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Conteúdos, correção lingüística e estilo relativos aos artigos publicados e assinados são de inteira
responsabilidade de seus respectivos autores e não representam necessariamente a opinião da Revista

Informática na Educação: teoria & prática. Permitida a reprodução, desde que citada a fonte.

Informática na Educação: teoria & prática é um periódico científico editado pelo programa de Pós-
Graduação em Informática na Educação, do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação-CINTED, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Publicado desde 1998, privilegia perspectivas interdisciplinares 
de natureza regional, nacional e internacional. Publicam-se dois números anualmente com artigos, pesquisas, 
relatos sobre trabalhos em andamento, resumos de teses e resenhas. 
 
 
Missão: Operar como agente difusor de pesquisa científica e tecnológica em temas educacionais de cunho 
teórico-conceitual ou prático-metodológico, pertinentes à inserção, ao uso e à avaliação da informática e 
de outras tecnologias, no âmbito das Artes e das Ciências. Neste contexto, o curso de Doutorado do PPGIE 
publica a revista científica Informática na Educação: teoria & prática, em que a prioridade da linha editorial 
é a de contribuir para um debate filosófico-científico-epistemológico, resultante de pesquisas e/ou reflexões 
polêmicas, segundo objetivos orientados por compromissos ético-estéticos na construção de conhecimento, 
na preservação da biodiversidade e no respeito à diferença. 
 
Linha Editorial: As tecnologias, sob este olhar, se fazem presentes e atuantes nos modos de 
subjetivação e educação em todos os âmbitos da vida social e individual, sendo indissociáveis da formação 
humana e dos modos de viver em sociedade. A sociedade da informação e do conhecimento - na qual 
nos situamos nos dias de hoje -, provê imensos desafios às formações subjetivas e aos processos 
educativos, tornando-se significativas todas aquelas escutas e prospecções da pesquisa e de reflexões 
que indiquem a pluralidade de caminhos e a importância da singularização dos mesmos. Quer-se, assim, 
dar passagem e voz aos gestos - individuais e coletivos-, atravessados por estratégias de resistência e 
de invenção e que estejam, por fim, compromissados com os processos de produção da diferenciação. 
Aposta-se na composição de sentidos que, através das possibilidades oferecidas pelas tecnologias, 
potencializem as vias de criação a partir da perspectiva de um finito, mas sempre ilimitado horizonte. 
 
A seleção dos artigos toma como referência sua contribuição ao escopo editorial da revista, de cunho 
interdisciplinar, a originalidade do tema ou do tratamento dado ao mesmo, a consistência e o rigor da 
abordagem teórica. Cada artigo é examinado por três consultores ad hoc, ou membros do Conselho Editorial, 
no sistema blind peer review, sendo necessários dois pareceres favoráveis para sua publicação. 
 
Reconhecendo a importância de contribuição para o diálogo interpares, para o aprofundamento teórico na 
área e para a crescente qualificação de nossos critérios e processos, comunicamos que a Revista recebe 
fluxo contínuo e pelo sistema on-line, artigos, ensaios, resumos de teses, relatos de experiência e resenhas 
inéditos que focalizem temas de cunho teórico-conceitual ou prático-metodológico. Sendo assim, após o 
responsável pela submissão haver se cadastrado no sistema, solicita-se observar as normas de formatação, 
de uso padrão pela revista.
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Diretrizes para Autores
Os textos devem ser inéditos, de autores brasileiros ou estrangeiros, em português, espanhol, inglês ou 
francês, sendo o conteúdo, a correção linguística e o estilo de responsabilidade do autor. A seleção dos 
artigos toma como referência sua contribuição à área específica e à linha editorial da revista, a originalidade 
do tema ou do tratamento dado ao mesmo, a consistência e o rigor da abordagem teórica. Cada artigo é 
examinado por três consultores ad hoc ou membros do Conselho Editorial, no sistema blind peer review, 
sendo necessários dois pareceres favoráveis para sua publicação. É importante salientar que o autor só pode 
assinar um artigo por número. Cada artigo pode ser assinado por, no máximo, três autores (co-autoria).
 
