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Resumo

No ensino de Engenharia existe o predom��nio do m�etodo tradicional, com aulas expositivas

e o conhecimento centrado na �gura do professor. Neste trabalho, buscou-se avaliar se o emprego

de ferramentas computacionais no processo ensino/aprendizagem contribui para transformar, em

parte, este antigo paradigma no ensino de Engenharia, particularmente em cursos de Engenharia

Qu��mica. Como metodologia para a pesquisa utilizou-se um question�ario, com quest�oes fechadas,

encaminhado via correio eletr�onico (e-mail), aos professores que atuam em cursos de gradua�c�ao em

Engenharia Qu��mica de tr�es institui�c�oes do Estado de Santa Catarina, Brasil. Os dados apontam

que o uso de ferramentas computacionais vem crescendo, embora ainda muito focado na solu�c�ao de

problemas espec���cos. Os professores pesquisados demonstram a intencionalidade de proporcionar

maior integra�c�ao entre as diferentes �areas do conhecimento, o qual seria facilitado pelo uso de soft-

wares computacionais.

Palavras-Chave: Processo ensino/aprendizagem, Recursos did�aticos, Softwares computacionais.

Abstract

In engineering education, there is the predominance of the traditional teaching method with

lectures and knowledge centered on the �gure of the professor. In this study, we sought to assess

whether the use of computational tools in the teaching/learning process contributes to transform,

in part, this old paradigm in engineering education, particularly in Chemical Engineering courses.

As a methodology for the research, a questionnaire with closed questions was sent via electronic

mail (e-mail) to professors who work in undergraduate courses in Chemical Engineering from three

institution in the State of Santa Catarina, Brazil. The data indicate that the use of computatio-

nal tools is growing, although still very focused on solving speci�c problems. Professors surveyed

demonstrate the intentionality of provide greater integration between di�erent areas of knowledge,

which would be facilitated by the use of computer software.

Keywords: Teaching/learning process, Didactic resources, Computer software.

Resumen

En la ense�nanza de la ingenier��a existe el predominio del m�etodo tradicional, con clases exposi-

tivas y los conocimientos centrados en la �gura del profesor. Este trabajo objetiv�o evaluar si el uso

de herramientas computacionales en el proceso de la ense�nanza/aprendizaje contribuye a transfor-

mar, en parte, este antiguo paradigma en la ense�nanza de la ingenier��a, particularmente en el curso

de Ingenier��a Qu��mica. La metodolog��a para este estudio utiliz�o un cuestionario con preguntas ce-

rradas, enviados a trav�es de correo electr�onico (e-mail), a los profesores que trabajan en facultades o

escuelas de Ingenier��a Qu��mica de tres instituciones del Estado de Santa Catarina, Brasil. Los datos

indican que el uso de herramientas computacionales est�a creciendo, aunque todav��a muy centrado

en la resoluci�on de problemas espec���cos. Los profesores participantes del estudio demuestran la

intenci�on de proporcionar una mayor integraci�on entre las diferentes �areas del conocimiento, que se

ve facilitada por el uso de programas inform�aticos.

Palabras claves: Proceso de ense�nanza/aprendizaje, Recursos de aprendizaje, programas in-

form�aticos.
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1. Introdu�c�ao

O modelo tradicional de ensino, adotado no ensino da Engenharia na maioria das insti-
tui�c�oes de ensino do Brasil, est�a apoiado na transmiss�ao de conhecimentos, que normalmente
focaliza os aspectos conceituais das diversas teorias, sem a sua necess�aria contextualiza�c�ao.
A reprodu�c�ao desses conhecimentos �e valorizada por meio do est��mulo �a memoriza�c�ao, pela
pr�atica repetitiva dos mecanismos e da l�ogica de funcionamento dos modelos conceituais e
pela aplica�c�ao de t�ecnicas e m�etodos como forma �unica de solu�c�ao de problemas1.

