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Resumo

Este artigo trata sobre o processo comunicacional docente para a media��o 
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ensino superior, em um ambiente onde o conhecimento � mediado de forma 
multimidi�tica, � diferente daquele que acontece na aula presencial.
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1.Introdução

O presente artigo apresenta o resultado de uma pesquisa bibliogr�fica sobre a 

midiatiza��o do conhecimento no ensino superior. A an�lise parte das Ci�ncias da 

Comunica��o e da Educa��o, mas interconecta-se com outras tessituras do 

conhecimento acad�mico. O intuito aqui, �  destacar algumas teorias subjacentes � 

pr�tica comunicacional docente para a midiatiza��o do conhecimento. 

Na seq��ncia, o leitor encontrar� uma breve descri��o dos termos media��o 

multimidi�tica do conhecimento ou midiatiza��o do conhecimento e processo 

comunicacional docente. Por fim, tamb�m se refletir� sobre algumas mudan�as que 

est�o ocorrendo no processo comunicacional docente no ensino superior devido � 

introdu��o de m�dias e multim�dias no processo de ensino e aprendizagem.

1 Trabalho apresentado ao NP 11 – Comunica��o Educativa, do V Encontro dos N�cleos de Pesquisa da Intercom.
2 Especialista em Forma��o de Professores na Modalidade de Educa��o a Dist�ncia pela UFPR – Universidade 
Federal do Paran�. Mestre e Doutor em Comunica��o Social pela UMESP – Universidade Metodista de S�o Paulo. 
Professor da UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina. E-mail: hack@unoescjba.edu.br
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2. Mediação multimidiática ou midiatização do conhecimento

A compreens�o do conceito de media��o multimidi�tica do conhecimento ou 

midiatiza��o3 do conhecimento, vai al�m do entendimento simplista de transmiss�o de 

dados ou informa��es atrav�s de suportes tecnol�gicos. Pensar em media��o 

multimidi�tica do conhecimento implica em se ter no��o do movimento fluido de um 

meio para outro, dizendo a mesma coisa de maneiras diversas, invocando um ou outro 

dos sentidos humanos. � como se a m�quina dialogasse com o usu�rio e possibilitasse 

m�ltiplas formas de explicita��o de um mesmo conte�do, at� o seu entendimento 

(NEGROPONTE, 1995). A passagem de um meio para outro, chamada aqui de 

media��o multimidi�tica ou midiatiza��o, pode incluir filmes, hist�rias em quadrinhos, 

textos mais complexos, exerc�cios interativos, utiliza��o da Internet, entre outras 

possibilidades. 

Para SANTAELLA (2001, p.13-14), desde a revolu��o eletromec�nica que 

possibilitou a produ��o e reprodu��o de linguagens – com destaque para a impress�o, a 

fotografia e o cinema –, a complexidade da midiatiza��o do conhecimento come�ou a 

crescer exponencialmente. O crescimento fica vis�vel ao se comparar as tecnologias 

eletromec�nicas com as tecnologias da revolu��o eletr�nica – como o r�dio e a televis�o 

–, capazes de uma pot�ncia de difus�o muito maior. No contexto atual, onde se vivencia 

a passagem da revolu��o eletr�nica para a revolu��o digital – que aliam as tecnologias 

da inform�tica com as telecomunica��es – a exponencia��o da complexidade da 

midiatiza��o do conhecimento come�a a atingir propor��es multimidi�ticas e 

planet�rias.

Parece ent�o, que o desenvolvimento das m�dias e multim�dias criou o que 

THOMPSON (1999)  descreveu como uma “historicidade mediada”, onde o sentido do 

passado se torna dependente das formas simb�licas mediadas existentes e em crescente 

expans�o. Em outras palavras, mesmo que a tradi��o oral e a intera��o face a face 

continuem a desempenhar um papel importante na elabora��o da compreens�o de 

passado, geralmente as pessoas chegam ao sentido dos principais acontecimentos 

atrav�s de livros, revistas, jornais, filmes, programas televisivos e mais recentemente 

pela Internet, entre outras possibilidades. 

