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APRESENTAÇÃO

Educação e tecnologias: experiências, desafios e perspectivas – Vol. 
III, coletânea de vinte capítulos que une pesquisadores de diversas instituições, 
corresponde a obra que discute temáticas que circundam a educação e as tecnologias.

Os textos aqui relacionados versam sobre inúmeras vertentes do universo 
educacional a partir do entrelaçamento com as tecnologias, estas que, no cenário 
atual, correspondem ao maior desafio no reinventar da prática docente. Inicialmente, 
temos contribuições sobre tecnologia digital e interface com a cultura local e o 
mundo globalizado. A realidade dos jogos também é evocada a partir do olhar da 
neuropsicopedagogia. Mais à frente, temos uma série de discussões que permeiam 
a realidade das tecnologias da informação e da comunicação, as TIC’s. As referidas 
tecnologias são dialogadas com as mais vastas áreas do saber, bem como os níveis 
de ensino que temos, desde o ensino médio ao superior.

Prática docente também corresponde a questão suscitada, assim como a 
formação do profissional professor e o momento curricular. Há ainda intervenções que 
abordam o ensino a distância como espaço de diversidade e até mesmo problematizam 
fatores com o fito de buscar explicações para a evasão nesse segmento educacional.

Tenham ótimos diálogos!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos
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RESUMO: O artigo em questão faz uma 
abordagem que trata sobre o ensino de 
Filosofia e as Tics e sua relevância para 
o campo educacional na construção da 
aprendizagem significativa, analisando 
criticamente as concepções tecnológicas na 
educação, ensino e na Filosofia que contribuem 
para as práticas educacionais, visando ainda 
analisar as construções sociais inerentes à 
cultura, recriando continuamente a liberdade 
humana, educando o homem, o cidadão e o 
indivíduo. Assim o objetivo deste trabalho é 
tratar das ferramentas que podem contribuir 
como uma representação que se baseia numa 
reflexão pratica buscando alcançar meios que 
correspondam aos questionamentos que a 
Filosofia nos problematiza, através de meios 

que favoreçam atender a um caráter significativo 
ás aprendizagens. Para esse trabalho, 
buscamos realizar um estudo bibliográfico e 
uma revisão sistemática em diversas fontes 
de pesquisa para referenciar o tema. Assim, a 
análise demonstrou a viabilidade de um estudo 
relacionado à tecnologia vinculado ao ensino 
de Filosofia colocando-se de forma reflexiva, 
critica diante dos problemas costumeiramente 
encontrados, como: prejuízo de interpretação, 
construção de conceitos e intertextualização do 
contexto social do aluno.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia; Filosofia; 
Ensino; Aprendizagem; Ferramentas. 

PHILOSOPHY TEACHING AND ITS 
RELATIONSHIP TO TECHNOLOGY IN A 
MEANINGFUL LEARNING APPROACH

ABSTRACT: This article deals with the teaching 
of philosophy and Tics and their relevance 
to the educational field in the construction of 
meaningful learning, analyzing critically the 
technological conceptions in education, teaching 
and philosophy that contribute to educational 
practices, aiming at Still analyze the social 
constructions inherent to culture, continually 
recreating human freedom, educating man, the 
citizen and the individual. Thus the objective 
of this work is to deal with the tools that can 
contribute as a representation that is based 
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on a practical reflection seeking to reach means that correspond to the questions 
that Philosophy problematizes us, through means that favor to attend a significant 
character to the learning. For this work, we seek to carry out a bibliographic study 
and a systematic review in several sources of research to refer the theme. Thus, the 
analysis demonstrated the feasibility of a study related to the technology linked to 
the teaching of philosophy, placing itself in a reflexive, critical way in the face of the 
problems usually found, such as: impairment of interpretation, construction of concepts 
and intertextualization of the social context of the student.
KEYWORDS: Technology; Philosophy; Teaching; Learning; Tools.

1 |  INTRODUÇÃO 

O cenário atual da educação brasileira vem passando por transformações para 
se adaptar às necessidades existentes, na LDB 9394\96, na proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, e mais recentemente a proposta de intensa discussões na 
Reforma de Ensino Médio através da Medida Provisória 746\2016. Estas mudanças 
nos fazem refletir nos desafios contemporâneos do aluno do século XXI no qual 
percebemos que o mundo está constantemente em mudanças e o espaço acadêmico 
precisa corresponder às necessidades emergentes do aluno e do professor. Como 
aponta Schom (2000), o professor necessita ter uma pratica profissional reflexiva.