Deste modelo de ensino decorrem rela�c�oes entre professor, aluno e conte�udo. O professor,
o centro do conhecimento, especialista da �area e transmissor dos saberes que o aluno necessita
se apropriar. O aluno, um ser passivo e receptor, um �recipiente� a ser preenchido com um
conhecimento repassado em fra�c�oes ideais (conte�udo program�atico) de modo a propiciar
a m�axima utiliza�c�ao de todos os recursos envolvidos, incluindo-se o tempo e espa�co. �E
de conhecimento comum entre os pro�ssionais do ensino de Engenharia que este modelo
de ensino precisa evoluir, pois n�ao cabe mais em uma Sociedade onde o conhecimento,
principalmente em termos de conte�udo, pode ser adquirido por diferentes meios, al�em daquele
transmitido pelo professor2.

De acordo com Belhot3, a mudan�ca no ensino come�ca a ocorrer na medida em que a
tecnologia permite ao aluno buscar o conhecimento sem a participa�c�ao direta do professor,
ou seja, a informa�c�ao n�ao precisa ser necessariamente repassada em sala de aula em uma aula
expositiva. Esse atalho muda fundamentalmente a rela�c�ao de ensino, o professor (instrutor)
deixa de ser o �unico elo com o conhecimento, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1. A Tecnologia criando acesso direto ao conhecimento. Fonte: Belthot3.

�E importante ressaltar que, na perspectiva apresentada, o professor passa a ser mediador
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do conhecimento cient���co. Mesmo com o uso de modernas tecnologias, estas n�ao substituir�ao
o papel mediador desempenhado pelo professor.

De forma simpli�cada, pode-se observar que a Figura 1 evidencia o papel do aluno como
ator do seu pr�oprio conhecimento e que este processo pode ser facilitado com o emprego de
tecnologias adequadas.

O mercado de trabalho e as ind�ustrias passam por profundas transforma�c�oes, essas mu-
dan�cas exigem cada vez mais Engenheiros quali�cados e atualizados. No futuro, os empregos
de alta quali�ca�c�ao exigir�ao familiaridade com a tecnologia. Com a rapidez em que o mundo
evolui, todos precisam se tornar aprendizes e, a forma�c�ao do indiv��duo deve privilegiar o
desenvolvimento das compet�encias m��nimas exigidas para sua atua�c�ao pro�ssional3.

O desenvolvimento das ferramentas computacionais possibilita a expans�ao de uma fron-
teira at�e ent�ao pouco explorada, a da incorpora�c�ao da simula�c�ao num�erica como m�etodo de
ensino4. Esta metodologia possibilita a solu�c�ao de problemas mais complexos, permitindo a
demonstra�c�ao/solu�c�ao de aplica�c�oes mais pr�oximas de um contexto f��sico real, sem a neces-
sidade da incorpora�c�ao de hip�oteses desnecess�arias ou a compartimentaliza�c�ao de conte�udos.
Todavia, �e importante destacar que o estudo torna-se mais aprofundado, pois exige tamb�em
conhecimentos de inform�atica, tanto para o docente quanto para o discente.

A modelagem matem�atica, em conjunto com o processo de visualiza�c�ao de um modelo
de equipamento, propicia ao Engenheiro um melhor entendimento de um processo ou parte
dele. Desta forma, a modelagem e a simula�c�ao de processos s�ao poderosas ferramentas para
o estudo e entendimento do comportamento de processos, al�em do seu desenvolvimento e
otimiza�c�ao. Estas ferramentas j�a encontram grande aplica�c�ao no meio industrial e no campo
da pesquisa, por�em ainda n�ao s�ao muito utilizadas no meio acad�emico como um m�etodo
sistematizado para o ensino.

