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RESUMO:  

Este artigo busca apresentar contribuições presentes no contexto do ensino à distância, 

especificamente no ensino de música, apresentando uma abordagem sucinta sobre o 

campo emergente dessa modalidade educacional na contemporaneidade, baseando-se na 

atuação do tutor na área da educação musical à distância se contrapondo em alguns 

momentos à tutoria presencial. Este trabalho foi produzido através de uma pesquisa 

bibliográfica mostrando discussões e contribuições de autores que tratam sobre a 

necessidade da participação de uma tutoria atuando como mediadora e facilitadora dos 

processos de ensino-aprendizagem na educação musical, junto aos alunos e professores. 

Em função disto, procurou-se apresentar características do profissional em tutoria e 

discutir concepções sobre o mercado de trabalho, bem como suas implicações 

concernentes ao exercício da atuação do tutor em prol dos discentes, em parceria com um 

professor formador. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino a distância.  Educação musical. Tutoria em música.. 

 

 

COLLABORATIVE PERSPECTIVES FOR TRAINING IN MUSIC IN 

DISTANCE EDUCATION: A REFLECTION ABOUT THE MARKET AND 

PERFORMANCE IN TUTORING 

ABSTRACT: 

This article seeks to present contributions present in the context of distance learning, 

specifically in music teaching, presenting a succinct approach on the emerging field of 

this educational modality in contemporary times, based on the performance of the tutor 

in the area of distance music education as opposed to a few moments to face-to-face 

tutoring. This work was produced through a bibliographic research showing discussions 

and contributions of authors who deal with the need for the participation of tutoring acting 

as a mediator and facilitator of the teaching-learning processes in music education, with 

students and teachers. As a result, we sought to present characteristics of the professional 

in tutoring and discuss conceptions about the labor market, as well as their implications 

 
53 Mestrando em Ensino/Posensino (UERN/UFERSA/IFRN). Professor Tutor da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte (UERN). Lattes: http://lattes.cnpq.br/0887996777227805. E-mail: Johnnyalfhguitar25@yahoo.com.br 

http://lattes.cnpq.br/0887996777227805
mailto:Johnnyalfhguitar25@yahoo.com.br
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regarding the exercise of the tutor's role on behalf of the students, in partnership with a 

teacher teacher. 

KEYWORDS: Distance learning. Musical education. Music tutoring. 

 

INTRODUÇÃO 

A princípio, para tratarmos da atuação dos tutores e sua atuação no espaço de 

ensino, é importante esclarecer que essa função tem sua implicação baseando-se na 

resolução  na FNDE/CD/Nº 044, de 2006 bem como na resolução CD/FNDE nº 26, de 

2009, onde elenca os tipos de profissionais que são selecionados nas instituições públicas 

de ensino superior, tendo esses, formação em nível superior e sendo exigido uma 

experiência mínima de um ano de atuação em ensino.  

Exige-se também que esses tutores sejam professores, de preferência, 

licenciados em música. Ainda como característica específica, o tutor estará responsável 

por uma disciplina a cada bimestre ou semestre, interagindo online ou presencialmente 

em seu polo de atuação, de acordo com a modalidade ao qual ele se habilitou 

Como competência atribuída à função de tutor, eles são responsáveis pelo 

monitoramento e desempenho dos estudantes, auxiliando-os através da correção de 

tarefas e feedbacks sobre as dúvidas e situações apresentadas por eles, estando sob a 

supervisão e orientação do professor formador (ABREU-E-LIMA; ALVES, 2011). 

No contexto da tutoria em música, esta pesquisa busca tratar sobre a atuação do 

tutor no ensino da educação musical à distância e presencial, através do uso de suportes 

tecnológicos em evidência e a ascensão destas para o campo da educação musical.  

Esta abordagem constantemente vem sendo discutida em fóruns de pesquisa, 

congressos voltados à área da educação e afins, contudo, com o avanço da tecnologia, os 

educadores e  cenário educacional nesta área tem visto esta introdução com bons olhos e 

tem se apropriado dessa modalidade para que por meio dela obtenha-se melhores 

resultados e uma visão mais ampla da expansão do do estudo da música por meio delas. 

No âmbito acadêmico, instituições do ensino superior tem abraçado a ideia do 

uso desses recursos tecnológicos ao seu favor, sendo avaliado como imprescindíveis para 

a modalidade de ensino EaD por estas instituições, inclusive nas escolas especializadas 
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em música, pois as tecnologias atuais e a expansão de novas formas de se estudar, 

permitem fazer com que as pessoas estudem no conforto do lar, permitindo a flexibilidade 

de horários disponíveis que estas pessoas possuem, são formas de atrair novos estudantes 

às suas instituições, tendo em vista que se tratando da educação infantil e ensino 

fundamental, essa demanda tem aumentado de acordo com a própria tendência do 

mercado tecnológico educacional.  

