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APRESENTAÇÃO

O e-book “A Educação no Âmbito do Político e de suas Tramas” foi pensado de 
modo que pudesse reunir pesquisas sobre educação de diversas partes do Brasil. 
Fazendo um apanhado de discussões atualizadas e apresentando um conjunto de 
resultados e experiências inovadoras, visando contribuir com a educação, sobretudo, 
no âmbito político e suas tramas.

São 122 artigos divididos em 4 Volumes sendo que, no Volume 1, os artigos 
foram reunidos em torno de temáticas voltadas para Educação Infantil, Ensino 
Médio, Educação Superior e Ambiente Virtual de Aprendizagem, totalizando 33 
textos inéditos.

O Volume 2, os temas selecionados foram Educação e Inclusão Escolar e 
Social, Arte e Cultura, Saúde e Educação. São 31 artigos que chamam para um 
diálogo provocante e construtivo. O índice é um convite a leitura.

O Volume 3, são 29 artigos em torno da temática Interdisciplinaridade e 11 
artigos relatando propostas e experiências sobre Administração Escolar.

Fechando esta edição, no Volume 4 trazemos 29 artigos divididos entre as 
temáticas da Formação Continuada, Formação para a Cidadania, Formação Docente 
e Leitura e Educação. 

Sejam bem-vindos ao e-book “A Educação no Âmbito do Político e de suas 
Tramas”.

Willian Douglas Guilherme
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O PROFESSOR ENQUANTO PROFISSIONAL 
ESPECIALISTA E REFLEXIVO: DESAFIOS E 

IMPASSES PARA SE CONSTITUIR COMO DOCENTE 
NA ERA DIGITAL 

CAPÍTULO 32
doi

Mauricio dos Reis Brasão

RESUMO: Esta produção aborda a revisão de 
literatura realizada na pesquisa “Educação e 
Tecnologia”, ainda em construção. Tratamos 
de um estudo bibliográfico e interdisciplinar 
que envolve a formação de professores e as 
tecnologias. Partimos do diálogo teórico entre 
sociedade, cultura e educação, com vistas a 
entender o fenômeno educativo em múltiplas 
relações com a cultura e a realidade social. 
Para tanto, apropriamo-nos das concepções de 
Contreras (2002), Shön (1992), Charlot (2008), 
Teixeira (2009) e Garcia (1999), as quais 
revelam que o desenvolvimento profissional é 
um conjunto de procedimentos e estratégias 
que facilitam a reflexão dos docentes sobre 
as práticas vivenciadas na sala de aula. Elas 
fornecem condições para obter conhecimentos 
práticos (por meio da teoria) e estratégicos (com 
objetivos definidos) para serem capazes de 
aprender com a experiência estabelecida no dia 
a dia. O “ser professor” requer elementos que, 
articulados a outros, permitem a constituição de 
uma identidade docente, a partir de um contexto 
abrangente de vivências e relações políticas, 

culturais e sociais que ocorrem nas interações 
com outros indivíduos, as tecnologias, 
as mídias, as experiências e os saberes 
acumulados e historicamente constituídos. Não 
pretendemos saber se o professor é tradicional 
ou construtivista, mas sim reconhecer como ele 
consegue resolver conflitos e tensões a respeito 
do trabalho e do compromisso com o ensino e 
o ofício de educar. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação e Tecnologia. 
Formação de Professores. Interdisciplinaridade.

TEACHER AS A SPECIALIST AND 

REFLECTIVE PROFESSIONAL: 

CHALLENGES AND DEADLOCKS TO 

CONSTITUTE HIM/HERSELF AS A DOCENT 

IN THE DIGITAL ERA

ABSTRACT: This production addresses the 
literature review carried out in the research 
“Education and Technology”, still under 
construction. We attend an interdisciplinary 
and bibliographic study that involves teacher 
training and technologies. We start from a 
theoretical dialogue between society, culture and 
education, in order to understand the educational 
phenomenon in multiple relationships with culture 
and social reality. Therefore, we appropriated 
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the conceptions of Contreras (2002), Shön (1992), Charlot (2008), Teixeira (2009) 
and Garcia (1999), which reveal that professional development is a set of procedures 
and strategies that facilitate teachers’ reflection on classroom practices. They provide 
conditions to get practical (through theory) and strategic knowledge (with definite 
objectives) to be able to learn from experience established in a daily routine. “Being a 
teacher” requires elements that, articulated with other ones, enable the constitution of 
a teaching identity based on a broad context of political, cultural and social experiences 
and relationships that occur in interactions with other individuals, technologies, media 
and accumulated experiences and knowledge historically constituted. We do not 
intend to know if the teacher is traditional or constructivist, but to recognize how he/
she can resolve conflicts and tensions about work and commitment to teaching and the 
educating occupation.
KEYWORDS: Education and Technology. Teacher Training. Interdisciplinarity.

