma de ensino foi utilizada como prática educativa 

emergencial para continuidade das suas aulas? 

Respostas: 

Docente A: Microsoft Teams  

Docente B: Teams e Google education 

Docente C: gsuite e aulaapp.com.br 

Docente D: google sala de aula 

Docente E: Aulas online 

Docente F: blackboard 

Docente G: Blackboard 

Docente H: Blackboard e Zoom 

Docente I: Microsoft Teams 

Docente J: Blackboard Ultra e Zoom 

 

Questão 02/10: 

 



99 
 

Nas aulas que você ministra, houve evasão de alunos após a 

instauração da pandemia? Qual o seu entendimento a respeito? 

Respostas: 

Docente A: Não  

Docente B: Sim, problemas de saúde, dificuldade em 

acompanhar a aula, falta de organização, principalmente do 

tempo 

Docente C: sim. Todos sem visão do futuro e sem incentivo da 

IES para se manter em um sistema novo e sem capacitação e 

sem incentivo, principalmente financeiro. 

Docente D: Não houve 

Docente E: Na minha matéria, não houve. 

Docente F: Sim. A possibilidade das aulas síncronas evitaram 

uma maior evasão. 

Docente G: Sim, houve evasão não só nas minhas aulas, mas 

do curso. Porém não num número significativo. Acredito que o 

motivo foi insegurança, receio de queda na qualidade do ensino. 

Docente H: Docente Não, os alunos se adaptaram rapidamente 

Docente I: Perda do emprego 

Docente J: Não houve muita evasão, pois os que moravam fora 

de Franca gostaram das aulas síncronas pois não precisavam 

se deslocar, até porque nem tinha como, bem como os que 

moravam em Franca, entenderam que apesar de ser de uma 

forma que eles tinham dificuldade no aprendizado, entenderam 

que era a única saída. 

 

Questão 3/10: 

Considerando que Letramento Transmídia é uma prática complexa de 

uso das competências comunicativas no universo digital, como você classificaria o seu 

nível deletramento? De 0 a 10 sendo que 0 (zero) significa que não tinha nenhuma 

habilidade ou conhecimento em tecnologias e 10 significa que você dominava os 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários. 

Respostas: 

Docente A: 7 
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Docente B: 8 

Docente C: 5 

Docente D: 8 

Docente E: 3 

Docente F: 6 

Docente G:5 

Docente H: 7 

Docente I: 7 

Docente J: 1 

 

Questão 4/10: 

Qual experiência você tinha com aulas on-line? 

Respostas: 

Docente A: Nunca tinha tido experiências com esse formato 

Docente B: Tinha dado aulas on-line, Tinha tido aulas on-line 

Docente C: Nunca tinha tido experiências com esse formato 

Docente D: Nunca tinha tido experiências com esse formato 

Docente E: Nunca tinha tido experiências com esse formato 

Docente F: Nunca tinha tido experiências com esse formato 

Docente G: Tinha tido aulas on-line 

Docente H: Nunca tinha tido experiências com esse formato 

Docente I: Nunca tinha tido experiências com esse formato 

Docente J: Nunca tinha tido experiências com esse formato 

 

Questão 05/10: 

Sua didática ou prática educativa foi alterada nas aulas remotas? 

Respostas: 

Docente A: Sim 

Docente B: Sim 

Docente C: Sim 

Docente D: Sim 

Docente E: Sim 

Docente F: Sim 

Docente G: Sim 
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Docente H: Sim 

Docente I: Sim 

Docente J: Sim 

 

Questão 06/10: 

Qual a sua forma de interação e comunicação on-line com os alunos? 