Com vistas a esse novo olhar, podemos dizer que estamos constantemente 

buscando viver na sociedade em busca de informação e do conhecimento. 

 Em linhas gerais, este trabalho busca através de uma pesquisa bibliográfica no 

âmbito do EaD, explorar o perfil e descrever características de uma tutoria neste contexto, 

bem como uma abordagem sucinta sobre a tutoria presencial e apresentarmos algumas 

singularidades de cada campo de atuação. 

Em definição simples, segundo Martins (2003, p. 7) diz que “A palavra tutor traz 

implícita a figura jurídica outorgada pela lei, isto é, tutela e defesa de uma pessoa menor 

ou necessitada em sua primeira concepção”, baseado nesta premissa, vemos que o título 

de tutor carrega uma função de guardador e responsável por alguém, que traduzindo isso 

ao campo da educação.  

Souza (2009, p. 1) ressalta que “nesse processo, cabe ao tutor acompanhar as 

atividades discentes, motivar a aprendizagem, orientar e proporcionar ao aluno condições 

de uma aprendizagem autônoma”. Ele seria a pessoa responsável em auxiliar um 

indivíduo a trilhar o caminho do conhecimento, buscando sempre ajudá-lo, mostrando 

como e quais os passos que o estudante precisa dar e por onde prosseguir, para que ele 

tenha uma vida acadêmica consolidada e ao mesmo tempo em constante construção.  

Martins (2003) ainda complementa dizendo que o tutor é o “orientador de 

aprendizagem do aluno solitário”, que em sua trajetória existem muitas situações que 

levam ao aluno a desmotivação, a falta de compreensão de determinado assunto, e por 

vezes, ele se sente inseguro ou tímido para conversar com o professor, expondo suas 

dúvidas e suas inquietações acerca do que lhe foi proposto como desafio na disciplina.  

Outra característica forte presente que surge dessa desmotivação se encontra no 

“querer desistir por falta de estímulo”, ou até mesmo por falta de incentivo dos familiares 
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que passam por situações adversas, típicas de um convívio familiar conturbada e de 

conflitos, essa atuação de tutoria muitas vezes perpassa os moldes das suas atribuições e 

passa a ser sensível aos problemas dos alunos, buscando soluções dentro de seus limites 

que possam contribuir para evitar a evasão dos alunos. Flemming (2002), corrobora que, 

[...] o atendimento ao aluno de forma ágil e competente é importante 

para a manutenção do mesmo em cursos à distância. A falta de 

informações ou a demora em responder perguntas formuladas pelos 

alunos pode comprometer todo o processo ensino-aprendizagem e 

pode, muitas vezes, até levar o aluno à desistência (FLEMMING, 2002, 

p. 6). 

 

CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES DE TUTORIA EM MÚSICA 

A atuação do tutor em música, independentemente de ser presencial ou à 

distância, deve acontecer de forma que ele possa contribuir para o estímulo no 

aprendizado dos alunos, contribuindo também através da motivação, fazendo com que os 

alunos possam seguir o processo de formação pessoal, bem como, na construção de sua 

formação autônoma.  

Neste sentido, quando falamos de autonomia, dizemos que o processo de 

produção do conhecimento gerado pelo estudo desses alunos irá proporcionar-lhes uma 

proficiência, sendo esta, a capacidade de executarmos determinadas ações utilizando o 

mínimo de esforço físico ou intelectual, e que consequentemente irá gerar neles a 

autonomia, permitindo com que eles possam desenvolver as tomadas de decisão nas mais 

diversas situações de aprendizado, bem como na vida em sociedade. Segundo 

Emerenciano, Sousa e Freitas (2012) corroboram que,  

a tarefa do tutor é marcada pelo trabalho de estruturar os  componentes  

de  estudo  ao  orientar, estimular e provocar o participante a construir 

o seu próprio saber. Sua marca dominante é a construção do saber pelo 

acadêmico e, é ele que estimula a busca e o posicionamento pessoal 

sobre o tema focalizado, a interação e o desenvolvimento do 

pensamento crítico, julgamento e autonomia (EMERENCIANO, 

SOUSA, FREITAS, 2012, s/p). 