Considerando-se estes pressupostos, o principal objetivo deste estudo foi veri�car o mo-
do como os professores avaliam a import�ancia e viabilidade do uso de ferramentas compu-
tacionais e simula�c�ao matem�atica como recurso did�atico de disciplinas da �area espec���ca,
no Curso de gradua�c�ao em Engenharia Qu��mica. A partir de entrevistas com professores da
�area, procurou-se investigar qual a sua compreens�ao acerca das principais implica�c�oes do uso
de ferramentas computacionais para o processo de ensino/aprendizagem, buscando revelar
a import�ancia destas para o estudo de problemas complexos e contextualizados com a pro-
�ss�ao. Entre os professores entrevistados, tamb�em se buscou compreender quais as principais
di�culdades de implanta�c�ao de ferramentas computacionais como recurso did�atico nas aulas
das disciplinas do curso de gradua�c�ao em Engenharia Qu��mica.

2. Metodologia

Este trabalho prop�os um estudo sobre a possibilidade de inser�c�ao de ferramentas compu-
tacionais como recurso did�atico/pedag�ogico no processo ensino/aprendizagem nos cursos de
gradua�c�ao em Engenharia Qu��mica. O estudo realizou uma pesquisa entre os professores
de diferentes �areas do curso sobre a sua percep�c�ao do emprego deste recurso como meio
facilitador da constru�c�ao do conhecimento.

A pesquisa foi realizada com professores de Cursos de Engenharia Qu��mica de tr�es insti-
tui�c�oes, de diferentes regi�oes do estado de Santa Catarina, sendo a UNOCHAPEC�O, UFSC
E UNISUL. Foram aplicados question�arios com quest�oes fechadas. A pesquisa procurou ana-
lisar vari�aveis que abordem o processo de implanta�c�ao das ferramentas computacionais como
metodologia de ensino, as di�culdades encontradas, al�em dos benef��cios obtidos. Foi poss��vel
avaliar tamb�em se o uso deste recurso did�atico esta sendo feito de modo estruturado e orga-
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nizado dentro dos cursos ou disciplinas, ou se a utiliza�c�ao �e espor�adica, apenas para resolver
problemas em situa�c�oes espec���cas.

O question�ario foi encaminhado via e-mail aos docentes que ministraram aulas no se-
mestre 2009/1 nas institui�c�oes citadas, abrangendo-se as diferentes �areas e per��odos do curso
de gradua�c�ao em Engenharia Qu��mica, obtendo-se, ao todo, 22 respostas.

3. Resultados e discuss�ao

A primeira quest�ao procurou avaliar qual a �area de atua�c�ao do docente, com o objetivo
de evidenciar a a�nidade desta com o emprego de Tecnologias de Inform�atica. Os resultados
s�ao apresentados no Gr�a�co 1. Percebe-se que a maioria dos professores que participaram da
pesquisa atua no ciclo pro�ssionalizante do curso de Engenharia Qu��mica. Esta observa�c�ao
�e mais clara quando se apresentam as respostas por n�ucleos disciplinares, conforme ilustra
o Gr�a�co 2.

No Gr�a�co 2 pode-se constatar que mais de 80% dos conte�udos trabalhados pelos
professores que participaram da pesquisa referem-se aos fundamentos t�ecnicos espec���cos
do trabalho pro�ssional. �E importante ressaltar que o n�umero de professores que atuam
na �area pro�ssionalizante �e maior e que o question�ario foi encaminhado aos professores de
todas as �areas. Entretanto, n�ao se obteve resposta de todos, principalmente das �areas sociais
e b�asicas.

O Gr�a�co 3 apresenta a rela�c�ao percentual dos professores que utilizam alguma ferra-
menta computacional como recurso did�atico no curso de Engenharia Qu��mica, onde �ca
evidente que este recurso �e utilizado pela maioria dos professores entrevistados.

Gr�a�co 1. �Areas de atua�c�ao dos professores que responderam ao question�ario.
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Gr�a�co 2. N�ucleos disciplinares dos professores que responderam ao question�ario.