3 Alguns autores brasileiros utilizam a grafia “mediatiza��o” (BELLONI, 2001a), enquanto outros  utilizam a grafia 
“midiatiza��o” (MORAN, 2003). Em conson�ncia com o uso de “m�dia” ao inv�s de “media”, se utilizar� a palavra 
“midiatiza��o” e outras variantes relacionadas � palavra “m�dia”, exceto quando se tratar de cita��o literal de outros 
autores.
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A compreens�o pessoal do mundo parece ser constru�da cada vez mais por 

conte�dos midiatizados que dilatam os horizontes espaciais, pois n�o � mais preciso 

estar presente fisicamente aos lugares onde os fen�menos observados ocorrem. Tantos 

eventos empolgantes ou arrasadores podem ser assistidos ao vivo no conforto da casa 

dos telespectadores. Assim como se pode graduar em cursos origin�rios de outros 

pa�ses. Entretanto,

“Dizer que a apropria��o das mensagens da m�dia se tornou um meio de autoforma��o 
no mundo moderno n�o � dizer que ele � o �nico meio: claramente n�o �. H� 
professores e alunos, entre pares, que continuar�o a desempenhar um papel fundamental 
na forma��o pessoal e social. Os primeiros processos de socializa��o na fam�lia e na 
escola s�o, de muitas maneiras, decisivos para o subseq�ente desenvolvimento do 
indiv�duo e de sua autoconsci�ncia. Mas n�o devemos perder de vista o fato de que, 
num mundo cada vez mais bombardeado por produtos das ind�strias da m�dia, uma 
nova e maior arena foi criada para o processo de autoforma��o. � uma arena livre das 
limita��es espa�o-temporais da intera��o face a face e, dado o alcance da televis�o em 
sua expans�o global, se torna cada vez mais acess�vel aos indiv�duos em todo o mundo” 
(THOMPSON, 1998, p.46).

A teoria de THOMPSON (1998) tamb�m ressalta que ao alterar a compreens�o 

de lugar e passado, o desenvolvimento das m�dias modificou o sentido de pertencimento 

dos indiv�duos, que passam a ser cosmopolitas – ou cidad�os do mundo. Os lugares 

anteriormente remotos est�o agora ligados a redes globais e com o desenvolvimento das 

TIC – Tecnologias de Informa��o e Comunica��o – a velocidade da comunica��o se 

torna virtualmente instant�nea. O mundo se parece um lugar cada vez menor.

� assim que a midiatiza��o, ao combinar os processos de comunica��o 

multimidi�tica e de educa��o, permite o alcance de um grande n�mero de pessoas e 

grupos ao conhecimento. A utiliza��o de recursos did�ticos e tecnol�gicos variados –

que v�o desde o ensino por correspond�ncia, programas de r�dio e TV, at� a divulga��o 

de cursos interativos pela Internet – permitem a constru��o do conhecimento  pela 

media��o multimidi�tica. MORAN (2003, p.19) destaca que essa constru��o do 

conhecimento pelo processo multimidi�tico “� mais ‘livre’, menos r�gida, com conex�es 

mais abertas, que passam pelo sensorial, pelo emocional e pela organiza��o do racional. 

Uma organiza��o provis�ria, que se modifica com facilidade, que cria converg�ncias e 

diverg�ncias instant�neas, que precisa de processamento m�ltiplo instant�neo e de 

resposta imediata”. Percebe-se ent�o, que o cotidiano da contemporaneidade � envolto 

em processos multimidi�ticos e, por isso, � mister saber utiliz�-los.

Pierre L�VY (1999 e 2001) ainda acrescenta que a rede de computadores

subverte a cl�ssica no��o da comunica��o de massa em que h� um emissor da 
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mensagem e um receptor apenas e amplia as possibilidades de media��o multimidi�tica 

do conhecimento. Com a Internet, o processo de conhecimento pode entrar em um 

sistema de trocas onde as pessoas aprender�o entre si e produzir�o uma concorr�ncia 

dos diferentes pontos de vista. Entretanto, a utiliza��o da media��o multimidi�tica na 

educa��o n�o veio substituir os mestres, pois se existe algum conte�do educativo na 

rede � porque um docente produziu e colocou l�. Por isso, as pr�prias institui��es de 

ensino devem encorajar a produ��o de conte�do. Assim, o professor midiatizar� o 

conhecimento, ao codificar as mensagens pedag�gicas e traduzir sob diversas formas –

conforme a m�dia ou multim�dia escolhida –, mas tamb�m estar� dispon�vel para uma 

rela��o dial�gica e interativa com o aprendiz pela utiliza��o das TIC. 

