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A rtipida obsolescencia do conhecimento impiie a necessidade de transformar 0

aprendizado em prtitica constante, 0 que se traduz em custos elevados. 0

panorama poderia ser desolador, nao fossem as novas possibilidades que a

Internet oferece para 0 ensino. 0 mundo atual vem transpondo barreiras,

quebrando antigos padriies de comportamento e impondo novas regras. Como diz

Schwez (2001), os caminhos da Ciencia Conttibil que nos trouxeram ate aqui nao

sao do mesmo tipo e especie dos que poderao conduzir-nos daqui para frente. Nos

tempos em que vivemos, continua 0 mesmo autor, as empresas modernas estao

recrutando para seus quadros pessoas diniimicas, que tenham mais a oferecer,

para resolver suas dificuldades. Neste qmtirio estti 0 contador, que luta pela

valorizQl;:ao da sua profissao, tentando se informar cada vez mais e melhor, tendo

a Internet como 0 melhor lugar para se conseguir isso. Esta afirmativa e

corroborada por Vare/la (2002), ao dizer que 0 profissional conttibil tern que

evoluir e, nesse caminho, 56 existe uma saida: a informa,ao, 0 conhecimento. Sem

isso, 0 profissional perderti c/ientes.
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I - INTRODUCAO

A evolu�ao da tecnologia da informa�ao
tern sido muito rapida. 0 tempo e os meios

disponiveis nao sao os mesmos. Vive-se urn

momento de crise economica, de paradigmas,

crise de identidade e desregula�ao na orga

niza�ao do trabalho.

As exigencias de treinamento das empre

sas nao cabem mais no espa�o compreendi

do pelas quatro paredes da sala de aula. Nos

ultimos dois anos, segundo Moreira (2001),

diversas companhias come�aram a por em

pratica projetos de treinamento it distancia

baseados em Intranets, Internet, transmissao

via satetite ou outros meios digitais para su

prir a demanda de aperfei�oamento e reci

clagem de profisslonais.

Matos (1996) diz que e dificil para 0 siste

ma educacionai gerenciar essas transforma

�o.es, assim como adequar os modelos de for

ma�ao a esse tempo de constante emergen

cia de novas demandas. Porquenaose pode

mals admltir a forma�ao decompetencias.es

taveis, a forma�ao continuada surge comoa

necessidade que se'impoe aos planejadores

da educa�ao. t algo que se flgrega como uma

,forma�ao.complementar, coma atualiza�iio de

conhecimento, como (re)significa�iio de me

tas e ,padroes que foram superados pelas 'no

vas,tecnologias e pelos relacionamentos no

mundo dotrabalho e na comunica�ao cultu

ral.

'Neste contexto, surge coma muitas inova

�oes tecnol6gicas, 0 e-Iearning, tambem co

nhecido como "aprendizado eletronico" DU

"educa<;ao a distancia", ques.eanuncia como

resposta possivel, entao, quando somos de

safiados pelo espa�o onde vivem esses apren

dizes, fazendo dos ,usuariosnovos benefici

arias damultiplicidade de experiencias que

as teias virtuais ,disponibilizam.

De acordocomCornachiane Jr (2001), 0

ensino da contabilidade, passa a contemplar

novas realidades, novas potencialidades de

rivadas de midias alternativas, da conectivi

dade que assoIa a humanidade atualmente,

abordando aspectos da tecnologia da educa

�ao eseus impactos no ensina e aprendiza

gem relativosa nossa area do conhecimento:

a Contabilidade.

2 - 0 QUE E E-LEARNING

No seculo XXI, a mudan�a faz parte de nos

sa vida. Aspessoasassumem novas fun<;oes

a urn ritmo acelerado. Antigas fun�oes mu

dam rapidamente, e as demandas de treina

mento para que as pessoas simplesmente per

mane�am trabalhando nao param de crescer.

Conhecimento tornou-se 0 bem mais vali

oso que uma empresa pode ter nos dias de

hoje.Como multiplica-Io? Como aumentar os

graficos de produ�ao e desempenho atraves

des se novo potencial?

A resposta eunica: e-learning, urn treina

mento profissiona! pela .Internet. Uma solu

�aopara as questoes tempo, espa�oe dispo

,nibilidade.Mais uma tendencia inevitavel na

vida,das, emplesas.

Asnecessidades detreinamento para a ge

ra�ao atual de .trabalhadares podem ser mai

'ores,do que -nunc8..0 e.learning e ,urn novo

mecanismo que todos os profissionais de trei

namento precisarao compreender profunda

mente para ser bem-sucedidos. A medida que

voce e ,outros alcema profissao a novas ni

veis,'o e�learning sera adotado por umafor

l;a detrabalho determinada a alcanl;aro su

cesso em uma sociedade impulsionadapela

'tecnologia e que muda continuamente.