O artigo deverá ser encaminhado à editoria, através do site http://www.pgie.ufrgs.br/revista, na seguinte 
forma:
 
• Nome de cada um dos autores e instituição, assim como deverá aparecer na publicação (completo, por 
extenso, somente prenome e sobrenome, etc) nos campos destinados ao preenchimento dos metadados;
 
• Título do artigo na língua de origem do texto, e em língua inglesa, não devendo exceder 15 palavras;

• Resumo informativo, na língua de origem do texto e em língua inglesa, contendo até 150 palavras, 
indicando ao leitor contexto teórico, temático e problemático do artigo, finalidades, metodologia, resultados 
e conclusões do artigo, de tal forma que possa dispensar a consulta ao original. Deve ser constituído de uma 
seqüência de frases concisas e objetivas;

• Palavras-chave (de três a cinco), na língua de origem do texto, separadas entre si por ponto, e com as 
iniciais maiúsculas, representando o conteúdo do artigo;

• Corpo do Texto, que não deve ter identificação dos autores, deve apresentar fielmente os mesmos títulos 
indicados, seguidos do desenvolvimento do conteúdo do artigo, incluindo figuras e tabelas. (O nome do autor 
será inserido no formulário de submissão, nos campos destinados ao preenchimento dos metadados);

• O arquivo submetido deve ser do tipo Microsoft Word (.doc) ou Open Document Format texto (.odt);

• Os artigos deverão ter sua extensão ditada pela necessidade de clareza na explicitação dos argumentos, 
respeitado o limite de 33.000 a 50.000 caracteres com espaço, incluindo resumo e abstract, títulos, notas 
de fim e referências bibliográficas, espaçamento de linha 1½, uma fonte legível, tamanho 12; ênfase de 
expressões no corpo do texto em itálico, ao invés de sublinha ou negrito (exceto em endereços URL); citações 
breves no interior do parágrafo, entre aspas; citações longas, em parágrafo com recuo, sem aspas, fonte 
menor; notas de fim, fonte menor; figuras (jpg; png) e tabelas inseridas no corpo do texto, e não em seu 
final; títulos e sub-títulos destacados, fonte maior, e numerados;

• Resenhas, assim como relatos e discussão de pesquisas ou experiências em andamento devem ter 1.500 a 
3.000 palavras de igual formatação ao descrito acima, podendo excepcionalmente ultrapassar este limite, a 
critério da revista, ouvido o conselho editorial;

• Resumos de teses – relacionados à temática central da revista – devem ter 150 a 500 palavras;

• Artigos aceitos para publicação nas seções Em Foco e Ponto de Vista possuem autonomia em seu formato 
de apresentação. 

• Os textos dos artigos devem seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O periódico tem o apoio do Programa de Apoio à Edição de Periódicos – PAEP 2013-2014 da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul
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Editorial

O presente número da Revista Informática na Educação: Teoria & Prática encontra-se estrutura-
do em duas partes: a primeira, organizada pela Editora Associada Profa. Dra. Liliana Passerino do 
Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação/UFRGS e a segunda composta por artigos 
referentes ao fluxo contínuo.

Em relação ao primeiro conjunto de textos, apresentamos os melhores artigos selecionados no 
V Congresso Brasileiro de Comunicação Alternativa, que com a temática Comunicar para Incluir, foi 
promovido pela ISAAC Brasil – International Society for Augmentative and Alternative Communica-
tion e realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em parceria com a Univer-
sidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

Os melhores artigos do congresso e conferências internacionais convidadas representam pes-
quisas, estudos e desenvolvimentos de estudantes, professores, pesquisadores e profissionais de 
diversas áreas do conhecimento – Educação, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia, Infor-
mática e Fisioterapia, entre outros, que buscam aprimorar os processos de inclusão social, escolar e 
laboral a partir do desenvolvimento da comunicação para pessoas que apresentam dificuldades na 
linguagem pelo uso de sistemas e recursos de Comunicação Alternativa.