Segundo Sacristan (2005): “o mundo mudou, os alunos também. Teremos de 
alterar nossas representações do mundo e do aluno”. A ressignificação histórica do 
aluno precisa ser levada em conta, pois a presença da “cultura experiencial” dos 
alunos na escola que requer um novo olhar mais próximos das “rotinas escolares”. 
De acordo com Tardiff (2002) constituem-se em fenômenos fundamentais de caráter 
de temporalidade, ou seja, agir no tempo e com o tempo. 

Segundo, o artigo 22 da LDB, a educação básica tem por finalidade desenvolver 
o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
Sendo assim, se faz necessário oportunizar a compreensão e análise de problemas 
relacionados à didática na ótica de que devemos, enquanto docentes, estar em 
continuo processo de formação continuada e atentos sobre a necessidade do contexto 
social dos discentes. (BRASIL, 1996).

Heidegger (2007),Sacristan (2005) e Focault (1988), discutem questões éticas 
e políticas, o impacto nas culturas, a relação da Tecnologia com o poder, fatores de 
extrema importância quanto a ressignificação da história do aluno. 

Segundo Kenski(2008) as tecnologias são tão antigas quanto a espécie 
humana, pois foi em detrimento da criatividade humana que deu-se origem as mais 
diferenciadas tecnologias.

Para Kenski (2003, p18), segundo o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbaganano 
(1982): “a tecnologia é o estudo dos processos técnicos de um determinado ramo de 
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produção industrial, ou de mais ramos.” Assim, a tecnologia envolve todo um conjunto 
de técnicas empregadas para o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas. 

2 |  TECNOLOGIA E CIÊNCIA VOLTADAS PARA A APRENDIZAGEM 

Para Focault (1988) não cabe mais ao intelectual continuar exercendo o seu 
poder pelo saber, com mudanças significativas na “ligação entre teoria e prática”, 
agora situam condições concretas de trabalho, de vida. O autor trata o agir pedagógico 
comunicativo, os diferentes saberes populares, científicos, econômicos, sociais, 
políticos,culturais e simbólicos, ou seja, uma ressignificação reflexiva de saberes.

Neste contexto, é necessário termos um olhar ampliado à base filosófica que 
será edificada ao aluno do ensino fundamental para que este traga para sua vida 
acadêmica suas experiências significativas visando analisar, avaliar e formar sua 
opinião de forma sólida e consistente partindo de sua realidade e as contribuições da 
Filosofia. 

Diante do exposto, se faz necessário se repensar como orientar os trabalhos 
de sala de aula valorizando o entendimento pessoal, compatibilidade filosófica como 
um novo olhar, frente ao contexto atual dos alunos das escolas contemporâneas 
trazendo novidades e possibilidades interativas, incentivando-os a serem reflexivos, 
comprometidos, diversificar, despertar o interesse para o aprendizado dos conteúdos 
de forma dinâmica e participativa, tornando assim pertinente o interesse de pesquisar 
esta temática,para tornar a disciplina e a sala de aula cada vez mais atraentes para 
nossa clientela. 

O ensino de filosofia não se constitui de transmissão de saberes, mas reflexão 
de saberes, neste contexto a relevância da transdisciplinaridade no ensino da filosofia, 
pois é congruente ao uso de tecnologias digitais na educação, para minimizar os 
entraves pedagógicos da sala de aula, onde alinhado à filosofia proporciona ao aluno 
se posicionar de maneira critica reflexiva e construtiva refletindo sobre as abordagens 
dos problemas cotidianos, pois este deve agir em um espaço vivo, de interações do 
contexto social com a realidade humana, valores colaborativos, reafirmando o uso 
de tecnologias, responsabilidades compartilhadas e à realidade externa à escola. 
(CHAUÍ, 2003).