Gr�a�co 3. Percentual dos professores que utilizam alguma ferramenta computacional.
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Ao se relacionar este resultado com o apresentado no Gr�a�co 2, pode-se observar que
o uso da tecnologia no ensino de Engenharia Qu��mica �e mais empregado por professores
que trabalham fundamentos e conte�udos t�ecnicos espec���cos do trabalho pro�ssional. Al�em
disso, pelas respostas obtidas, veri�ca-se que o uso de ferramentas computacionais tamb�em
�e feito por alguns professores do n�ucleo de fundamentos e conte�udos b�asicos para a forma�c�ao
pro�ssional, principalmente na �area de Matem�atica. Este resultado demonstra uma tend�encia
importante para a �area, sugerindo que o �quadro-negro� possa estar perdendo a centralidade
da aula universit�aria e que os professores est�ao de fato buscando recursos que colocam o
aluno em a�c�ao, tirando-o da posi�c�ao de mero ouvinte. Dessa forma, os professores est�ao
buscando alternativas para modi�car, ao menos em parte, a aula expositiva tradicional.

Considerando-se o grande n�umero de professores que utilizam ferramentas computacio-
nais, �e importante averiguar quais s�ao as mais utilizadas. O Gr�a�co 4 mostra esta rela�c�ao,
onde �e poss��vel perceber a diversidade de softwares utilizados, desde ferramentas espec���cas
para determinadas aplica�c�oes at�e compiladores, onde o aluno �e instigado a construir seus
pr�oprios programas para aplica�c�oes nas diferentes �areas do curso.

Gr�a�co 4. Softwares utilizados no ensino de Engenharia Qu��mica.

Observa-se que as ferramentas mais utilizadas s�ao o Matlab, Excel, compiladores Fortran
e Pascal, al�em do software Polymath. Analisando-se estes aplicativos, pode-se dizer que o
Matlab e Excel encontram aplicabilidade desde as fases iniciais do curso. O Matlab possui
uma linguagem pr�atica, al�em de um grande n�umero de ferramentas matem�aticas j�a prontas
e inclusas no pr�oprio programa. Isso pode explicar sua utiliza�c�ao em diferentes �areas do
curso. Na mesma linha do Matlab, por�em fazendo parte da classe de softwares livres, tem-se
o Octave. Apesar de distribu��do gratuitamente, o mesmo apresenta menor uso, talvez pela
menor divulga�c�ao. O software Microsoft Excel apresenta diversas utilidades na an�alise de
dados experimentais de forma gr�a�ca, al�em de facilitar o tratamento matem�atico destes
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dados como planilha de c�alculo. Considerando o grande n�umero de disciplinas pr�aticas, que
necessitam de tratamento de dados, �e f�acil entender sua extensa aplica�c�ao.

Como ferramentas para a constru�c�ao de programas, foram citados os compiladores For-
tran, Pascal (inclu��do o Delphi) e C, sendo os dois primeiros mais utilizados. O uso mais
intenso destes pode estar associado, principalmente, pela linguagem ser mais simples e atra-
tiva aos estudantes do curso.

O Gr�a�co 5 mostra as disciplinas onde s�ao utilizadas as ferramentas computacionais no
processo ensino/aprendizagem no curso de Engenharia Qu��mica.

Gr�a�co 5. Disciplinas onde s�ao empregadas ferramentas computacionais no processo
ensino/aprendizagem.

Percebe-se que s�ao disciplinas distribu��das nas diferentes fases do curso, tanto do n�ucleo
de fundamentos e conte�udos b�asicos para a forma�c�ao pro�ssional, quando do n�ucleo fun-
damentos e conte�udos t�ecnicos espec���cos do trabalho pro�ssional. N�ao s�ao citadas disci-
plinas do n�ucleo de fundamentos ontol�ogicos e hist�orico sociais. Entretanto, n�ao se pode
a�rmar que nestas disciplinas n�ao se utilizem ferramentas computacionais no processo en-
sino/aprendizagem, pois n�ao se obteve nenhuma resposta de professores desta �area, conforme
pode ser veri�cado no Gr�a�co 2.