Assim, a edição é composta de nove artigos, sendo dois de cunho internacional que nos ofe-
recem a trajetória do Governo de Aragão/Espanha na busca pela Educação Inclusiva e o fomento 
da Comunicação Alternativa a partir de um projeto colaborativo e livre sobre a temática. Assim, o 
artigo “Caminando hacia la educación inclusiva en Aragón” de Coral Elizondo Carmona, Directora do 
Centro de Recursos para a Educação Inclusiva de Aragão, apresenta a trajetória do mesmo como 
centro de excelência na área na Espanha. Já o artigo “ARASAAC: portal aragonés de la comunicación 
aumentativa y alternativa. Software, herramientas y materiales para la comunicación e inclusión” 
de José Manuel Marcos Rodrigo e David Romero Corral do Gobierno de Aragón apresenta o Projeto 
ARASSAC que nasce como uma iniciativa local de desenvolver recursos de comunicação alternativa 
gratuita e livre e torna-se um dos portais mais utilizados do mundo, com um banco de dados com 
mais de 12.000 pictogramas, dezenas de software gratuitos e exemplos de utilização em mais de 
17 idiomas. 

Complementando a edição, apresentamos, os sete melhores artigos do V Congresso Brasileiro de 
Comunicação Alternativa.
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O artigo “Estratégias de ensino de professoras com deficiência no nível superior: formando futu-
ros profissionais” de Alzira Brando, Leila Nunes e Cátia Walter da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro apresentam uma investigação que visa analisar as estratégias de ensino de docentes com 
deficiência utilizadas em suas aulas.

O artigo “Acessibilidade em redes sociais: em busca da inclusão digital no Facebook” de Rosana 
Wagner, Sandra Dutra Piovesan e Lisete Rodrigues da Universidade do Rio Grande do Sul realiza 
uma análise da acessibilidade das redes sociais através do uso de ferramentas, bem como propõe 
algumas mudanças que possam vir a facilitar o acesso pelos indivíduos com deficiência.

O artigo “Análise da produção dos congressos brasileiros de comunicação suplementar e/ou al-
ternativa: tendências e perspectivas” de Regina Yu Shon Chun, Eliana Cristina Moreira, Maria Tereza 
Maynard Santana, Graziella Batista Dallaqua da Universidade Estadual de Campinas com o objetivo 
de mapear e conhecer a produção científica para levantar e identificar perspectivas e lacunas apre-
senta a análise de 323 trabalhos, nas categorias: área do trabalho, tipo de instituição, população-
-alvo e ciclos de vida dos usuários.

O artigo “Desenvolvimento de narrativas visuais no Scala: estudo de caso turma de inclusão da 
educação infantil” de Maria Rosangela Bez, Aline Rico, Elisiane Camargo Pereira e Liliana Maria Pas-
serino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul apresenta o relato de experiência do uso do 
SCALA – Sistema de Comunicação Alternativa para Letramento de pessoas com Autismo, no módulo 
narrativo visuais, com uma turma de inclusão da Educação Infantil de uma escola da rede privada 
de ensino de Porto Alegre.

O artigo “Programa de capacitação de famílias de crianças, jovens e adultos usuários de comu-
nicação alternativa” de Débora Deliberato, Munique Massro, Natálie Goldoni e Julia M.V. Silveira da 
Universidade Estadual Paulista, descreve um programa de capacitação de familiares de crianças, 
jovens e adultos usuários de sistemas suplementares e alternativos de comunicação no contexto 
das linguagens alternativas. 

O artigo “Sistema de busca semântica para o Scala” de Claúdia Camerini Corrêa Pérez e João 
Carlos Gluz da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
apresenta uma proposta para aprimorar no SCALA a procura por imagens, com a inserção de busca 
semântica e categorização de imagens.

O artigo “Tecnologia assistiva de baixo custo no atendimento de alunos com deficiência física” 
de Fabiana Sayuri Sameshima, Felipe Raphael Paiva da Silva, Nayelin Cristina Pereira Lima; e Flávia 
Regina Gonçalves da Unisalesiano de Lins de São Paulo busca demonstrar o uso de recursos e pro-
cedimentos da tecnologia assistiva no atendimento de alunos com deficiência física.