Neste contexto, podemos elencar as várias contribuições dos recursos e 
ferramentas tecnológicas na educação, entretanto como educadores precisamos 
comungar das mesmas propostas do uso e relevância da contribuição destes 
recursos. O professor precisa saber utilizar as ferramentas propostas e propor aos 
alunos previamente um acordo para o uso destes recursos para que tenhamos êxito 
neste uso e que todos os envolvidos no âmbito escolar estejam alinhados ao mesmo 
propósito. Desta forma, sugerimos uma preparação previa, bem planejada com os 
alunos e corpo docente e que sejam firmados acordos ou regras de convivência para 
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que o uso das ferramentas sejam com foco ao desenvolvimento da aprendizagem.
Sendo assim, o uso do celular na sala de aula será de grande importância, pois 

amplia o alcance e a equidade em educação, pode assistir alunos com deficiência, 
melhora a comunicação, afinal nossos alunos conhecidos como nativos digitais fazem 
uso de internet, celular, MP3, Ipode, entre outros e requer também do professor que 
este esteja preparado para uso destas tecnologias em sala de aula, para Rörig e 
Backes (s.d., p.3);

O professor também necessita de atualização permanente, buscar sempre 
informações, saber o que está acontecendo, estar consciente da relação entre 
os diferentes saberes. Saber somente sobre a sua área de atuação não é mais 
suficiente para atender as necessidades dos alunos. Isto não quer dizer que o 
professor precise saber tudo, mas sim, saber o que o aluno quer conhecer. O 
processo educativo precisa estar vinculado ao contexto social, em que o sujeito - 
aluno - está inserido. Isso irá implicar em conhecer e usar instrumentação eletrônica, 
bem como outros recursos pedagógicos.

As tecnologias na educação vem contribuir de forma somativa, possibilitando 
à cidadania digital, a interatividade através das mídias sociais em aplicativos e 
principalmente devemos pontuar as boas práticas online. Outro aspecto importante é 
levar o aluno do ensino fundamental a refletir sobre estes benefícios em seu contexto 
escolar e dar crédito ao autor, citar fontes das pesquisas na web, para assim, evitar 
o plágio. No entanto, o professor é o mediador que auxilia o aluno a desenvolver 
competências, e a compreensão do conhecimento, desta forma, a tecnologia na 
educação vai muito além de processos digitais, considerando a postura que o aluno 
adota diante de um cenário vasto de oportunidades para ampliar seus conhecimentos e 
quiçá, buscar conhecer o mundo. Temos uma ferramenta importantíssima que precisa 
ser bem apresentada aos nossos alunos, pois precisa ser utilizada com qualidade e 
moderação, visando os limites apresentados na escola e na família, pois a saúde é 
outro ponto importante para não conceder o uso exagerado e utilizar sempre com 
segurança, buscando sites seguros.

De acordo com Moran (2012, p. 18), em seu artigo “a Integração das Tecnologias 
na Educação”:

As tecnologias chegaram à escola, mas estas sempre privilegiaram mais o 
controle, a modernização da infra-estrutura e a gestão do que a mudança. Os 
programas de gestão administrativa estão mais desenvolvidos do que os voltados à 
aprendizagem. Há avanços na virtualização da aprendizagem, mas só conseguem 
arranhar superficialmente a estrutura pesada em que estão estruturados os vários 
níveis de ensino. Apesar da resistência institucional, as pressões pelas mudanças 
são cada vez mais fortes. As empresas estão muito ativas na educação on-line e 
buscam nas universidades mais agilidade, flexibilização e rapidez na oferta de 
educação continuada. Os avanços na educação à distância com a LDB e a Internet 
estão sendo notáveis. A LDB legalizou a educação à distância e a Internet lhe tirou 
o ar de isolamento, de atraso, de ensino de segunda classe. A interconectividade 
que a Internet e as redes desenvolveram nestes últimos anos está começando a 
revolucionar a forma de ensinar e aprender.
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É evidente que as escolas precisam estar estruturadas para que essa 
interconectividade aconteça a contento. 

O uso de ferramentas tecnológicas como games, mídias sociais, skype, 
aplicativos móveis e youtube são muito importantes e de fácil utilização.Em caso 
de tablets, smartphones e computadores, o seu uso beneficia o desenvolvimento 
cognitivo do aluno e no Ensino Fundamental fortalece e estimula o uso da leitura e 
escrita, desenvolve a coordenação motora. 