E aintera<;a.o hurnana em tempo 'real via

Internet, permitindo que pessoas e organiza

,<;oes 'reunam.o-se corn custos decididamente

mais 'baixos ;pat'a 'uma \variedade de 'prop6si

tose de neg6cios, -inclusive reunioes corn Cli-
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entes, eventos de marketing e transferencia

de conhecimento entre, colaboradores e par

ceiros. E urn aprendizado eletronico ou edu

ca�ao a distancia que revolucionara a forma

de desenvolver as capacidades dos quadros

de funcionarios. Seu grande potencial permi

te a difusao de conteudos atualizados, dina

micos e personalizados, propiciando melho

res experiencias de aprendizado e estimulan

do a colabora�ao das pessoas corn seus pa

res e especialistas.

Corn 0 e-learning de hoje, as companhias

podem treinar equipes de vendas e ensina

las a usar urn novo produto, mesmo que os

escrit6rios estejam em lugares dispersos. No

mundo academico, 0 ensino a distancia per

mite que as pessoas assistam aulas de uni

versidades online. Institui�oes de peso como

Stanford e Harvard, agora, oferecem cursos

inteiros via Web, atraves de e-Iearning .

o ensino a distancia pode ser feito de duas

formas: sincrono e assincrono. Aprimeira

delas imita uma sala de aula tradicional, ou

seja, as aulas acontecem em tempo real e co

nectam estudantes e instrutores atraves de

streaming de audio e video ou uma sala de

chat. Ja 0 modo assincrono permite que es

tudantes acessem cursos "empacotados" na

hora que desejarem, trabalhando da forma

que the convier e se comunicando corn 0 pro

fessor e outros estudantes atraves de e-mail.

Como diz Hall (2001), permanecer sinto

nizado corn as necessidades de hoje pode

estar a apenas urn teclado de distancia, a

medida que uma parte cada vez maior do trei

namento chega diretamente a nossa estac;:ao

de trabalho. Desenvolver as habilidades dos

funcionarios e fundamental para gerar uma

vantagem competitiva sustentavel. Nos dias

de hoje, nenhum empresario consciente ig

nora os desafios que isso implica na priitica.

Competi�ao, globaliza�ao, tempo escasso,

cielo reduzido de lan�amento de produtos,
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custos. Tudo contribui para que cada vez mais

empresas invistam no treinamento a distan

cia de seus funcionarios. 0 e-Iearning, esta

transformando a percep�ao das empresas so

bre 0 valor de pessoas capacitadas. A agilida

de de resposta ao mercado e a chave desta

transforma�ao.

3 - VANTAGENS DO E-LEARNING

De acordo corn Rosenberg (200!) estas sao

as vantagens do aprendizado eletronico:

a - Reduz custos. Apesar das aparencias, 0 e

learning e a maneira mais barata de ins

tru�ao. Ele corta despesas de transporte,

reduz 0 tempo de treinamento e elimina a

necessidade de sala/professor. 0 alto in

vestimento inicial pode ser rapidamente

recuperado corn a economia nos custos co

tidianos.

b - Enriquece a capacidade de resposta. 0

e-learning pode alcanc;:ar urn numero infi

nito de pessoas virtualmente ao mesmo

tempo. Isso e otimo quando as praticas

empresariais e capacidades tern de mudar

rapidamente.

c - As mensagens podem ser iguais para

todos (coerentes entre si) ou personali

zadas, conforme a necessidade. Depen

dendo do objetivo, todos podem receber

o mesmo conteudo e os programas tam

bem podem ser adaptados para cada indi

viduo.

d - Seu conteudo e mais atualizado e confi

avel. 0 e-learning pode ser atualizado ins

tantaneamente. Essa caracteristica e uma

ben�ao para as empresas que tentam man

ter as pessoas atualizadas diante das ra

pidas mudan�as.

e - Funciona 24 horas par dia, sete dias par

semana. Essa abordagem "bem na hora 

a qualquer hora" toma as opera�oes da

empresa realmente globais.
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f - A pessoa nao demora para aprender a

Iidar com ele. Com tantas pessoas ja acos

tumadas corn a WEB, aprende-se a acessar

urn sistema de e-[earning rapidamente.

g - E universal. Todas as pessoas na Web po

dem receber virtualmente 0 mesmo mate

rial da mesma maneira.

h - Forma comunidades. A Web capacita as

pessoas a construir comunidades de pni

tica onde possam trocar conhecimentos e

insights aposo termino do treinamento.

i - Pode ser escalonado. Os programas po

dem ter de dez participantes a cem, ou,

ate mesmo, 100 mil, corn pouco esfor�o

ou custo adicional.

j - ]ustifica 0 investimento na Web. Os exe

cutivos estao procurando formas de ter

retorno sobre 0 alto investimento que fi

zeram em Intranets. 0 e-learning e uma

das possibilidades.

k - Fornece um valioso servi�o ao consuni

dor. Embora 0 foco principal do e-Iearning

seja interno, ele pode ser utilizado numa

iniciativa de e-commerce para ajudar os

consumidores a obter maior beneficio do

site.

o e-[earning ainda tern os contras, como e

apontado por Moore (2001), pois tende a iso

lar os estudantes fisicamente, podendo cau

sar efeitos negativos na construr;ao e soda

bilidade de urn time. Pessoas extrovertidas,

que gostam de trocar ideias, podem sofrer

de solidao nas salas de aula virtuais.