Ainda sobre as características esperadas de um tutor, segundo Barbosa e 

Rezende, eles dizem que esse profissional, 

[...] deve planejar as suas ações, visando à capacitação do aluno na 

busca do seu próprio conhecimento e do domínio de um conjunto de 

técnicas no que se refere à pesquisa e à construção de sua autonomia. 
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Na construção do conhecimento, a tutoria contribui na estruturação dos 

estudos, estimulando e instigando o participante a construir o seu 

próprio saber (BARBOSA; REZENDE, 2004, s/p). 

 

TUTORIA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA EM MÚSICA 

As características que se diferem na atuação do tutor EaD em música, se 

contrapondo à tutoria presencial evidentemente pode ser explicitada pela própria relação 

no convívio com os alunos.  

Na tutoria presencial o contato físico que existe entre tutor e alunos, possibilita 

uma construção de socialização e interação, demonstrando um vínculo de confiança e 

companheirismo, tendo em vista de que certamente esta relação somente se traduzirá na 

prática se a atuação do tutor for de fato atendida em todas as atribuições conferidas a ele.  

Gohn (2011a), afirma que essa relação contribui para a construção e socialização 

que pode ser constituída por meio das atividades propostas, sendo no campo da música, 

as disciplinas específicas que estimulam uma interação significativa, como as práticas em 

conjunto ou as formações de bandas e naipes de instrumentos de sopro. O contato e o 

lugar de realização dessas interações podem também serem constituídos como lócus de 

interação entre alunos, professores e tutores. 

Martins (2003, p. 9) em contextos gerais da atuação do tutor, elenca algumas 

dessas atribuições, dizendo que “como educador que é, além de sua formação teórica e 

metodológica, ao tutor são requeridas certas qualidades como maturidade emocional, 

capacidade de liderança, bom nível cultural, capacidade de empatia, cordialidade e 

habilidade para ouvir”. 

Além de todas essas atribuições conferidas ao tutor, complementando, Oliveira 

(2012, p. 15), diz que “o tutor é aquele que aproxima o aluno dos conteúdos do curso 

ministrado e do próprio conteúdo tecnológico, necessário ao trânsito autônomo em 

ambientes virtuais de aprendizagem”. além do auxílio ao conteúdo ministrado em relação 

à tutoria em música, segundo Gohn (2011b), os tutores muitas vezes, ainda utilizam parte 

dos seu tempo de atuação, auxiliando os alunos com questões que envolvem o próprio 

uso das tecnologias e não musicais, embora seja importante que o aluno tenha esse 

domínio, essas intervenções contribuem para um processo lento. 



 

254 

 

Na tutoria à distância, o fortalecimento e a expansão dessa modalidade de ensino 

permitiram a construção de um novo pensamento acerca dos limites do ensino e 

aprendizagem, e da aquisição de conhecimento em todos os campos, como afirma Dória 

(2006, p. 03), através da Educação à Distância “[...] o conhecimento passou a morar na 

ponta dos dedos de qualquer cidadão”. 

Além da adesão à aprendizagem por meio do ensino em sistema remoto 

promovida pelas universidades européias e como conseguinte, as brasileiras, a liberdade 

concedida pela proposição dessa nova modalidade fez com que se abrisse um leque de 

opções em faculdades particulares e universidades privadas, que aderiram ao programa 

de ensino EaD e proporcionaram ao mercado uma maior atração pela profissionalização, 

contribuindo para que as pessoas buscassem qualificação e títulos acadêmicos exigidos 

por esse mercado, que, consequentemente, neste novo cenário, passou-se a exigir uma 

reformulação nas grades curriculares e políticas educacionais das instituições de ensino, 

contrastando ao modelo de ensino adotado  em períodos anteriores da história da 

educação no Brasil e no mundo.  

 

CENÁRIO DE MERCADO PARA TUTORIA     

Notadamente, em todo segmento profissional o mercado vem exigindo mão de 

obra qualificada, e em detrimento disso, a cada ano que passamos, ele tem exigido mais 

dessa qualificação, este cenário se projeta em seus mais diversos campos de atuação. Não 

diferente no contexto acadêmico, este, funciona da mesma forma, porém com foco na 

participação do tutor nos espaços acadêmicos, também exige-se uma formação técnica ou 

de nível superior em área de conhecimento específico, isso irá depender das exigências 

de qualificação que cada instituição exige, bem como  o perfil que eles buscam em suas 

especificidades. Oliveira (2013), contribui que, 

o  Tutor,  no  contexto  da EAD,  não  é  apenas  um  mediador entre  

aluno e  o  conhecimento,  daí  a  necessidade  de  uma formação 

acadêmica qualificada, para assumir esse  grande papel,  e  ainda,  estar  

preparado para lidar com as questões educacionais e administrativas 

(OLIVEIRA, 2013, p. 28). 

