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Eixos para as entrevistas 
 

 
EIXOS PARA AS ENTREVISTAS – FORMADORES DO NTE  

 

 

 

 

HISTÓRIA DOS  

FORMADORES 

 DO NTE 

 

 

 

 

Como chegou ao NTE? (rede de relações, necessidades do 

mundo do trabalho, relações pessoais) Qual a motivação que 

o levou a procurar o NTE? 

 

Houve um processo de seleção para o ingresso no NTE? Sob 

que critérios? 

 

Que tipo de formação recebeu para realizar este trabalho? 

Que aspectos positivos e negativos destacaria sobre essa 

formação? (Condições de realização) 

 

Como a sua experiência de professor contribuiu e contribui 

para o seu trabalho de formador? 

 

Qual o papel e a importância da tecnologia para a formação 

profissional dos professores? 

 

 

 

 

 

IDENTIDADE DO NTE 

 

 

 

 

Quais são os conteúdos-chaves da formação do NTE? Como 

foram estruturados/formulados? Como são abordados? 

 

Existe um programa curricular? Leva em consideração a 

experiência dos professores-formandos? Como? Há um 

sistema de avaliação? 

 

O núcleo articula-se com outros núcleos/instituições afins? 

Com quais e porque? Como os agentes de formação do 

núcleo relacionam-se com a escola? Há indicadores do 

impacto sobre a escola? Como avalia esse impacto? 

 

Quais os limites e possibilidades do NTE? (condições de 

trabalho/infraestrutura/atualização/apoio das Secretarias/da 

escola) 

 

 

 

 

AÇÃO FORMADORA DO NTE 

 

 

 

 

 

 

O que faz e como faz? (planejamento dos conteúdos, gestão 

da classe, avaliação do trabalho, objetivos e estratágias de 

ensino, organização dos ambientes, atividades, avaliações, 

orientação prática, autocrítica, acompanhamento, análise de 

resultados, regras e procedimentos, processos de interação 

profissional com recursos tecnológicos) 

 

O que precisa saber para fazer o que faz? (saberes, 

conteúdos, habilidades, competências) 

 

O que deveria fazer e não faz? (tarefas, atividades, 

acompanhamento, organização, intervenções práticas) 

 

O que deveria saber e ter para fazer o que não faz? 

(saberes, competências, conteúdos, habilidades, 

equipamentos, recursos) 
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EIXOS PARA A ENTREVISTA – DIRETORA DA ESCOLA/SEDE DO NTE 

 

 

 

 

 

A ESCOLA 

 

 

 

 

Quantos professores integram o quadro docente da escola? 

 

Quantas turmas a escola tem, e para que níveis de ensino? 

 

Quantos alunos a escola  atende durante o ano letivo? 

 

Quantos turnos funcionam na escola? 

 

A escola possui laboratório de informática? 

 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DO NTE NA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

Como o NTE chegou nessa Escola? 

 

Houve alguma solicitação/candidatura da escola, seleção ou 

determinação da Secretaria de Estado da Educação para 

acolher o NTE? 

 

Que tipo de formação a Direção da escola recebeu para 

acolher esse trabalho? 

 

Os professores da escola participaram do processo de 

instalação/implantação do NTE? 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAÇÃO DO NTE  NA ESCOLA 

 

 

 

 

 

Qual o relacionamento administrativo e pedagógico que a 

direção da escola mantém com o NTE? 

 

Como os professores do NTE relacionam-se com a Direção, 

os profesores e os alunos da escola? 

 

Como e qual o nível de participação de professores e alunos 

da escola  no trabalho do NTE ? 

 

Como avalia o impacto do trabalho do NTE 1 na escola? 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA E TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

Que aspectos positivos e negativos destacaria sobre o NTE? 

 

Como a direção da escola entende as tecnologias da 

informação e da comunicação no currículo e na formação dos 

alunos do ensino médio e fundamental? 

 

Qual o papel e a importância que a direção da escola atribui à 

tecnologia na formação profissional dos professores? 

 

A escola realiza algum projeto de formação continuada dos 

seus professores? Se realiza, qual o nível de atuação do NTE 

nesses projetos? 
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Siglas 
 
 
ACS/MEC – Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Educação 

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações 

ANPED – Associação Nacional de Pós-graduação em Educação 

CAI – Computer Assisted Instruction 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CAPRE – Coordenação de Assessoria ao Processamento Eletrônico 

CEE- Comissão Especial nº 1: Educação 

CE-IE – Comissão Especial nº 11: Informática e Educação 

CEIE – Cursos de Especialização em Informática Educativa 

CENIFOR – Centro de Informática Educativa 

CD-ROM – Compact Disc Read Only-Memory 

CD-RW – Compact Disc Rewritable  

CDI – Comitê para o Desenvolvimento da Informática 

CIEd – Centro de Informática na Educação 

CIET - Centro de Informática na Educação Técnica 

CIES – Centros de Informática na Educação Superior 

CES – Centros de Ensino Supletivo 

CONED – Conselho Nacional de Educação 

CONIN – Conselho Nacional de Informática 

CSCW – Computer Supported Cooperative Work 

DNA – Ácido desoxirribonucléico 

DVD – Digital Versatile Disc 

EAD – Educação a Distância 

EDUCOM – Projeto Brasileiro de Informática na Educação 
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FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos 

FORMAR – Projeto de Formação de Recursos Humanos em Informática na 
Educação 

FUST – Fundo de Universalização das Telecomunicações 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

MEC – Ministério da Educação  

NIES – Núcleo de Informática na Educação Superior 

NTE – Núcleo de Tecnologia Educacional 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PLANIN – I Plano Nacional de Informática 

PNTC – Programa Nacional de Treinamento em Computação 

PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação  

PRONINFE – Programa Nacional de Informática na Educação 

SEI – Secretaria Especial de Informática 

SEINF/MEC – Secretaria de Informática do Ministério da Educação 

SEF – Secretaria de Ensino Fundamental 

SEED – Secretaria de Educação a Distância 

SEE/RJ – Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

SG/MEC – Secretaria Geral do Ministério de Educação 

TIC  - Tecnologias da Informação e das Comunicações 

UNIREDE – Universidade Virtual Pública no Brasil 
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