4 - 0 E-LEARNING ABRINDO

CAMINHO PARA A

COMPETITIVIDADE

Hall (2001) diz que, ao mesmo tempo em

que as organiza�fies ao redor do globo se es

for�am para produzir novos produtos sob 0

conceito "just-in-time", que atendam a de

manda do mercado e competem entre si, bus-

cando eficiencia de custo, 0 e-Learning vem

se tornando 0 principal meio para atender as

necessidades de treinamento em urn mundo

sob constantes e cada vez mais nipidas mu

dan�as.

Neste sentido, os funcionarios de uma

empresa precisam saber coma integrar e uti

lizar todas as novas tecnologias em benefi

cio de suas atividades profissionais. Corn cer

ca de 2/3 do or�amento de treinamento sen

do gastos corn custos de viagens e desloca

mento, os gerentes tern buscado a implemen

ta�ao do e-Learning para reduzir custos e

aumentar 0 potencial de seus programas de

treinamento. Eo mercado mais promissor da

industria educacional. Tern tudo para explo

dir, ea expectativa e que este mercado tenha

o seu tamanho duplicado a cada ana apos

2002.

A era industrial deu lugar a era da infor

ma�ao, quando os computadores passaram

a estar disponiveis para a for�a de trabalho

nas organiza�fies. De acordo corn a Gazeta

Mercantil de 17/04/2001, funcionarios ago

ra precisam saber obter informa�fies e co

nhecimentos que fa�am diferen�a em suas

atividades, melhorando processos e produ

tos. Alem disso. a media do tempo de per

manencia de urn funcionario devera ser re

duzida, e nao sera dificil que uma pessoa

passe por mais de sete organiza�fies ao Ion

go de sua vida profissional. Portanto, a bus

ca permanente por informa�fies e habilida

des nao devera diminuir.

Empresas dos mais variados setores es

tao complementando os metodos de treina

mentos convencionais coma ensino eletr6ni

co ou e-Learning. Muitas, especialmente as

que mantem diversas filiais pelo pais, tern

como objetivo reduzir despesas corn passa

gens aereas, hospedagem dos funcionarios e

aluguel de salas de reunifies. Para outras, a

WEB serve coma urn meio para auxiliar na
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gestao do conhecimento e garantir sua com

petitividade no mercado.

5 - A TECNOLOGIA NA EDUCAc;:Ao

Chegado 0 novo milenio, e ha tantos anos

ouvindo a mesma ladainha, como diz a Gaze

ta Mercantil em seu artigo e-Learning e Desen

vo/vimento, no dia 10/12/2001, esta mais do

que na hora de nos eonveneermos de que, na

verdade, 0 futuro ja chegou, e nao podemos

mais aceitar, passivamente. a falta de investi

mentos e de vagas nas eseolas, ou diserepan

eias, como 0 fato de so eontinuarem abertos

os eaminhos as melhores universidades, prin

cipalmente as publicas, aos que forem aben.

c:;:oados corn urn lugar ao sol nas earissimas

escolas particulares.

A evolucao da tecnologia esta revolucionan

do as prilticas e estruturas edueaeionais no

mundo todo, mudando 0 processo de ensino

aprendizagem, a gestao institucional e as opor

tunidades de neg6cios no campo da educacao.

E evidente que as mudanc:;:as nao idio oeorrer

da noite para 0 dia.

Ainda, urn reeem-nascido na ineubadora

das novas teenologias, 0 e-Learning, confor

me foi publicado na Gazeta Mercantil em 10/

12/2001, emerge coma uma ferramenta ino

vadora, capaz nao de resolver totalmente, mas

de, quem sabe, arnenizar e trazer urn pouco

rnais de reeursos para eonstruir a ponte que

levara 0 Pais ao crescimento economico e a

justic:;:a social, dadivas que pareeem taG ina�

tingiveis quanto 0 sonho de inumeros pais de

ver 0 mho ser "Doutor".

Do ponto de vista academico, conforme a

Gazeta Mercantil de 10/12/2001, a aplicacao

da tecnologia na educacao ainda desperta al

gumas dilvidas, prineipalmente quanto a sua

eficacia, mas nern por isso devemos despre

zar este novo recurso para apoiar a forrnac:;:ao

de estudantes em todos os niveis. to: certo que
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a convivencia e a presenca do professor na

sala de aula sac insubstituiveis, mas 0 sim

pies acesso a informacao e aos materiais di

daticos nao deixa, evidentemente, de ter enor

me valor.