E, na necess�ria e sucessiva adapta��o do conhecimento �s TIC, o ensino 

superior presencial e a dist�ncia � confrontado com um desenvolvimento sem 

precedentes, que leva cada vez mais a uma potencia��o da midiatiza��o do 

conhecimento: 

“Aqui n�o se trata apenas de uma inova��o t�cnica, mas, sim, de uma s�rie de 
desenvolvimentos simult�neos, que atualmente convergem e assim se potenciam: 
primeiro, o desenvolvimento do computador com sua possibilidade de armazenar 
informa��es e a possibilidade de cham�-las novamente � tela, num piscar de olhos, ou 
de oferecer programas de ensino interativos; segundo, o melhoramento da 
telecomunica��o, que p�e � disposi��o tecnologias mais desenvolvidas de �udio e 
v�deo, bem como de maior desempenho; terceiro, o desenvolvimento da tecnologia da 
multim�dia, que revoluciona tanto a produ��o quanto a apresenta��o de seus programas 
polivalentes por meio do uso do computador; e, quarto, a cria��o de grandes , e 
abrangentes bancos de dados e sua liga��o com redes globais de computadores de v�rios 
pa�ses”  (PETERS, 2001, p.229).

Em suma, media��o multimidi�tica ou midiatiza��o do conhecimento pode ser 

entendida como as m�ltiplas formas de apresenta��o dos conte�dos previamente 

selecionados e elaborados, atrav�s da constru��o de mensagens otimizadoras do 

processo comunicacional, que possibilitem ao usu�rio realizar sua aprendizagem de 

modo aut�nomo e independente. (BELLONI, 2001a). Fica claro ent�o, o papel que a 

Comunica��o, como �rea do conhecimento, passa a desempenhar na media��o 

multimidi�tica do conhecimento e no repensar do processo comunicacional docente no 

ensino superior presencial e na EAD – Educa��o a Dist�ncia – devido � introdu��o de 

TIC no processo de ensino e aprendizagem.

3. Processo comunicacional docente

A midiatiza��o do conhecimento no ensino superior tem uma �ntima liga��o com 

a comunica��o que � desenvolvida pelo professor dentro e fora da sala de aula. Para 
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definir o que se entende por processo comunicacional docente parte-se do entendimento 

proposto por BORDENAVE (1998) para a comunica��o: um processo natural, uma arte, 

uma tecnologia, um sistema e uma ci�ncia social. Concorda-se com o autor ao destacar 

que a comunica��o pode tanto ser o instrumento legitimador das estruturas sociais como 

tamb�m pode ser a for�a contestadora e transformadora. O processo comunicacional 

ainda pode ser instrumento de auto-express�o e de relacionamento pac�fico entre as 

pessoas, entretanto pode ser um recurso de opress�o psicol�gica e moral. Em suma, 

atrav�s do processo comunicacional as pessoas dialogam, lutam, sonham, criam 

rela��es, choram, amam e... educam.

Agora, acrescenta-se � defini��o de processo comunicacional o ingrediente da 

intera��o (feedback), que para BERLO (1999) � um “bom” efeito na comunica��o 

humana, pois ao se comunicar, a pessoa constantemente procura o feedback. � como se 

fosse um processo de confer�ncia da informa��o onde o emissor busca certificar-se de 

que a mensagem foi codificada por ele e decodificada pelo interlocutor da forma 

desejada:

“Quando duas pessoas interagem, p�em-se no lugar da outra, procuram perceber o 
mundo como a outra o percebe, tentam predizer como a outra responder�. A intera��o 
envolve a ado��o rec�proca de pap�is, o emprego m�tuo de capacidades emp�ticas. O 
objetivo da intera��o � a fus�o da pessoa e do outro, a total capacidade de antecipar, de 
predizer e comportar-se de acordo com as necessidades conjuntas da pessoa e do outro.
Podemos definir a intera��o como o ideal da comunica��o, a meta da comunica��o 
humana” (BERLO, 1999, p.136).

Aqui, comunga-se da significa��o dada por BORDENAVE (1998) e BERLO 

(1999) ao processo comunicacional, com feedback, e adiciona-se o pensamento de 

FREIRE (apud SCHAUM, 2002), onde a palavra comunicar-se assume o entendimento 

de uma filosofia educacional voltada para a comunica��o entre as pessoas envolvidas no 

processo educacional e inspirada nas experi�ncias culturais. SCHAUM (2002, p.35) 

destaca que o pensamento freireano obteve difus�o e repercuss�o mundial, pois abriga a 

proposta de que a Educa��o deve ser um processo revelador e habilitador, ou seja uma 

permanente descoberta, um movimento para e pela liberdade, no qual o processo 

comunicacional � imprescind�vel e insepar�vel. Assim, na inter-rela��o comunica��o e 

educa��o, coloca-se subjacente a perspectiva de uma pr�tica comunicacional docente 

voltada para uma atua��o cr�tica e criativa, de forma cont�nua, na transforma��o social. 