Respostas: 

Docente A: Síncrona 

Docente B: Síncrona, Híbrida (atividades síncronas e 

assíncronas), Ambos (individual e grupo) 

Docente C: Síncrona, Ambos (individual e grupo) 

Docente D: Híbrida (atividades síncronas e assíncronas), 

Ambos (individual e grupo) 

Docente E Assíncrona 

Docente F: Síncrona 

Docente G: Síncrona, Ambos (individual e grupo) 

Docente H: Síncrona 

Docente I: Ambos (individual e grupo) 

Docente J: Síncrona, Ambos (individual e grupo) 

 

Questão 07/10: 

Quais recursos e objetos de aprendizagem disponibilizados pela 

plataforma favoreceram as interações interpessoais professor x aluno? 

Respostas: 

Docente A: Uso de câmera, compartilhamento das telas entre 

alunos e professores, e também compartilhamento de mouse 

para ajudar nas acessórias de Projeto. Áreas para criar tarefas, 

recolher e avaliar os trabalhos e pastas para compartilhar 

materiais de aula. 

Docente B: Aulas síncronas, chat, salas de grupos, fórum 

Docente C: apenas durante a aula online. 

Docente D: Muitas opções de lincar com plataformas externas 

proporcionando um ENORME! acesso à exemplos, vídeos, 

conteúdos e atividades interativas e alguns aplicativos 
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interessantes (mas infelizmente a maioria era meio pra 

entretenimento pueril). foram disponibilizadas muitas 

ferramentas novas e alguma já conhecidas, sobretudo vários 

aplicativos que dinamizaram a organização de exercícios; 

facilidade de gerar e gerencias formulários online; apresentação, 

desenvolvimento e entregas de atividades dentro da plataforma; 

lousa eletrônica; intervenção em fotos / vídeos através do 

tablet... 

Docente E: Via computador 

Docente F: compartilhamento de tela e arquivos, áudio, vídeo. 

Docente G: Exposição e análise de muitas imagens referentes 

a projetos e obras concluídas o que possibilitou a adoção de 

metodologias ativas tais como as aulas invertidas e PBL. 

Docente H: A plataforma blackboard permitiu interação maneira 

sincrona remota, simulando uma sala de aula, com interacao 

entre professor e aluno, porém com toda a sala participando 

Docente I: Gravação das aulas online 

Docente J: As plataformas, em especial o Blackboard Ultra 

possui recursos de interação que facilitaram muito as aulas, bem 

como as correções, hoje utilizo a plataforma para correção de 

trabalhos. Foi um grande aprendizado! 

 

Questão 08/10: 

Quais recursos e objetos de aprendizagem disponibilizados pela 

plataforma favoreceram as interações interpessoais aluno x aluno? 

Respostas: 

Docente A: As salas para as equipes trabalharem durante as 

aulas de Projeto. Além do compartilhamento de tela e mouse. 

Docente B: Chat, salas de grupos, aulas sincronas 

Docente C: apresentação e "jamboard" - sistema online do 

Gsuite 

Docente D: Acredito que pouca coisa mudou na vida dos 

"nativos digitais". Muito do universo gamer já se encontra a anos 

luz do que praticamos nas aulas. Chats, lives, sites de 
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relacionamento, atividades virtuais ou não presenciais não eram 

novidades já não eram novidades. Acho que só houve um 

pequeno redirecionamento para um ensino "mais convencional". 

Docente E: Não sei 

Docente F: desdobramento de salas virtuais, 

áudio,vídeo,compartilhamento de arquivos e tela. 

Docente G: As aulas síncronas proporcionavam reuniões dos 

grupos de trabalhos para análises, e reflexões acerca dos temas 

dados, mas foi só. Creio que faltaram outros recursos mais 

propícios a uma maior interação aluno x aluno. 

Docente H: O aluno pode apresentar seus trabalhos em pdf e 

estes serem corrigidos de maneira remota 

Docente I: Disponibilidade 24 h 

Docente J: O fato do aluno poder participar com áudio e vídeo 

(raramente utilizado) ajudou na interação e a possibilidade de 

dividir a sala em vários grupos como se faz em sala de aula, fez 

com o aluno conseguisse interagir. 

 

Questão 09/10: 

Considerando o papel das universidades no desenvolvimento regional, 

quais contribuições, positivas e/ou negativas, você pode destacar sobre esta 

experiência de plataformização do ensino? 