Al�em da import�ancia de averiguar se as ferramentas computacionais s�ao utilizadas no
processo de ensino/aprendizagem, tamb�em �e importante conhecer qual �e a frequ�encia com
que as mesmas s�ao utilizadas, de modo a apontar se o uso deste recurso did�atico �e pontual
em fun�c�ao de alguma demanda espec���ca ou, se faz parte da rotina da disciplina. Esta an�alise
pode ser feita a partir dos dados do Gr�a�co 6, onde �e poss��vel perceber que aproximadamente
32% das respostas apontam que s�ao utilizadas ferramentas computacionais em mais de 30%
do conte�udo das disciplinas trabalhadas.
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Gr�a�co 6. Com que frequ�encia os docentes utilizam ferramentas computacionais em alguma
disciplina no curso de gradua�c�ao em Engenharia Qu��mica.

O uso de ferramentas computacionais no processo de ensino/aprendizagem no curso
de gradua�c�ao em Engenharia Qu��mica n�ao �e uma pr�atica espor�adica. Os dados mostram
que tais recursos did�aticos come�cam a fazer parte do cotidiano do curso e, em sua gran-
de maioria, s�ao utilizadas porque facilitam o processo ensino/aprendizagem, al�em de serem
muito �uteis para a resolu�c�ao de aplica�c�oes espec���cas do campo de abrang�encia da �area,
conforme observado no Gr�a�co 7 . De fato, Fraga et al.5 concluem que o uso de ferramentas
computacionais e simuladores estimulam o aprendizado por permitir que o aluno possa inter-
agir mais facilmente com o conhecimento trabalhado, al�em de possibilitar melhor percep�c�ao
visual.

Depreende-se dos dados apresentados no Gr�a�co 7, que os docentes n�ao utilizam as
ferramentas computacionais apenas como meio de facilitar o seu trabalho, assim como n�ao
consideram que a sua maior motiva�c�ao ao ensino seja um aspecto que os levem a utilizar tal
tecnologia. Este fato �e evidenciado quando se avaliam as respostas do Gr�a�co 8. Observa-
se que o principal motivo que leva os professores a utilizarem ferramentas computacionais
como recurso did�atico �e a possibilidade de trabalhar com problemas complexos, onde se
pode aplicar, ao mesmo tempo, conhecimentos de diferentes �areas t�ecnicas do curso, ou
seja, a partir do uso de ferramentas computacionais �e poss��vel visualizar um problema de
forma multidisciplinar. Este �e um ponto chave para uma compreens�ao mais adequada das
intera�c�oes entre as diferentes vari�aveis que interferem em determinado sistema. Isso permite
ao estudante de Engenharia a visualiza�c�ao do sistema como um todo e n�ao apenas como parte
de um �quebra-cabe�cas�, muitas vezes, imposs��vel de ser decifrado e remontado. Sen et al.6

tamb�em observaram que o emprego de ferramenta computacional auxilia o trabalho docente
ao tratarem quest�oes de multidisciplinaridade no curso de Engenharia da Computa�c�ao. Al�em
disso, conclu��ram que este recurso did�atico pode motivar o estudo por parte dos discentes.
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Gr�a�co 7. Com que prop�osito os docentes utilizam alguma ferramenta computacional em suas
disciplinas no curso de gradua�c�ao de Engenharia Qu��mica.

Esta nova maneira de construir o conhecimento sobre os processos f��sico-qu��micos tem facili-
tado a autonomia do estudante de Engenharia Qu��mica em concretizar seu aprendizado. Isto
tem sido poss��vel porque o que �e trabalhado nas diferentes disciplinas passa a ter maior sig-
ni�cado quando tratado de forma conjunta, em um problema real, mesmo que esta quest�ao
n�ao tenha sido destacada no Gr�a�co 8.