Foram divulgados no "Relat6rio do Desen

volvimento Humano de 2001", da Organiza

cao das Nacoes Unidas (ONU), de acordo corn

a Gazeta Mercantil (2001) que no campo da

educacao, os avancos brasileiros saD ainda

modestos - 0 percentual de adultos alfabeti

zados subiu de 84,5% para 84,9%. 0 estudo

demonstra ainda que, do ponto de vista tec

nol6gico, 0 Brasil ainda tern, da mesma ma

neira, uma longa jornada a percorrer, oell

pando 0 43° lugar entre 72 paises no mais

novo lndice criado pelo Pnud, 0 TAl (indice

de Avanco Tecnol6gico), que avalia coma urn

pais esta criando e difundindo tecnologia e

construindo uma base de capital humano, re

fletindo assim sua capacidade para partici

par das inovacoes tecnol6gicas. Vale ressal

tar que 0 Brasil ficou atras de palses como

Mexico, Argentina, Costa Rica, Chile, Urugua!,

Trinidad e Tobago e Panama.

A educacao ja se estabeleceu em todo 0

mundo eomo urn negocio, e isto nao sera mais

revertido em uma economia capitalista num

mundo globalizado. Cabera a todos, cidadaos

e politicos, a melhor utilizacao dos recursos

finaneeiros e teenologieos disponiveis, a fim

de transformar 0 quadro negro da educacao

no BrasH.

Em entrevista ao ex-banqueiro de investi.

mento Claudio Haddad (2002), perguntaram

o que achava da tecnologia na educacao, como

por exemplo, eo/earning. Ele respondeu que

ve corn multo otimismo e disse ser totalmen

te favonivel ao uso da tecnologia na educa

cao. E uma questao acima de tudo economi

ca: ha urn alto custo de oportunidade para as

pessoas, a dificuldade de colocar todo mun

do em uma mesma sala de aula, durante 0
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mesmo tempo, e imensa. Trata-se de urn pro

jeto futuro, cresceni cada vez mais. Disse ain

da que 0 aluno brasileiro sa precisa se adap

tar, porque e menos acostumado do que 0

norte-americano a estudar fora da sala de aula

ou sozinho. Isso porque e menos disciplina

do e gosta de se socializar mais.

No ambito do ensino superior, Wolynec

(2001), preve os principais beneficios:

- Aumento da intera�ao entre estudantes

e professores, por meio do uso de correio ele

tronico, videoconferencia e Internet.

. Intensificac;ao da comunicac;ao entre es

tudantes, por meio de grupos de trabalho e

discussao, utilizando os novos instrumentos

de comunicac;:ao.

Maior desenvolvimento de habilidades

pniticas por parte dos estudantes.

Amplia�ao do acesso de estudantes a

recursos educacionais.

No ambito da pesquisa, a WEB propicia:

Aumento da coopera�ao internacional

corn a participa�ao de pesquisadores

de diferentes continentes sem que es

tes necessitem manter contato presen

cial.

Acesso a informa�ao, que devera resul

tar em crescimento da interdisciplina

ridade, favorecendo a solu�ao de pro

blemas complexos mediante utiliza�ao

de desenvolvimentos obtidos em dife

rentes campos de pesquisa.

Para Wolynec (2001) a WEB elimina as prin

cipais desvantagens do ensino a distancia tra

dicional: a falta de interac;:ao entre os alunos

do curso e destes corn os professores. As

perspectivas de uso da rede para essa moda

lidade de ensino propiciaram 0 surgimento

de urn grande numero de empresas, desde

desenvolvedores de software, produzindo fer

ramentas para ensino virtual e on-line, pas

sando por provedores de conteudo e chegan-

do ate a consorcios de universidades, ofere

cendo grande variedade de cursos para uma

clientela global.

A Souza Cruz, por exemplo, implantou sua

nova universidade corporativa, a Universida

de Souza Cruz, em maio de 2001. Surrage

(2001) diz que a universidade funciona no

ambiente virtual da Intranet da empresa e ofe

reee aos funciomirios cursos de informatica.

de ingles. cursos gerenciais. entre outros. Re

nata Elgarten, gerente de Recursos Humanos

da empresa, diz que "a democratiza�ao do

conhecimento, a flexibilidade de adapta�ao

ao ritmo de aprendizagem e ao tempo dispo

nivel de cada urn, e 0 estimuIo ao autode

senvolvimento sao os principais beneficios

do e-Learning".