Para NISKIER (2000, p.388), o processo de ensino e aprendizagem, 

independente da modalidade adotada, envolve tr�s aspectos fundamentais e dois deles 

intimamente ligados com o processo comunicacional:
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1. as concep��es te�ricas do docente e a rela��o com a sua pr�tica;

2. as rela��es interpessoais que surgem na aula (presencial ou a dist�ncia);

3. a transmiss�o (ou midiatiza��o) dos conte�dos culturais e a rela��o com 

a metodologia educativa.

Ent�o, ao se falar sobre o processo comunicacional docente entende-se que a 

atua��o do professor envolve n�o s� a realiza��o de a��es que permitam prever, 

ordenar, dirigir, coordenar e controlar todos os processos e produtos relacionados, mas 

tamb�m, todos os problemas que dela derivem, utilizando-se para tanto da comunica��o. 

Afinal, como se percebe, a educa��o sempre foi e continua a ser um processo complexo 

que utiliza meios de comunica��o para complementar ou apoiar a a��o do docente em 

sua intera��o com os estudantes. Na educa��o presencial, o quadro negro, o giz, o livro, 

entre outros, s�o instrumentos pedag�gicos que fazem a ponte entre o conhecimento e o 

aluno. Na EAD, a intera��o com o professor passa a ser indireta, por isso torna-se 

necess�ria a midiatiza��o por uma combina��o de suportes t�cnicos de comunica��o. As 

TIC possibilitam formas in�ditas de intera��o midiatizada e de interatividade no 

processo de ensino e aprendizagem ao combinar a flexibilidade da intera��o humana 

com a independ�ncia no tempo e no espa�o, sem por isso perder velocidade, como por 

exemplo, ao utilizar o e-mail, as listas e grupos de discuss�o ou as p�ginas da web

(BELLONI, 2001a, p.54-55).

Por isso, � incontest�vel a necessidade de redefini��o do processo 

comunicacional docente na EAD, pois o professor precisar� aprender a  midiatizar o 

conhecimento e trabalhar em conjunto com uma equipe multidisciplinar. Ou seja, a 

atua��o  do docente tender� a passar do processo comunicacional baseado no mon�logo 

da sala de aula para o di�logo interativo do laborat�rio de inform�tica, sala de bate-papo 

virtual, f�rum virtual, e-mail, telefone e outras m�dias e multim�dias. Suas produ��es 

deixar�o de ser solit�rias para se constitu�rem um produto educativo que midiatiza o 

conhecimento, constru�do muitas vezes em equipe.

A midiatiza��o portanto, favorecer� a amplia��o do processo comunicacional 

docente na media��o multimidi�tica do conhecimento. Como tantos outros recursos 

educacionais h� muito utilizados (livros, apostilas, slides) constituem-se em 

instrumentos de aux�lio no processo de ensino e aprendizagem, a utiliza��o da media��o 

multimidi�tica servir� tamb�m para motivar, ilustrar, refor�ar as aulas a dist�ncia – e 

tamb�m as presenciais – ou torn�-las mais interativas. Assim, o suporte da EAD ser� o 
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estudo sistem�tico, por interm�dio de materiais midiatizados, facilitado pela 

comunica��o bidirecional multimidi�tica com professores e especialistas.

Em suma, o papel do professor n�o � substitu�do, mas repensado. O processo 

comunicacional docente deixa de ser voltado especificamente para a orat�ria quase 

exclusiva do professor “repassador de informa��es” e passa a ser guiado pelo di�logo 

interativo entre as partes, que pode inclusive ser mediado multimidiaticamente, onde o 

professor � o agente organizador, dinamizador e orientador da constru��o do 

conhecimento atrav�s do aux�lio cr�tico e criativo na sele��o das in�meras informa��es 

�s quais o aluno � submetido cotidianamente (ALVES & NOVA, 2003). Seria aquilo 

que KENSKI (2003a, p.34) denomina de reorienta��o do papel do professor para a 

fun��o de mediador no ensino e aux�lio aos alunos para a busca e explora��o dos dados 

existentes nas m�dias e multim�dias, ao encaminhar “o grupo social formado na sala de 

aula para novos tipos de intera��es, possibilidades m�ltiplas de coopera��es entre eles, 

objetivando a constru��o individual e social do conhecimento”. Em outras palavras, na 

caminhada educacional, docente e discente passam a estabelecer um di�logo constante 

onde a coopera��o m�tua passa a ser essencial e o aluno aprende a aprender, a fazer 

ci�ncia, a fazer arte, enfim, a construir o conhecimento pela media��o multimidi�tica.