Evidencia-se que os docentes atribuem �as ferramentas computacionais um papel for-
mativo relevante. Consideram que os estudantes �cam mais preparados para o mercado de
trabalho e mais motivados na apreens�ao dos conhecimentos discutidos de forma te�orica. O
maior preparo ao mercado de trabalho tamb�em �e uma consequ�encia da melhor qualidade do
processo ensino/aprendizagem, que passa a se preocupar tamb�em com a maneira com que o
conhecimento �e constru��do e n�ao apenas com a quantidade de informa�c�oes repassadas.

Quando se discute o papel das ferramentas computacionais no processo ensino/aprendiza-
gem no curso de gradua�c�ao em Engenharia Qu��mica, conforme �e poss��vel observar no Gr�a�co
9, a grande maioria dos professores que responderam ao question�ario considera que estas se
constituem em importantes meios para o aprendizado e consolida�c�ao de conhecimentos.

Portanto, esta an�alise apenas con�rma o que estava sendo discutido a partir das res-
postas apresentadas no Gr�a�co 8, que buscou conhecer as principais raz�oes que justi�cam o
uso desta tecnologia no ensino de Engenharia.

Em rela�c�ao ao tipo de ferramenta computacional, se aquela onde o aluno possa desen-
volver seu pr�oprio programa ou uma ferramenta j�a pronta, para um determinado tipo de
aplica�c�ao, detectou-se que os professores n�ao possuem uma prefer�encia clara, conforme ob-
servado no Gr�a�co 10.
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Gr�a�co 8. Em que aspecto os docentes consideram que o uso de ferramentas computacionais
colabora no processo ensino/aprendizagem no curso de gradua�c�ao de Engenharia Qu��mica.

Gr�a�co 9. Como as ferramentas computacionais s�ao consideradas pelos docentes no curso de
gradua�c�ao de Engenharia Qu��mica.
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Gr�a�co 10. Prefer�encia sobre os tipos de ferramentas computacionais utilizadas no processo
ensino/aprendizagem no curso de gradua�c�ao de Engenharia Qu��mica.

Ao analisar o padr�ao de respostas, pode-se considerar que as duas experi�encias, na vis�ao
dos professores pesquisados, s�ao positivas e devem ser utilizadas de modo complementar.
Portanto, �e importante que o aluno seja capaz de construir seu pr�oprio programa (software)
computacional, mas tamb�em seja capaz de utilizar alguma ferramenta adequada para o
problema que esteja estudando. Observa�c�ao semelhante tamb�em foi apresentada no trabalho
de Pravia et al.7, quando estudaram o uso de softwares nos cursos de Engenharia Civil, Enge-
nharia El�etrica e Engenharia Mec�anica. Foi proposto, pelos autores, que as matrizes destes
cursos pudessem �exibilizar o ensino de softwares comerciais e a produ�c�ao de algoritmos
pr�oprios em disciplinas optativas.

Sobre as principais habilidades desenvolvidas pelos estudantes, a partir do uso de fer-
ramentas computacionais, destacam-se a an�alise cr��tica de problemas da �area e o racioc��nio
l�ogico, conforme apontado pelos professores que responderam ao question�ario, sendo os re-
sultados apresentados no Gr�a�co 11.

Recebeu destaque, tamb�em, a possibilidade de integra�c�ao de diferentes campos do co-
nhecimento e a criatividade. Quando se questiona sobre os requisitos de um bom pro�ssional
na �area de Engenharia, certamente estes quatro s�ao destacados, conforme apresenta o tra-
balho de Silveira2. Assim, pode-se a�rmar que o uso de ferramentas computacionais no
processo ensino/aprendizagem de um Curso de Engenharia potencializa o desenvolvimento
de habilidades inerentes �a sua atua�c�ao pro�ssional.