Na Telemar. uma das maiores empresas

de telefone do Brasil, 0 grande numero de fun

cionarios e unidades tornou a implanta�ao

do ensino a distancia uma necessidade. Em

apenas oito meses, a Universidade Telemar

(UNITE) ja treinou mais de seis mil emprega

dos da empresa em todo 0 Pais. Para Maria

lnes de Gaes, gerente Corporativa de Capta

�ao, Educa�ao e Treinamento da Telemar, 0

e-Learning faz parte do nosso negacio. Te

mos todas as variantes para escolher 0 ensi

no a distancia como forma de treinamento:

estamos em 64% do territario nacional, so

mos mais de trinta mil funcionarios. precisa

mos de velocidade para capacitar nossa gen

te e somas uma empresa de telecamunica

�ao.

A Funda�ao Bradesco e uma das institui

c;:oes que mais tern investido em e-Learning.

Segundo Teixeira (2001),0 projeto de educa

�ao a distancia come�ou em 1997, corn a aju

da de professores e webdesigners. Em 1999,

a empresa lan�ou 0 portal de educa�ao, para

atender 101 mil alunos das 38 escolas da Fun

da�ao Bradesco. 0 proximo passe e levar a

iniciativa do portal as escolas publicas. Corn
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o resultado positivo do portal educativo, a

Funda�ao Bradesco aplicou 0 mesmo criterio

de ensino para treinamento de seus 45 mil

funcionarios.

6 - EDUCA<;:AO A DISTANCIA - EAD

Conforme 0 decreto nO 2494 de 10 de fe

vereiro de 1998, que regulamenta 0 artigo 80

da LDB nO 939/96: "Educa�ao a distancia e

uma forma de ensino que possibilita a auto

aprendizagem, corn a media<;:ao de recursos

didaticos sistematicamente organizados,

apresentados em diferentes suportes de in

forma�ao, utilizados iso1adamente ou com

binados, e veiculados pelos diversos meios

de comunica<;:ao".

Portanto, verifica-se que 0 governo brasi

leiro reconhece essa modalidade do apren

der, deixando claro a presen�a de diversos

meios de comunica<;:ao.

a Ministro da Educa�ao (MEC), no dia 18

de outubro de 2001, publicou a Portaria nO

2.253, que preve a oferta de disciplinas utili

zando metodo nao presencial. Vale para ins

titui<;:6es de ensino superior e podera ser in

troduzida apenas em cursos reconhecidos. As

instituic;6es devem, em carater opcional, co

locar a disposic;ao dos alunos 20% da carga

presencial, a distancia. Isto quer dizer que 0

aluno tera a possibilidade de optar entre pre

sencial e nao presencial, nao podendo ultra

passar 20% da carga horaria total do curso.

A Educa�ao a Distancia, EAD, e urn meto

do nao presencial em educa�ao que pressu

poe qualquer forma de ensino/aprendizagem,

onde professores e alunos nao estao em con

tato fisico nem, necessariamente, interagin

do ao mesmo tempo.

Como diz Palacio (2002), as estrategias dis

poniveis que viabilizam esta forma de comu

nicac;ao sac inumeras. Correspondencia, te

lefone, televisao, radio, todas podem ser con-
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sideradas nao presenciais e sac utilizadas iso

ladamente ou integradas entre si. Ha bastan

te tempo (veja 0 exemplo do telecurso). Nao

e, portanto, nenhuma novidade. a que mu

dou, fazendo corn que este metodo se tor

nasse relevante a ponto do MEC introduzi-lo

na LDB, sao os recursos de acesso e intera

<;:ao a informa<;:ao que temos a nossa disposi

�ao nos dias de hoje. Este fenomeno pode ser

atribuido a Internet que e urn veiculo de co

munica�ao de massa (como TV, radio, etc.)

que proporciona interaC;ao entre aluno e pro

fessor (como no caso da correspondencia) em

tempo real (telefone). au seja, integra todos

os recursos que ja existiam numa s6 ferra

menta.

A educa<;ao brasileira esta come�ando a

dar seus primeiros passos na Internet. Isso

se deve ao crescimento e reconhecimento da

EAD, ou e-Learning, uma modalidade de en

sino que, segundo especialistas na area, po

dera amenizar os problemas educacionais do

Brasil. Dessa forma, a EAD, realizada princi

palmente por meio da WEB, esta se transfor

mando em uma alternativa promissora e efi.

caz.

Na EAD, 0 aluno assume urn papel de in

vestigador, segundo Horta (2000), pesquisan

do/debatendo temas que 0 interessam, epode

estudar em qualquer lugar, a qualquer hora e

em seu ritmo (anywhere, anytime and anys

pace). la 0 professor passa a ser urn modera

dor, coordenando 0 andamento de cada alu

no, contornando crises, indicando caminhos

e, principalmente, aprendendo tanto quanto

ensina.