13

Porto Alegre, v. 16, n. 2, jul./dez. 2013
ISSN impresso 1516-084X    ISSN digital 1982-1654

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: teoria & prática

O segundo conjunto contempla seis artigos cujas temáticas diversas expressam a riqueza das 
possibilidades de análises e discussões a partir de questões vinculadas com as tecnologias nos mais 
diversos campos da cultura, das artes e das práticas sociais e educativas.

Dilton Ribeiro do Couto Junior contribui com o texto intitulado “Mídias e educação infantil: desa-
fios na prática pedagógica” tendo em vista divulgar resultados de pesquisa realizada com o intuito 
de analisar e problematizar, no contexto da educação infantil, efeitos de práticas pedagógicas me-
diadas por artefatos  tecnológicos.

André Noronha Furtado Mendonça e Tania Mara Galli Fonseca apresentam o artigo “A arqueologia 
do projeto gráfico e os modos de subjetivação na arte de Rafael Sanzio”, fixando-se em análises da 
obra A Transfiguração, uma das mais importantes da arte daquele artista do século XVI. Os autores 
buscam problematizar a questão da percepção humana como estando constantemente implicada e 
dirigida pelos modos de apresentação das imagens e de seu perspectivismo, base que se acredita 
existente também no atual espaço comercial das diversas mídias em busca da produção de subjeti-
vidades aderentes aos apelos ideológicos e econômicos vigentes.     

“Interfaces de hipermídia, educação e ferramentas on-line” é o artigo de Nasson Paulo Sales 
Neves que busca levantar aspectos da interface da hipermídia a partir de seu conteúdo, dirigindo 
a discussão analítica para avaliar a sua possível apropriação pela Educação e as probabilidades da 
hipermídia em cumprir seu potencial didático  

Tatiana Rossini e Edméa Santos são as autoras do artigo “A mediação docente como interativida-
de: elementos essenciais para a educação na modalidade on-line em ambientes virtuais 2D e 3D”. 
Nesse, apresentam discussões exploratórias a respeito da mediação docente e a interatividade como 
alicerces para a educação on-line em espaços virtuais de diferentes tecnologias. Apontam, conclu-
sivamente, que a articulação eficiente de interfaces síncronas e assíncronas bidimensionais 2D e 
3D, de suas potencialidades de expressão, comunicação e colaboração reunidas, requer a mediação 
docente capaz de promover a construção coletiva da interatividade e do conhecimento.

O artigo “Experimentações fotográficas: o tempo como tema-dispositivo na pesquisa com ima-
gens”, de Paula Marques, Jaqueline Tittoni e Margarete Axt, apóia-se em narrativas fotográficas 
produzidas em torno do tema-dispositivo TEMPO como estratégia de produção de conhecimento 
adotada por dois grupos de pesquisa. As análises, apoiadas sobretudo em Bergson e Bakhtin, consi-
deram a fotografia como dispositivo tecnológico para a problematização das questões tempo-espaço 
dos modos contemporâneos de viver, apontando-a como uma forma de habitar o tempo, quer em 
sua duração, como em sua fugacidade e instantaneidade.  

O artigo “Desenvolvimento de glossário de sinais acadêmicos on-line do curso letras-libras”, de 
autoria de Janine Soares Oliveira, Marianne Rossi Stumpf,  refere-se à criação do Glossário Letras-
-Libras, efetuado pela equipe acadêmica de tradução do curso de Letras- Libras da UFSC associada 
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a outras universidades do país e apoiadas pelo MEC. Esse recurso tecnológico tem sido explorado no 
sentido de ampliar o léxico de Libras de forma responsável e consciente, especialmente nas áreas de 
educação e linguística. Visa a inserção dos surdos no espaço acadêmico garantido pelas legislações 
atuais de acessibilidade e reconhecimento de sua língua.

São esses, pois, os resultados que viemos oferecer aos nossos possíveis leitores a quem deseja-
mos uma ótima leitura!

Margarete Axt
José Valdeni de Lima

Tania Mara Galli Fonseca
Liliana Passerino