Respostas: 

Docente A: As positivas no sentido de ter possibilitado que as 

atividades acadêmicas não fossem interrompidas durante a 

pandemia e por incorporar de vez essas novas tecnologias na 

área do ensino e diminuir o preconceito em seu uso. Nos 

aspectos negativos, tive problemas com alunos que se 

escondiam e não participavam. Às vezes entravam na aula, mas 

não ficavam assistindo. As vezes também ficava difícil uma 

assessoria de Projeto com alunos com computadores e internet 

ruins, ou até mesmo a própria docilidade do aluno em entender 

o uso da ferramenta. Depois de dois anos de ensino remoto 

estamos finalizando o semestre com alunos e professores 
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exaustos e cansados desse modelo. Cariosa professores 

relatando, inclusive eu, a queda na produção e na qualidade dos 

trabalhos de Projeto. Acredito que nada substitui a interação nas 

salas de aulas e o convívio no ambiente acadêmico. Essas 

relações sociais no ambiente acadêmico são importantes para a 

troca de ideias, conhecimento e para o crescimento do aluno 

como indivíduo e principalmente como profissional na área de 

arquitetura e urbanismo.  

Docente B: "Positivas: facilidade de disponibilização de 

materiais como vídeos, imagens, mapas, possibilidade de rever 

aulas e tirar dúvidas posterior a aula. Negativas: dificuldade de 

manter o aluno nas aulas síncronas, falta de interação, câmeras 

fechadas dificultando o acompanhamento individual." 

Docente C: Se usado de forma coerente, se investido em 

capacitação de alunos e professores, se disponibilizadas 

alternativas, se investido em bibliotecas virtuais compatíveis 

com o curso e disciplinas, se criados convênios com outras IES 

de modo a realizar aulas a distância com outros professores e 

outros alunos (trocas de experiencias) o sistema a distância 

poderia funcionar, não somente em pandemia, mas confirmando 

um sistema que veio para ficar. 

Docente D: Foi muito desafiador a imersão total em um 

ambiente digital e agora, na volta ao "estado físico", as 

atividades "toutched" não estão com o mesmo dinamismo e 

interatividade que foi na época do distanciamento. Tivemos uma 

riquíssima experiência que não sei se foi adequadamente 

entendida na sua potencialidade, mas será de qualquer forma 

um marco que deve em poucos anos reorganizar e certamente 

dinamizar os mecanismos de troca de informações e de 

construção do conhecimento. 

Docente E: Para mim, aulas online é negativo. 

Docente F: positivo somente o fato de não paralisar as 

atividades durante o distanciamento social e fechamento do 
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campus. A plataformização para disciplinas práticas se mostrou 

limitadora para o acompanhamento das atividades.  

Docente G: Creio que as contribuições positivas de forma geral 

se referem mais aos aspectos teóricos, às análises e reflexões 

sobre a produção arquitetônica do momento presente. As 

questões práticas referentes ao exercício projetual, à criação do 

objeto arquitetônico, certamente ficaram comprometidas, pois 

requerem uma aproximação maior, um contato mais próximo e 

direto entre professores e alunos. 

Docente H: Considero positiva, pois o aluno que não conseguia 

vir a aula, as teve de maneira remota, sem nenhum prejuízo do 

conteúdo 

Docente I: A IES capacitou os professores muito rapidamente. 

Docente J: Alunos que se sintam impossibilitados por diversas 

razões, dentro da cidade da universidade, bem como no seu raio 

de influência regional, podem se beneficiar desse recurso para 

buscarem conhecimento. Esse é o lado positivo. O negativo, a 

meu ver, é que nada supre a relação presencial aluno x 

professor. 

 

Questão 10/10: 

Descreva o perfil do profissional arquiteto egresso que passou por esse 

processo de formação plataformizada. 