Sobre essas qualificações exigidas pelo mercado de trabalho no âmbito 

acadêmico, ainda é solicitado por algumas instituições que além da formação acadêmica 
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de nível superior em área específica, o tutor necessite ter uma formação complementar na 

área, pois terá a responsabilidade de estar auxiliando outro professor formador que estará 

liderando diversas turmas, estas qualificações tanto estas são exigidas para ingresso à 

vaga quanto no decorrer de sua atuação. Portanto, a importância da qualificação do tutor, 

seja ele presencial ou à distância, é essencial para oferecer um melhor auxílio aos 

estudantes que necessitam. 

Ainda, acerca da tutoria e da formação do profissional, para atuar na área 

acadêmica, além de haver a exigência do conhecimento e uso de tecnologias educacionais 

em sua atuação, essa prática recai também para os professores e até mesmo para os alunos 

que, diretamente, utilizarão os recursos advindos dessas tecnologias, necessitando se 

atualizarem e buscarem novas  experiências por meio da utilização de softwares 

educacionais. Carvalho (2010). 

Martins (2003, p. 3-4) diz que nas instituições tanto “cobra-se a qualificação do 

desempregado, para que possa conseguir um emprego, assim como se cobra a 

qualificação do empregado para que possa ser mantido no posto”. Essa prática torna-se 

uma via de mão dupla, que, de acordo com a proposição preconizada por Martins (2003), 

caracteriza uma instabilidade na atuação profissional, criando assim, ponto de 

divergência acerca da formação do profissional para continuar atuante e da necessidade 

que o mercado tem, pelo profissional que ainda não tem uma formação específica na área 

ao qual pretende atuar. 

Martins (2003, p. 9) elenca algumas dessas atribuições, dizendo que “como 

educador que é, além de sua formação teórica e metodológica, ao tutor são requeridas 

certas qualidades como maturidade emocional, capacidade de liderança, bom nível 

cultural, capacidade de empatia, cordialidade e habilidade para ouvir”. 

Além de todas essas atribuições conferidas ao tutor, complementando, Oliveira 

(2012, p. 15), diz que “o tutor é aquele que aproxima o aluno dos conteúdos do curso 

ministrado e do próprio conteúdo tecnológico, necessário ao trânsito autônomo em 

ambientes virtuais de aprendizagem”. além do auxílio ao conteúdo ministrado em relação 

à tutoria em música, segundo Gohn (2011b), os tutores muitas vezes, ainda utilizam parte 

dos seu tempo de atuação, auxiliando os alunos com questões que envolvem o próprio 
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uso das tecnologias e não musicais, embora seja importante que o aluno tenha esse 

domínio, essas intervenções contribuem para um processo lento, porém contínuo. 

Na tutoria à distância o fortalecimento e a expansão dessa modalidade de ensino 

permitiram a construção de um novo pensamento acerca dos limites do ensino e 

aprendizagem, e da aquisição de conhecimento em todos os campos, como afirma Dória 

(2006, p. 03), através da Educação à Distância “[...] o conhecimento passou a morar na 

ponta dos dedos de qualquer cidadão”. 

Além da adesão à aprendizagem por meio do ensino em sistema remoto 

promovida pelas universidades européias e como conseguinte, as brasileiras, a liberdade 

concedida pela proposição dessa nova modalidade fez com que se abrisse um leque de 

opções em faculdades particulares e universidades privadas, que aderiram ao programa 

de ensino EaD e proporcionaram ao mercado uma maior atração pela profissionalização, 

contribuindo para que as pessoas buscassem qualificação e títulos acadêmicos exigidos 

por esse mercado, que, consequentemente, neste novo cenário, passou-se a exigir uma 

reformulação nas grades curriculares e políticas educacionais das instituições de ensino, 

contrastando ao modelo de ensino adotado  em períodos anteriores da história da 

educação no Brasil e no mundo.  

 

 CONCLUSÃO 

 Por fim, entende-se que a participação de uma tutoria à distância ou presencial, 

de acordos com as contribuições de pesquisadores da área nestes contextos, é vista como 

indispensável para o campo do ensino de música, mostrando que a atuação desta tutoria 

como mediadora pedagógica, comprometida com o apoio aos alunos e a busca por um 

ensino de qualidade, pode ser, sem dúvida, um diferencial para a (re)construção e 

desenvolvimento da educação musical.      
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