4. Mudanças no processo comunicacional docente no ensino superior

�nfases diversas sobre comunica��o, EAD – Educa��o a Dist�ncia – e 

mudan�as na postura docente no ensino superior podem ser encontradas em obras do 

campo da Comunica��o e da Educa��o. Entretanto, a preocupa��o aqui � com a 

media��o e intera��o que as TIC podem proporcionar na EAD e as mudan�as causadas 

no processo comunicacional docente no ensino superior a dist�ncia.

MORAN (2003, p.46) destaca que as TIC ampliaram significativamente o papel 

do professor: “do informador, que dita conte�do, transforma-se em orientador de 

aprendizagem, em gerenciador de pesquisa  e comunica��o, dentro e fora da sala de 

aula”. Ent�o, uma das habilidades mais importantes ao conceber e realizar sua tarefa 

ser� proporcionar a media��o multimidi�tica do conhecimento para otimizar o processo 

comunicacional dial�gico. A quest�o n�o � inteiramente nova, pois de certa forma, o 

professor presencial j� midiatiza o conhecimento ao preparar aulas e materiais. O novo 

est� na quantidade de m�dias e multim�dias dispon�veis hoje, renovadas cotidianamente, 

que acarreta uma crescente exig�ncia de qualidade t�cnica da parte dos docentes e 

estudantes. 
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BELLONI (2001a) salienta que as fun��es docentes ampliar-se-�o e integrar�o 

um processo de planejamento e execu��o. A sele��o, organiza��o e transmiss�o do 

conhecimento nas aulas no ensino presencial ir�o corresponder, em EAD, � prepara��o 

e autoria de cursos e textos que constituir�o a base dos materiais did�ticos midiatizados 

em diferentes suportes (m�dulos impressos, programas em �udio, v�deo, web, entre 

outros). A orienta��o e conselho do processo de aprendizagem se exercer�o n�o mais 

em contatos pessoais e coletivos em sala de aula ou atendimento individual, mas em 

atividades de tutoria � dist�ncia, midiatizada atrav�s de diversos meios acess�veis (carta, 

telefone, fax, e-mail, f�runs, salas de bate-papo, softwares de comunica��o instant�nea, 

entre outras). “� a transforma��o do professor de uma entidade individual em uma 

entidade coletiva. Cabe lembrar que a introdu��o das novas tecnologias na educa��o 

tende a generalizar esta caracter�stica tamb�m para o ensino presencial” (BELLONI, 

2001a, p.81). 

Mais uma vez percebe-se um destaque especial � midiatiza��o do conhecimento, 

compet�ncia que passa a ser imprescind�vel no processo comunicacional docente no 

ensino superior presencial e a dist�ncia na contemporaneidade. O professor precisar� 

aprender a utilizar as TIC dispon�veis, avaliar a necessidade da tecnologia, selecionar os 

materiais e elaborar as estrat�gias de ensino e aprendizagem. Al�m disso, tamb�m 

precisar� aprender a produzir seus pr�prios materiais pedag�gicos com as TIC.

Atrav�s da observa��o de experi�ncias em EAD (PETER, 2001; ARETIO, 1996; 

BARRETO, 2001; LITWIN 2001; MAIA, 2000), percebe-se como primordial a 

intera��o entre professores e alunos, e, entre alunos e alunos. O maior inimigo daquele 

que estuda a dist�ncia � o isolamento ocorrido nos per�odos intermedi�rios aos contatos 

pessoais na universidade. Por isso, professores ou tutores bem preparados para exercer a 

comunica��o � dist�ncia s�o essenciais. Nas palavras de L�VY (apud KENSKI, 2001, 

p.79), a compet�ncia do docente deve deslocar-se no sentido de incentivar a 

aprendizagem e o pensamento: “o professor torna-se o animador da intelig�ncia coletiva 

dos grupos que est�o a seu encargo. Sua atividade ser� centrada no acompanhamento e 

na gest�o das aprendizagens: o incitamento � troca de saberes, a media��o relacional e 

simb�lica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem, etc.”.