Respostas: 

Docente A: Acho difícil responder nesse momento se houve 

alguma mudança no perfil de quem finalizou o curso com dois 

anos de ensino remoto. Acho que isto será mais evidente com 

as turmas que iniciaram o curso fazendo dois anos no ensino 

remoto estiverem formando. Aí sim podemos avaliar o que 

mudou na qualidade deste egresso. 

Docente B: Profissional atento as novas tecnologias, que 

aprendeu a desenvolver projetos utilizando novas ferramentas, 

que sabe utilizar as tecnologias para montar uma boa 

apresentação de projeto. 
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Docente C: "finge que você aprende, que finjo que te ensino". 

Exemplo: alunos de primeiro ano não sabe o que é uma escala, 

pois não imprime trabalhos para entrega e não tem noção do que 

significa um projeto, pois só gera imagens virtuais, nada de 

impressões ou maquetes para materializar o seu desenho....A 

experiência na cidade é um giro no "street viewer" sem cheiro, 

nem barulho...O convívio intra e entre turmas, fica somente nos 

grupos de WhatsApp para realização das tarefas, isso inclui as 

provas,  porém o forno de pizza... não têm noção de como se 

constrói, apesar de tirado 10 em sistema estrutural e tecnologia 

dos materiais...uma pena! Mas serão bons em imagens virtuais 

e maquetes eletrônicas. 

Docente D: Senti uma maioria dos alunos e algumas pessoas 

de apoio muito alfabetizadas no ambiente digital e um número 

bem menor de professores que correram para se tornar 

minimamente letrados. O profissional gerado creio que 

aumentou seu panorama de possibilidades profissionais; no 

entanto, embora tenha sido um processo muito imersivo, houve 

pouca exploração desses novos meios de produção de 

"respostas projetuais" e de atuação profissional com esse 

tsunami digital. Não houve (ou não foi explorado com eficiência 

objetiva) um real aproveitamento dessa nova modalidade (de 

forma muito sintomática, com o retorno das aulas presenciais é 

nítido um certo retorno aos processos anteriormente praticados). 

Creio que alguns setores, auxiliados pelo conceito cada vez mais 

presente do metaverso, devem impor uma nova mudança de 

paradigma. 

Docente E: Não sei, pois os alunos que tiveram este tipo de aula 

(online), ainda não se formaram. 

Docente F: A característica síncrona, diferentemente da 

modalidade EAD permitiu o contato online com os professores. 

Mesmo que virtual, as dificuldades foram enfrentadas de 

maneira direta bem como as trocas de experiências. A 
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plataformização de certa forma preparou o profissional para 

futuras demandas de modo virtual. 

Docente G: Acredito que esses profissionais terão uma 

formação mais teórica, mais até do que aqueles formados antes 

da "plataformização" do ensino. Isso não é de todo ruim. No 

entanto, as questões práticas referentes ao "como fazer" terão 

de ser apreendidas no transcorrer da vida profissional. 

Docente H: Ainda nao temos estes dados, pois os alunos ainda 

estão cursando. Terminando este ano. Porém os egressos, não 

tiveram tanto prejuizo pois tiveram no início e decorrer do curso 

aulas presenciais. 

Docente I: Tiveram 3 anos de ensino presencial, dominavam 

programas de desenho e não tiveram muita dificuldade em 

acompanhar as aulas remotas.  

Docente J: Ainda não tive a experiência de ver um profissional 

que tenha passado por muito tempo pela formação 

plataformizada. Acredito que a plataforma será mais uma forma 

de possibilitar trabalhos à distância. 

 

Agradecimento: 

MUITO OBRIGADA!!! 

Respostas: 

Docente A: Foi muito bom falar sobre essa experiência depois 

de quase 30 anos trabalhando como professor no ensino de 

arquitetura.  

Docente B: Foi um prazer 

Docente C: Eu que agradeço a oportunidade! 

Docente F:      

Docente G: Eu que agradeço. Espero ter ajudado. 

Docente H: De Nada, disponha sempre ok 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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