Belhot et al.4 discutiam que, inicialmente, nos Cursos de Engenharia, t�ecnicas compu-
tacionais como a modelagem e simula�c�ao foram desenvolvidas como ferramentas para lidar
com situa�c�oes pass��veis de estrutura�c�ao Matem�atica com forte tend�encia para a previs�ao e
otimiza�c�ao, compat��vel com o modelo mental e valores da �epoca. Atualmente, a aplica�c�ao
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de simula�c�ao e modelagem visa a dar suporte ao desenvolvimento da vis�ao sist�emica, da
pr�atica de pensar estrategicamente, da capacidade de trabalhar em equipe, de compartilhar
conhecimentos e de aprender em grupo. Nesse contexto, a modelagem pode ser explorada,
no m��nimo, de tr�es maneiras, segundo os autores: (1) como um processo de mapeamento cog-
nitivo que captura o conhecimento e estimula a aprendizagem; (2) como um meio prop��cio
�a experimenta�c�ao e; (3) como uma forma de aprender a lidar com con�ito de interesses.

Apesar do consenso entre os docentes, de que uso de ferramentas computacionais desen-
volve uma s�eria de habilidades importantes para a atua�c�ao pro�ssional, tamb�em existe um
consenso de que ainda s�ao necess�arias aulas pr�aticas em laborat�orio, conforme pode ser
conferido no Gr�a�co 12.

Ao se analisar o padr�ao de resposta, h�a que se considerar o per�l requerido para o
pro�ssional em Engenharia Qu��mica. Este pro�ssional atua, muitas vezes, diretamente no
desenvolvimento de pesquisas em processos e produtos, controle de qualidade, instala�c�ao
de equipamentos, dentre outros, ou seja, �areas que necessitam de habilidades pr�aticas de
campo, as quais n�ao s�ao desenvolvidas por qualquer ferramenta computacional.

O Gr�a�co 13 mostra as principais di�culdades apontadas pelos professores para utilizar
as ferramentas computacionais no processo ensino/aprendizagem no curso de gradua�c�ao em
Engenharia Qu��mica.

Gr�a�co 11. As habilidades que os docentes consideram serem mais bem desenvolvidas pelo uso de
alguma ferramenta computacional.
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Gr�a�co 12. Percentual de docentes que consideram que o uso de ferramentas computacionais possa
substituir o uso de laborat�orio.

Gr�a�co 13. Principais di�culdades encontradas para utilizar as ferramentas computacionais no
processo ensino/aprendizagem no curso de gradua�c�ao em Engenharia Qu��mica.
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Dentre as apresentadas, receberam destaque duas que possuem rela�c�ao com a infraes-
trutura e com o acesso �as ferramentas. No primeiro caso, o problema apontado foi o n�umero
insu�ciente de equipamentos de inform�atica, ou de laborat�orios de inform�atica, para que
as aulas possam ser ministradas. Sobre esta quest�ao, �e importante ressaltar que a maio-
ria das respostas refere-se aos docentes que atuam em Universidade p�ublica. Aqui h�a um
ponto contradit�orio. Ao mesmo tempo em que o acesso aos softwares �e mais simples neste
tipo de Universidade, se tem muitos alunos para poucos laborat�orios ou equipamentos de
inform�atica. J�a, para as institui�c�oes que utilizam mensalidades de alunos para sua susten-
tabilidade, o maior problema apontado foi a di�culdade de acesso aos softwares adequados,
mas n�ao haveria problemas de falta de equipamentos ou de laborat�orios de inform�atica.

O pouco interesse dos discentes em utilizar esta tecnologia tamb�em foi apontado. En-
tretanto, muitas vezes, a falta de interesse do discente �e motivada pelo pouco preparo do
docente em apresent�a-la e utiliz�a-la de forma adequada. Tamb�em, pode-se citar pouco pre-
paro do docente em conseguir integrar diferentes �areas para a elabora�c�ao de problemas mais
atrativos aos alunos, mostrando maior liga�c�ao com a realidade e tamb�em a necessidade de
uso de tal tecnologia.