No segundo semestre de 2000, foi criada

a Universidade Virtual Publica do Brasil (Uni

rede), urn cons6rcio formado por 57 univer

sidades publicas brasileiras, que tern coma

objetivo auxiliar a colocar 0 pais em urn pa

tamar educacional melhor, utilizando para

isso 0 ensino a distancia.
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A diretora do Departamento de Politica de

Educa�ao a Distancia do MEC, professora Car

mem Moreira Castro Neves, de acordo corn 0

Diario do Grande ABC de 15/01/2001, clip

ping no e-Learning Brasil, diz que apesar de

ainda estar engatinhando, no Brasil, 0 siste

ma de ensino a distancia sera a area de maior

crescimento no mercado de educa�ao nos

proximos cinco anos. 0 pais precisa dessa

nova modalidade de ensino, pois 0 mundo

contemporaneo exige de profissionais de to

das as areas, atualiza�ao e aperfei�oamento

constantes.

Para a coordenadora executiva da Associ

a�ao Brasileira de Ensino a Distancia (ABED),

professora Adylles Castelo Branco, conforme

o Diario do Grande ABC de 15/01/2001, clip

ping no e-Learning Brasil, 0 problema desse

rapido crescimento do EAD no pais e a ma

qualifica�ao de profissionais. As institui�6es

de ensino ainda precisam tomar conhecimen

to do que significa esse sistema, adverte a

coordenadora. 5egundo ela, e necessario in

vestir no treinamento de pessoal. A maneira

de se trabalhar na EAD e completamente di

ferente do ensino tradicional, por isso, os pro

fissionais devem estar altamente eapacitados.

o professor deixou de ser urn transmis

sor de conheeimentos para se transformar

num educador-facilitador, corn uma nova vi

sao pedagogica. [st� e eorroborado por Frei

tas (2001), ao dizer que eabera a ele substi

tuir os metodos tradicionais por novos reCllr

sos e integra-Ios ao ambiente escolar, eada

vez mais digital. Ao mesmo tempo, devera

atuar cada vez mais como urn direcionador.

facilitando 0 proeesso de aprendizagem de

seus educandos.

Neste sentido, a EAD vem exigindo 0 de

senvolvimento de urn modelo pedag6gico es

pecifieo, em que aprender a aprender, de ma

neira colaborativa, em rede, e mais impor

tante do que aprender a aprender sozinho,

por eonta propria. Como argumenta Azeve

do (2000), ela requer, portanto, urn novo tipo

de aluno, 0 aluno on-line_ Mas demanda tam

bem urn novo tipo de professor, urn profes

sor on-line, que nao se limita a saber "mexer

corn 0 computador", navegar na WEB ou usar

o e-mail, nem a dominar urn contetido ou tec

nicas didaticas, mas seja especialmente ca

paz de mobilizar e manter motivada uma co

munidade virtual de aprendizes em torno da

sua propria aprendizagem.

Para Palacio, (2002), adotar ferramentas

tecnologieas adequadas para medir 0 ensino

online, capacitar 0 corpo docente na contex

tualiza�ao do contetido dado em sala de aula

ao novo ambiente, integrar a instituic;ao, coma

urn todo, a cultura da EAD, e procurar parce

rias espeeializadas no mercado que ja tenham

experieneias do e-Learning no mundo corpo

rativo, sao estrategias consistentes para im

planta�ao de EAD em institui�iies de ensino.

Na pratica, a EAD e urn caminho sem vol

ta, e, de acordo corn Palacio (2002), tende a

ereseer dentro das institui�iies de ensino, ul

trapassando, em breve, os 20% definidos pelo

MEC. Nao tardara para que tenhamos gradua

�iies inteiras oferecidas a distancia.

A EAD privilegia 0 que a LDB diz em urn

de seus paragrafos, que todos devem ter aces

so a eduea�ao, porque transpiie as paredes

da sala de aula, levando 0 contetido ao alu

no, proporcionando estudos as pessoas que

tenham dificuldade de locomo�ao ou hora

rio.

Para Marisa Eboli, apud Moreira (2001), 0

ensino a distancia funciona muito bem quan

do trabalha corn 0 eonhecimento. Marisa Eboli

e professora da Faculdade de Economia e

Administra�ao da U5P e consultora em proje

tos de eduea�ao corporativa da Funda�ao Ins

tituto de Administra�ao. Quando 0 foco e ha

bilidade ou atitude, Marisa impiie restri�iies.

Segundo eta, e ate passivel combinar 0 ensi-
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no virtual corn 0 presencial, num curso dedi

cado ao desenvolvimento de habilidade, corn

as aulas virtuais servindo coma complemen

to. Mas nos cursos que trabalham corn atitu

des, as empresas nunca podem prescindir de

sala de aula. Do mesmo modo, acredita, que

as empresas jamais devem adquirir cursos

de prateleira sobre temas ligados ao foco cen

tral de seu neg6cio.

Em entrevista exclusiva a Manager On Line

de 18/08/2001,0 Ministro da Educa�ao, Sr.