Ainda, concorda-se com NISKIER, que o volume de informa��o da atualidade � 

t�o avassalador que qualquer pessoa precisa aprender a sintetiz�-la, pois s�o as 

informa��es sintetizadas que constituir�o o conhecimento. No mundo atual, a 

informa��o tem uma vida �til muito curta, da� a necessidade de um processo cont�nuo 
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na habilidade de sintetiz�-las, e essa t�cnica deve ser ensinada. Assim, a atitude do 

docente dever� ser outra: “aquela velha hist�ria de que o professor fala e os alunos 

recebem passivamente a sua li��o ceder� lugar � troca de opini�es e at� mesmo de 

informa��es” (NISKIER, 2000, p.40-41).

Entretanto, a media��o multimidi�tica para a constru��o do conhecimento de 

forma dialogal no ensino superior presencial e a dist�ncia n�o � uma tarefa f�cil para os 

professores, porque um n�mero significativo de docentes ainda n�o disp�e das 

compet�ncias necess�rias. O processo comunicacional no ensino presencial est� t�o 

alicer�ado na aula expositiva que muitos professores avaliam com certa descren�a a 

utiliza��o de TIC. Por isso, a forma��o permanente torna-se necess�ria para capacitar 

docentes atualizados, que assumam uma nova postura comunicacional. 

Conforme VIGNERON, as mudan�as no processo comunicacional levam o 

professor a assumir novos sistemas de valores, bem como propicia o repensar de 

conceitos como organiza��o do tempo e espa�o: 

“Esta proposta faz aparecer um novo tipo de professor o formador, que n�o � 
mais aquele que ministra aulas entre quatro paredes. � aquele que fornece 
informa��es e orienta  o estudante. Utiliza para isto a m�dia: o telefone, o fax, o 
e-mail, o v�deo-tape, o r�dio, a televis�o, o correio. Prepara e manda 
informa��es, roteiro de estudo e proposta de investiga��o. Organiza a avalia��o 
atrav�s do feed-back permanente e/ou do exame final de controle. Quando for 
necess�rio, anima grupos de trabalho nos lugares onde h� maior concentra��o de 
trabalhadores estudantes. Por isso utiliza o tempo dispon�vel: noite, fim de 
semana e f�rias” (VIGNERON, 1997, p.179-180).

Assim, no ambiente midiatizado o professor ter� que repensar sua postura, 

conforme SILVA (2003, p.52), ao propor “o conhecimento em teias (hipertexto) de 

liga��es e de intera��es permitindo que os alunos construam seus pr�prios mapas e 

conduzam suas explora��es”. O autor destaca que s�o dois processos comunicacionais 

diferentes: “enquanto a sala de aula tradicional est� vinculada ao modelo unidirecional 

‘um-todos’, que separa emiss�o ativa e recep��o passiva, a sala de aula on-line est� 

inserida na perspectiva da interatividade entendida aqui como colabora��o ‘todos-todos’ 

e como ‘fa�a voc� mesmo’ operativo”. Usando uma met�fora, o professor sairia do 

palco que o separa da plat�ia e passaria a ser o “arquiteto de percursos, mobilizador das 

intelig�ncias m�ltiplas e coletivas na experi�ncia da co-cria��o do conhecimento” 

(SILVA, 2003, p.52).  
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5. Considerações finais

Como visto, n�o apenas o ensino superior a dist�ncia, mas tamb�m a educa��o 

presencial precisa rever seus postulados para a midiatiza��o do conhecimento. Ocorre, 

muitas vezes, a utiliza��o de modernos instrumentos tecnol�gicos como um “tapa 

buraco”, quando n�o se tem mais o que falar ou, em outros momentos, tecnologias 

avan�adas est�o presentes na sala de aula, mas sem um plano de trabalho para sua 

utiliza��o.

� preciso ent�o, observar cada realidade regional e individual antes de se 

introduzir as TIC no processo educacional, capacitando os docentes e t�cnicos para a 

nova postura comunicacional exigida. Uma estrat�gia bem sucedida no Nordeste do pa�s 

pode ser um fracasso no Sul se n�o for devidamente adaptada conforme as 

peculiaridades humanas e f�sicas do local. 

A mudan�a no processo comunicacional docente no ensino superior presencial e 

a dist�ncia precisa acontecer de forma cr�tica e proporcionar o desenvolvimento da 

criatividade. � necess�rio valorizar cada vez mais o lado humano para n�o cair no risco 

de conotar as TIC como substitutas do professor. Afinal, mesmo com um o contato 

presencial mais espor�dico, o processo de obten��o do conhecimento n�o deixa de ser 

uma via comunicacional de m�o dupla em que o aluno aprende com o professor e vice-

versa.
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