1 |  INTRODUÇÃO

O professor é o foco central da discussão apresentada nesta memória, bem 
como a sua formação e os processos atrelados a ela. Na contemporaneidade, a 
formação de professores tem sido tão discutida e trabalhada, tomando o professor 
como o grande responsável pelo fluir do saber. 

É nesse sentido, principalmente sobre esse viés significativo, o aprender, 
assim como o saber ensinar, são tomados como o pano de fundo que constitui 
parte das reflexões que aqui estão. Para tanto, apropriamo-nos das concepções de 
José Contreras (2002), Donald Shön (1992), Charlot (2008), Teixeira (2009), Garcia 
(1999), e Freire (1996).

Nosso pressuposto de estudo parte da impressão de que nos cursos de 
formação de professores, esses vêm recebendo uma formação profissional muito 
precária nas disciplinas que irão lecionar e no “saber ensinar”. Outra afirmativa é 
a de que a cultura geral do professorado é frágil. É claro que tudo isso tem a ver 
diretamente com a descaracterização da profissão, inclusive pelas condições de 
trabalho, salário, jornada, carreira. 

Então, nossa primeira inquietação nem é avaliar os conteúdos e as metodologias 
sugeridos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, mas saber se os 
professores estão preparados para entender e trabalhar com os PCNs. Pensamos 
que professor precisa dominar e atualizar-se nos conceitos, noções, procedimentos 
ligados às práticas, e precisa saber fazer, ter capacidade operatória que é saber 
definir objetivos de aprendizagem, saber selecionar atividades adequadas às 
características da classe, saber variar situações de aprendizagem, saber avaliar 
aprendizagens nas várias disciplinas, saber analisar resultados e determinar 
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causas do fracasso, saber participar de uma reunião, ter manejo de classe, saber 
usar autoridade, saber escutar, saber diagnosticar dificuldades dos alunos, usar as 
tecnologias, selecionar informações e didática para uma aprendizagem significativa 
dos conteúdos.

Será que as faculdades e cursos de licenciatura estão ensinando essas coisas, 
claramente contempladas nos PCNs? Atualmente poucos professores dos futuros 
professores têm experiência de magistério com crianças e jovens e se perdem na 
hora de trabalhar o “saber fazer” docente.

Então, nos parece que o desafio dos cursos de formação de professores é 
assentar na sala de aula professores inteligentes e práticos, isto é, capazes de 
dominar a situação de trabalho com boas soluções, com inteligência, com viáveis 
estratégias de ensino. Ser inteligente é você usar o conhecimento de maneira útil 
pertinente, ter soluções, ter ideias, ter senso prático. Mas para isso, é preciso uma 
boa formação. Os professores precisam aprender a buscar informação, adquirir 
ferramentas conceituais para compreender a realidade, ampliar sua cultura geral, 
aprender a lidar competentemente com as práticas de ensinar. São questões 
da didática. Isso precisa estar presente na formação inicial, feita nos cursos de 
formação, e na formação continuada, feita nas próprias escolas ou partir dos 
problemas apontados nas escolas.

Também entendemos necessário que os cursos de formação e as escolas 
planejem estratégias de mudança na mentalidade dos professores em relação às 
formas de trabalho. As transformações na ciência, na noção de conhecimento e do 
processo do conhecimento e da informação, estão afetando muito os métodos e 
procedimentos de ensino. Uma mudança de mentalidade que carece de começar 
na própria organização pedagógica e curricular, nas formas de gestão da escola, 
na elaboração do projeto pedagógico. Os professores mudarão sua maneira de 
ensinar à medida que vivenciarem novas maneiras de aprender e ensinar. O que 
passa pela introdução das tecnologias, em particular de informação – TICs em suas 
práticas.

Não se justifica um ensino que ainda está muito voltado para o olhar do 
graveto riscando o chão. É preciso inovar. Não há como ignorar o mouse apontando 
novas formas de saber e transmissão de conhecimentos. Não como solução única, 
contudo, a que está mais próxima da realidade presenciada pelos alunos.

2 |  A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: PERCEPÇÕES DE JOSÉ CONTRERAS E 

DONALD SHÖN

Quem somos? Donde vimos? Para onde vamos?  Diante desses 
questionamentos, Nóvoa, suscita e provoca reflexões sobre o que significa ser 
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professor, de onde vem e para onde vai esses professores que desempenham um 
papel importante na educação. 

São várias as críticas que Nóvoa aponta a respeito da formação e do perfil dos 
professores que trabalham com o ensino público, considerando a trajetória de vida 
dos sujeitos que se tornam professores e, por meio dos processos que atravessam 
sua escolha de formação (fazer um curso superior), nos convida a compreender as 
implicações do futuro desses professores. 