3 |  CONTEXTO HISTÓRICO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS  

No campo educativo, a história da tecnologia se desenvolveu nos Estados Unidos 
a partir da década de 1940. A tecnologia foi utilizada visando formar especialistas 
militares durante a Segunda Guerra Mundial e, para alcançar tal objetivo, foram 
desenvolvidos cursos com o auxílio de ferramentas audiovisuais. Como matéria 
no currículo escolar, a tecnologia educacional surgiu nos estudos de educação 
Audiovisual da Universidade de Indiana, em 1946. O uso dos meios audiovisuais com 
um intuito formativo constituiu o primeiro campo especifico da tecnologia educativa 
e desde então tem sido uma área permanente de investigações. (ALTOÉ & SILVA, 
2005). 

No decorrer das décadas houve um grande avanço no desenvolvimento das 
tecnologias dos meios de comunicação de massa no âmbito social. A "revolução 
eletrônica", sustentada em um primeiro momento pelo rádio e pela televisão, foi 
fundamental para que houvesse uma revisão dos padrões de comunicação. A década 
de 1970 foi o marco inicial do desenvolvimento da informática, com o emprego de 
computadores utilizados para fins educativos.

A entrada das tecnologias digitais no processo educativo envolve transformações 
pedagógicas na prática e na formação do professor. Assim, há diversas maneiras de 
compreender a tecnologia. Para algumas pessoas, é fruto do conhecimento cientifico. 
Para outras é algo que surgiu gradativamente para facilitar a vida do homem. Porém, 
é importante compreendê-la de forma ampla, como um artefato, criado pelo homem, 
como método ou técnica, objetivando tornar o trabalho do homem mais leve, assim 
como a sua locomoção e comunicação. 

A tecnologia no decorrer de todo o processo histórico da humanidade esteve 
presente como fator que proporcionou desenvolver o homem até o estágio que se 
encontra nos tempos atuais. Logo, a tecnologia é inerente à humanidade e tão antiga 
quanto esta. 

Sobre este aspecto, Kenski (2007, p.21) nos fala que:

A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias desenvolvidas e 
empregadas em cada época. Diferentes períodos da história da humanidade são 
historicamente reconhecidos pelos avanços correspondentes. 
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Neste aspecto, observa-se o quanto é importante a abordagem do contexto 
histórico das tecnologias e sua contribuição para o campo educacional e inclusivo 
das tecnologias da informação. 

4 |  CONTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS E FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NO 

ENSINO DE FILOSOFIA

Diante de toda essa abordagem, podemos propor na prática do Ensino de 
Filosofia que venhamos inserir em nossa Metodologia, além das Aulas Expositivas e 
dialogadas; pesquisas sobre os temas abordados sugerindo o uso em games, vídeos 
e fotos. Além dos textos filosóficos, Seminários, pesquisas bibliográficas, uso de 
músicas, poesias, literaturas e filmes, a utilização das ferramentas tecnológicas já 
citadas anteriormente vem dinamizar o estudo da Filosofia no Ensino Fundamental, 
através de tecnologias a serviço da educação.

Portanto, faz-se necessário e relevante o uso deste recurso, pois no Ensino da 
Filosofia podemos utilizar em sala de aula vários aplicativos gratuitos como;

I-Filosofia -Andurin: 
Apresenta a história filosófica e todas as correntes filosóficas da humanidade 

e caracteriza o ceticismo, realismo, empirismo, racionalismo, idealismo, positivismo, 
pragmatismo, fenomenologia, hermenêutica, dogmatismo, estruturalismo, 
existencialismo, criticismo, objetivismo, subjetivismo, materialismo, historicismo, 
solipsismo 

Seu uso é pertinente porque está em português, traz informações sobre cada 
corrente, apresenta índice de acordo com cada temática para orientar os estudos, 
traz os autores relevantes de cada corrente que pode dinamizar o estudo em sala de 
aula ou fora desta.

II-Filosofia Gratuita – CrieApp 
Traz pequenos textos de Filosofia,seguidos de imagens de alguns autores, 

com sua relevância,apresenta crítica cultural e textos técnicos de filosofia. O seu 
uso possibilita o aluno conhecer vários filósofos e seu pensamento e ainda pode 
compartilhar com as pessoas. Uma forma dinâmica de conhecer alguns filósofos e 
seus pensamentos.Temos a opção de acessar frases, textos, livros, vídeos, fotos, de 
forma dinâmica, pois é um recurso a mais, do livro de filosofia e dos textos abordados 
previamente pelo professor.