Paulo Renato, garante que nao medin. esfor

�os para viabilizar 0 ensino e a realiza�ao de

cursos a distancia. Diz que 0 objetivQ e (on

templar a necessidade de atendimento das

mudanc;:as em relac;:ao aquilo Que 0 mercado

de trabalho exige. 0 profissional de hoje tern

de ser capaz de se adaptar rapidamente as

mudan�as e precisa estar avan�ando sempre

no conhecimento em sua area de atua�ao. A

estrutura dos cursos, da educac;:ao coma urn

todo, tern de permitir essa atualiza�ao per

manente. Nao pode haver mais aquela estru

tura curricular rigida, de apenas transmitir 0

conhecimento. 0 conhecimento, hoje, e re

novado.

A Educac;:ao a Distancia e urn tema novo,

mas corn objetivos s6lidos e funcionalidade

comprovada. Conforme Filho (2000), isto e

indiscutivel. Parem, estamos entrando em

uma area que mexe corn principios antigos e

hist6ricos de uma sociedade, e, por isso, 0

valor que tal tema propoe e de suma impor

tancia para todos nos.

7 - E-LEARNING NA

CONTABILlDADE

o cenaria contemporanea nos apresenta

o que talvez seja urn dos maiores desafios

enfrentados pela humanidade, 0 de viver

numa era de constantes inovac;:oes e desco

bertas cientificas e tecnol6gicas e de inten-

CRCSC & voct } - - -

sas mudan�as sociais e culturais. Neste con

texto, a Educa�ao tern que assumir urn papel

de ponta, estando a frente, propondo alter

nativas e desenvolvendo competencias para

atender as demandas e necessidades que se

apresentam.

Para isto, 0 papel dos educadores deve ser

repensado e novas estrategias na formac;:ao

desses profissionais devem ser previstas, cri

ando, nas universidades e escolas, 0 ambien

te para a forma�ao de sujeitos criticos, dota

dos de autonomia de aprendizagem, aptos a

lidarem corn as situac;oes e recursos contem

por1meos de forma competente, tendo em vis

ta urn desenvolvimento sustentado no conhe

cimento e uma Educa�ao para a paz e para a

harmonia do planeta.

Neste sentido, a Educa�ao desenvolvida

por ambientes de aprendizagem, mediados

por tecnologias de comunicac;ao, como a In

ternet e a teleconferencia, pode ser uma al

ternativa, pois apresenta caracteristicas que

atendem as necessidades atuais, dentre elas:

possibilidade de atender a uma clientela di

versificada; supera�ao de barreiras geografi

cas; possibilidade de individualiza�ao do pro

cesse de aprendizado, respeitando os ritmos

pr6prios; desenvolvimento da autodisciplina

e autoconhecimento, autonomia e responsa

bilidade.

E, justamente, Educa�ao foi urn dos temas

que mais preocupou 0 Senhor Serafim Abran

tes, ex-presidente do Conselho Federal de

Contabilidade. Atraves da educa�ao, ele acre

dita que sera possivel multiplicar 0 numero

de bons profissionais do pais.

o envolvimento da contabilidade corn a

Internet segundo Cornachione jr (200 I), tern

crescido de maneira mais acentuada desde a

disseminac;ao da internt em termos comerci

ais juntamente corn a World Wide Web (forma

grafica). Ate entao, 0 uso era mais academi

co, envolvendo professores e pesquisadores
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de universidades que possuiam 0 acesso a

rede mundial, sob a forma textual.

o referido autor diz ainda que, corn 0 ad

vento da implanta�iio da Rede Contabil Inter

nacional (International Accounting Network 

JAN), houve a gera�iio de urn forum mundial

sobre a contabilidade, congregando associa

�6es, institui�6es, pessoas, paises etc., corn

interesse em fomentar 0 intercambio sobre

este assunto. Outras iniciativas, particulares,

tern buscado semelhante atua�iio, por vezes

mais localizada ou centradas em determina

dos temas ou assuntos, porem corn igual ob

jetivo: reunir e permitir a troca de ideias e in

forma�6es sobre a contabilidade.

o profissional contabil que niio se moder

nizar, que nao equipar seus escrit6rios coma

o que ha de mais moderno em informatica,

ajudando a si e ao seu cliente, estara fadado

ao fracasso.

Foi baseado neste prop6sito que iniciado

no mes de julho de 2001, 0 Projeto de Educa

r;ao a Distancla, consiste em tres canais aber

tos de TVs, eujo funcionamento se assemelha

ao sistema digital a cabo, que, transmitem das

6 as 22 horas, sete dias por semana, telecon

ferencias nacionais e internacionais para pro

fissionais e estudantes da area contabil.