Portanto, a partir das evid�encias apresentadas, percebe-se a import�ancia da forma�c�ao
permanente dos professores da Educa�c�ao Superior, principalmente da necessidade de atua-
liza�c�ao de sua pr�atica did�atico/pedag�ogica. Esta atualiza�c�ao do professor �e fundamental
para que em sua pr�atica cotidiana sejam inclu��dos novos recursos did�aticos, por�em, n�ao
apenas como mero formalismo ou modismo, mas sim buscando maior interatividade com
os alunos, al�em da possibilidade de desenvolver em conjunto habilidades essenciais para o
enfrentamento de novos e constantes desa�os.

Outra importante an�alise que pode ser feita a partir das respostas, est�a relacionada
com as matrizes curriculares. De forma geral, os professores consideram n�ao ser a matriz um
impedimento ao uso das ferramentas computacionais, ou seja, seria poss��vel maior integra�c�ao
disciplinar para a constru�c�ao de conhecimentos mais s�olidos a partir do uso das tecnologias
dispon��veis, sem a necessidade de reconstruir o projeto do curso.

4. Conclus�oes

A grande maioria dos docentes investigados considera que o emprego das ferramentas
computacionais constitui-se em um importante recurso did�atico para facilitar e desenvolver
o processo de ensino/aprendizagem e n�ao como apenas ferramentas para a solu�c�ao pontual
de algum problema espec���co. O ideal �e que ocorra maior integra�c�ao entre as disciplinas da
matriz curricular, para que, a partir da aplica�c�ao destas ferramentas, seja poss��vel trabalhar
problemas reais e com maior sentido ao conceito de multidisciplinaridade.

�E consenso entre os professores de Engenharia entrevistados que o uso de ferramentas
computacionais �e um importante meio para o processo ensino/aprendizagem, as quais podem
trazer maior signi�cado aos conte�udos te�oricos tratados em aula, bem como serem �uteis na
resolu�c�ao de problemas complexos.

A incorpora�c�ao das ferramentas computacionais como recurso did�atico n�ao �e vista co-
mo possibilidade de substitui�c�ao de aulas pr�aticas em laborat�orio. Al�em disso, a pr�opria
constru�c�ao de modelos matem�aticos con��aveis, para serem simulados em computador, deve
ser comprovada experimentalmente, ou seja, a atividade de laborat�orio continuar�a com a
mesma import�ancia.

O estudante de Engenharia deve ser instigado no sentido de criar e adaptar modelos
existentes, especi�cando vari�aveis e desenvolvendo rela�c�oes entre elas a partir da investiga�c�ao
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de como essas vari�aveis podem estar relacionadas.
Dentre as respostas obtidas, foi poss��vel avaliar que o uso de ferramentas computacionais

no ensino de Engenharia �e importante tanto para disciplinas no n�ucleo de conhecimentos
b�asicos, quanto para disciplinas do n�ucleo de conhecimentos espec���cos para a atua�c�ao pro-
�ssional.

As maiores di�culdades apontadas para o uso mais intensivo das ferramentas compu-
tacionais no ensino de Engenharia s�ao a infraestrutura de laborat�orios de inform�atica e a
di�culdade de aquisi�c�ao dos softwares necess�arios. Tamb�em se detectou que existe certa di�-
culdade dos professores para a incorpora�c�ao desta tecnologia no cotidiano de suas disciplinas,
assim como de os mesmos trabalharem de forma multidisciplinar, justi�cando ainda mais a
necessidade das ferramentas.

O desenvolvimento de uma s�erie de habilidades tamb�em pode ser potencializado pelo uso
das ferramentas computacionais na vis�ao dos professores. Entre as habilidades, destacam-se
a an�alise cr��tica, racioc��nio l�ogico e criatividade.

�E evidente e urgente a quali�ca�c�ao dos professores de Engenharia para o uso das novas
ferramentas tecnol�ogicas dispon��veis, facilitando assim a constru�c�ao e o acesso ao conheci-
mento, al�em de tornar a aprendizagem mais signi�cativa.
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