A partir desse breve panorama, em que António Nóvoa nos convida a pensar 
sobre a atuação do professor, que ora desemboca para o desempenho de trabalho 
na perspectiva tecnicista, ora tende a romper esse paradigma e recebe uma nova 
configuração, compreendida como um profissional que atua a partir de processos 
reflexivos, este estudo tem como desafio abordar os dois tipos de profissionais: o 
professor técnico e o professor reflexivo. Para tanto, apropriamo-nos das concepções 
de José Contreras (2002) e Donald Shön  (1992). 

Contreras (2002), no capítulo intitulado Autonomia de Professores, de modo 
incisivo aborda sobre a autonomia ilusória, com foco em questões atreladas ao 
professor como um profissional que trabalha apropriando-se da perspectiva técnica, 
ou seja, de maneira mecânica, como se o docente apenas seguisse um manual. 

Por outro lado, Shön (1992), com base em seus trabalhos realizados nos 
Estados Unidos da América, traz elementos capazes de pensar e analisar o professor 
por outro aspecto, como um profissional reflexivo. 

A prática profissional do ensino a partir da racionalidade técnica é bem 
desenvolvida por Contreras, mas com o auxílio de outros autores que também se 
comungam da mesma ideia, citados por ele, como Schön (1983; 1992). A ideia 
básica do modelo de racionalidade técnica, como diz Schön “é que a prática 
profissional consiste na solução instrumental de problemas mediante a aplicação 
de um conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que procede da 
pesquisa científica” (CONTRERAS, 2002, p. 90). 

Desse modo, a prática desenvolvida pelo professor pressupõe uma aplicação 
exercida de forma inteligente do conhecimento, com relação aos problemas 
enfrentados por um profissional, com o objetivo de encontrar uma solução que seja 
satisfatória, conforme argumenta Schön. 

Na esteira dessas reflexões, outro autor sinaliza três componentes essenciais 
e isolados a respeito desse conhecimento profissional. Trata-se de Schein, citado 
por Schön (1983, p. 24), que destaca, em primeira instância, a ciência ou disciplina 
básica como um componente sobre o qual a prática é desenvolvida a partir daquilo 
que é apoiada sobre ela. Em segundo plano, temos um componente compreendido 
pela ciência aplicada ou de engenharia a partir do qual deriva a maioria dos 
processos estabelecidos nas relações cotidianas, a respeito dos diagnósticos e de 
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solução de problemas. O terceiro componente refere-se à habilidade e atitude, que 
para Schein, “relaciona com a atuação concreta a serviço do cliente, utilizando para 
isso os dois componentes anteriores de ciência básica e aplicada” (CONTRERAS, 
2002, p. 91). 

O autor nos chama a atenção, direcionando a discussão para o campo da 
educação. Para ele, “a falta de aplicação técnica de grande parte do conhecimento 
pedagógico, juntamente com a natureza ambígua e, por vezes, conflituosa de seus 
fins, levou a que se considere o ensino como uma profissão somente em um sentido 
muito fraco e limitado” (2002, p. 95).  Eis um ponto importante, inclusive forte, sobre 
o ensino ser compreendido, em contextos educativos, como uma profissão que é 
alvo de tantas críticas, podendo ser comparada, sobretudo, como fraca e limitada. 

Tal questão possui articulação com o pensamento a seguir, quando Contreras 
traz, em seu bojo de afirmações, que a autonomia ilusória existente no campo 
do profissional docente, desemboca, de modo inevitável, para uma incapacidade 
política. Nesse sentido, ao citar Elliott (1991b), o termo expert infalível é posto 
em destaque como forma de representar aquele professor que demonstra uma 
significativa preocupação pelo rigor maior do que pelo próprio teor da relevância. 
Assim, ao referir-se a esse termo entre aspas, Contreras (2002, p. 100) diz que 
esse professor infalível e sublime “não está preocupado em desenvolver uma visão 
global da situação na qual atua, mas, sim, em função das categorias extraídas do 
conhecimento especializado que possui”. É a partir desse panorama que Contreras 
afirma que a autonomia é enganosa, ou seja, ilusória. 

Por outro lado, o texto de Schön (1992), cujo título é formar professores 
como profissionais reflexivos, traz vários exemplos que nos convidam, por diversos 
momentos da leitura, a se colocar no lugar do professor que está na cena do texto, 
nos fornecendo um passaporte para embarcar em constantes reflexões. A reflexão-
ação é um exemplo citado por ele para abordar que o ensino, a título de ilustração, 
é uma forma de desenvolver a reflexão-na-ação, esta que por sua vez, “exige do 
professor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um aluno, 
mesmo numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de compreensão e das 
suas dificuldades” (SCHÖN, 1992, p. 82). 