Permite fazer comentários no aplicativo e compartilhar como mensagem, através 
do Bluetooth, e-mail, gmail e whatsApp. Como o aplicativo encaminha o endereço 
eletrônico, podemos fazer um print e encaminhar a imagem. Observa-se que podemos 
dinamizar de forma significativamente a turma.

III-Dicionário Filosófico –InnovApps
Pequeno Dicionário de Filosofia, para aprender e consultar termos filosóficos 
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IV-Grandes Pensadores Grátis –DevMob
Várias frases de grandes autores, onde o aluno poderá “favoritar” –pôr como 

favoritas, as que mais gostar.Traz como Pensamentos do Dia.
V-CEEJA Filosofia Felix- Rodrigo Pereira Mendes 
Trazem vários textos, em seguida uma interpretação de 05 questões de múltipla 

escolha e o aluno vai escolher a resposta correta e depois faz a conferência e ele dá 
a nota. Muito bom para trabalhar interpretação textual.Após o aluno se cadastrar ele 
poderá ter acesso ao gabarito das questões.

VI-ANPOF MULTIMEDIA DESIGN STUD 
Aplicativo oficial da Associação Nacional de Pós Graduação em Filosofia. Este 

aplicativo destina-se aos professores para estarem constantemente informados quanto 
publicações em revistas, bolsas de estudo mestrado,doutorado e pós doutorado tudo 
na área de Filosofia.

Para os educadores que possuem um domínio maior com as ferramentas 
tecnológicas, além de aplicativos conforme citados anteriormente, propomos, 
quatro opções de uso, parte integrante no material e-boock de Cristiane Mendes 
Netto (2016), Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) de site http://www.senated.com.br/E_BOOK_SENATED_30_
FERRAMENTAS.pdf

O uso do Animoto: Os vídeos oferecem excelentes contribuições para as 
práticas de ensino. Com o Animoto podemos fazer a criação de vídeos com fotos 
ou outros tipos de imagens de forma online, sem a necessidade de instalação de 
programas sofisticados. Os vídeos criados podem ser compartilhados em redes 
sociais, enviados por e-mail e inseridos em sites e blogs, para contribuir com as 
metodologias de ensino e aprendizagem.

A TubeCatcher:salva arquivo de vídeo do Youtube para apresentar em uma 
aula sem ter que estar conectado à internet, é indicado tanto para o professor quanto 
para o aluno que tem a oportunidade de rever o vídeo quantas vezes quiser.

Edmodo:é uma plataforma gratuita, para o gerenciamento da aprendizagem. 
Pode ser considerada um Ambiente Virtual de Aprendizagem e o seu uso pode ser 
feito totalmente online, sem necessidade de instalações em servidores locais.

GoConqr:ferramenta para indicar aos alunos para criarem seus materiais de 
estudo de forma individual ou em grupo. Para os professores favorece na disponibilidade 
de materiais digitais que podem ser adotados para complementar os conteúdos de 
ensino. O interessante é que oferece ferramentas para apoio ao estudo como Mapas 
Mentais, Notas, Flashcards, Notas e Quizzes e permite que todos esses recursos 
sejam compartilhados com outros usuários, favorecendo a colaboração online. O uso 
é gratuito, via internet, para os usuários que se registram no site.
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5 |  CONCLUSÃO 

Neste contexto, propõe-se contribuir com os estudos de Filosofia na Educação 
Básica, pautadas em tecnologias digitais com aprendizagens significativas, em 
metodologias que viabilizem a pesquisa, estudos de texto e\ou livros pertinentes 
aos temas, propostas de seminários e técnicas de estudo como planos de estudos, 
uso de mapas conceituais, resumos que valorizem as investigações, favorecendo 
a autonomia partindo da vivência e pesquisa, com pratica pedagógica voltada para 
realidade, necessidade dos alunos de forma globalizada onde a Filosofia tem sua 
fundamentação nas questões essenciais da humanidade.

Necessitamos desenvolver aulas dinâmicas, atrativas com recursos diversos 
que nos oportuniza trabalhar a pesquisa, o uso de ferramentas tecnológicas pelos 
alunos com vistas à pesquisa, trabalhar as culturas de forma dinâmica, interdisciplinar 
e multidisciplinar.
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