Corn uma programa�ao de 300 cursos por

ana, destinados ao aprimoramento dos pro

fissionais da Contabilidade, ate setembro de

2001, a Comissao de Educa�ao Continuada do

Conselho Federal de Contabilidade ja tinha

lmplantado 42 pontos de transmissiio em todo

o BrasH. Deste total, 27 estao instalados nos

Conselhos Regionais. Os outrost funcionam em

associa�6es e sindicatas da area contabil.

o professor 5chwez (2001), presidente da

Comissao de Educa�ao Continuada do Conse

Iho Federal de Contabilldade, diz que a expec

tativa agora e levar a tecnologia para dentro

das escolas e faculdades, que tambem pode-

riio se beneficiar corn 0 projeto. Para ele, que

ha mais de 25 anos e professor do curso de

Ciencias Contabeis da Universidade Federal do

Rio Grande do SuI, a Educa�ao a Distancia ja e

uma realidade e se apresenta como moderna

op�ao na area educacional.

De acordo corn Madeira (2001), chefe do

Departamento de Ciencias Contabeis da Uni

versidade Federal de Minas Gerais, 0 ensino

interativo ja e uma realidade que as universi

dades nao podem negar. Para ele, alem de se

apresentar coma uma excelente oportunida�

de para troca de experiencias e 0 acesso as

novas informa�6es, 0 Programa de Educa�iio

a Distancia, contribuira para democratizar;ao

do conhecimento. Diz ainda que 0 projeto, sem

duvida, vai obrigar as universidades a repen.

sarem 0 conhecimento que, ate agora, vivia

enclausurado entre quatro paredes.

o programa tambem e elogiado por Leitiio

(2001), Coordenador do Curso de Ciencias

Contabeis da Faculdade Integrada de Caratin

ga. Ele lembra que mals do que uma tenden

cia, a educar;ao a distancia e uma imposir;ao

do mundo globalizado. Diz ainda que hoje niio

tern coma 0 profissional deixar de se atuali

zar, mas nem sempre ele pode participar dos

eventos promovidos pela categoria.

E como diz Cornachione jr (2001): "esta.

mos todos diante de importante desafio: ig

nora-Io, certamente nao e uma ideia pruden

te. Questiona�lo ate 0 mais puro sentimento

de razao e certeza? Talvez nao haja tempo

suficiente. Assim coma os metodos educacio

nais adotados atualmente (os tradicionais)

passaram par provac;6es, e foram, desta for

ma, sofrendo evolur;6es, os meias alternati

vos considerados pela tecnoIogia da educa�ao

estiio passando por processo semelhante. Po

rem, 0 sentimento mais forte atualmente e que

a presenr;a da vontade e do interesse (em ta

dos os participantes), bem coma de procedl-
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mentos Hicos e que irao pautar a evoluc;ao

destas alternativas ate que seus usos estejam

disseminados entre nos".

8 - CONSIDERAC;:OES FINAlS

o momento atual exige que 0 individuo

mantenha-se atualizado tecnica e culturalmen

te, sob pena de nao sobreviver no mereado de

trabalho.

As mudan�as determinadas pelas descober

tas tecnologicas, geram a necessidade de ajus

tes, tanto sob 0 aspecta da elabora�ao de no

vas metodologias de trabalhos coma na for

ma�ao dos futuros profissionais, que devem

apresentar urn novo perfil que venha atender

aos atuais procedimentos no processamento

da contabilidade.

A tecnologia da informa�ao veio agilizar os

procedimentos contabeis, embora muitos pro

fissionais da area de contabilidade ainda nao

estejam convenientemente ou adequadamen

te, capacitados a pratica da contabilidade em

ambiente informatizado.

o e.Learning e tanto uma mudan�a cultu

ral quanto uma mudan�a tecnologica. As pes

soas estao acostumadas a aprender na sala de

aula corn todos os "rituais" e aspectos sociais

que fazem parte deste metado tradicional. E

REFERENClAS

urn tipo diferente de experiencia, veio para

ficar e deveria fazer parte de qualquer proje

to de negocios de agora em diante. Ele pode

proporcionar urn irnpacto direto na cornpeti

tividade, na taxa de reten�ao de colaborado

res, no processo de recrutamento e nos cus

tos.

Corn 0 advento do e-learning, tambem

muda 0 aprendizado em sala de aula. 0 pro

fessor sera menos urn instrutor e mais urn

guia, urn facilitador. 0 conhecimento vira de

varias fontes.

Para 0 Contador acompanhar a evolu�ao da

tecnologia, nao somente daquela utilizada

pelas empresas, mas de sua aplica�ao na pro

pria Contabilidade, influindo na rapidez e na

qualidade da informa�ao e da orienta�ao que

dela esperam os usuarios dos servi�os conta
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Para Peixe (2002) a aplica�ao da modalida

de de Educa�ao a Distancia em Ciencias Conta

beis e uma oportunidade para demonstrar de

forma efetiva 0 verdadeiro compromisso na

difusao e socializa�ao do saber em termos de

perspectivas. 0 ensino na area de contabilida

de, pela sua responsabilidade social, tern de

dar uma resposta rapida a novos desafios, pela

aplica�ao e utiliza�ao efetiva de todas as meta

dologias e formas de ensinar.
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