Dessa forma, o professor reflexivo é aquele que permite, nos processos de 
ensino e aprendizagem, ser surpreendido pelo aluno. A partir desse pensamento, 
esse professor reflete sobre o fato que possivelmente o tenha surpreendido, na 
tentativa de compreender a razão pela qual foi surpreendido. Então, após esses dois 
momentos que precedem a cena, o professor reformula o problema suscitado pela 
discussão. Num quarto momento, o professor coloca em prática uma experiência 
para testar a sua nova hipótese. 

O autor, a partir desses passos citados, nos convida a pensar que é possível 
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refletir sobre a reflexão-na-ação. Dessa forma, o professor, após a aula que 
tenha causado possíveis surpresas, pensa no que aconteceu, observa, significa e 
interpreta para construir outros sentidos. 

Para finalizar as reflexões que aqui estão e reforçar as memórias sobre esses 
processos que envolvem o professor e o ensino, peço permissão para abrir duas 
janelas. Em uma delas vemos que o resumo da proposta de Schön se concentra 
basicamente em três ideias: o conhecimento na ação; a reflexão na ação; e a 
reflexão sobre a reflexão-na-ação. Na outra janela encontramos uma afirmação que 
consiste na ideia de que é impossível aprender sem ficar confuso. Como escreve 
o autor, “dizer na sala de aula, estou confuso, é o mesmo que dizer, eu sou burro”. 
Para ele, um professor reflexivo tem a tarefa de encorajar e reconhecer, valorizando 
a confusão de seus alunos, sem deixar de considerar e dar valor à sua própria 
confusão. Conforme afirma, “o inimigo da confusão é a resposta que se assume 
como verdade única” (SCHÖN, 1992, p. 85). Portanto, o professor tem o direito de 
ficar confuso, sim. A partir disso, ele coloca em prática o practicum reflexivo, se 
apropriando de uma estratégia que se baseia no aprender fazendo.

3 |  OS NÓS DE SE CONSTITUIR DOCENTE NA ERA DIGITAL

Ser professor na cultura contemporânea, para além de carregar um diploma 
de graduação conquistado com alguns anos de estudos, é olhar para si mesmo e 
conseguir enxergar seus pés fincados em um terreno tenso e fértil, que tem sido 
construído a partir de uma perspectiva que se desenvolve à luz de uma corrente 
econômica, social e cultural, onde a escola e a sociedade, sem sombra de dúvidas, 
são conduzidas pela lei da concorrência, como destaca Charlot (2008).  

Nessa onda de condução - conflitos e tensões - o ensinar, transmitir 
conhecimentos, e a própria docência, é posto em xeque à medida que o professor 
se depara com uma realidade onde o aluno que está na escola não é aquele que ele 
gostaria que estivesse. O aluno para quem ele ensina, como o pesquisador aborda, 
é aquele em que a maioria deseja, a qualquer custo e antes de qualquer coisa, 
simplesmente passar de ano. 

É interessante notar que, por um lado, Charlot (2008) traz a palavra “desafios”, 
como viés que delineia suas análises ao longo do artigo, este que carrega como 
pano de fundo as injunções estabelecidas na sociedade contemporânea, atreladas 
ao que está vivendo o professor “normal”, travando lutas constantes no cotidiano 
educativo, sobretudo na escola.  São “desafios” que nos possibilita abrir portas e 
janelas oportunas para discutir como existem (grandes) desafios na atuação do 
professor que trabalha, não só, na sala de aula, este que se encontra em constante 
processo de formação e constituição docente.
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Giovana Teixeira, em seu artigo sobre a construção da docência a partir de 
múltiplos condicionantes, publicado em 2009, também levanta questões a respeito 
dos impasses e desafios postos pela prática docente. Para Teixeira (2009), ao 
direcionar o foco de discussão para o lado da formação, assinala que por meio do 
curso de formação inicial desse sujeito que está em processo de desenvolvimento 
profissional, e, como essa formação inicial não dá conta (suficientemente) de 
prepará-lo para a docência, é imprescindível que os cursos de formação continuada 
se constituam como espaços de trabalho relevante a ponto de desenvolver a 
identidade profissional que desemboca, de maneira inevitável, para a construção 
de novos/outros saberes docente.

Nessa perspectiva, alguns elementos levantados pelos estudos de revisão da 
literatura, aproximam-se com as questões que Charlot traz à tona em seu texto, 
como as inovações, saberes e as tecnologias de informação e comunicação, como 
atributos importantes e necessários na vida docente, mas que correm o risco de 
construir contradições que sacrifiquem os objetivos do presente, em contraponto 
aos ideais do futuro. 

Globalização e o avanço das tecnologias, eis aqui dois pontos importantes que 
Charlot (2008) também explora em seus estudos. A escola e os novos mapeamentos 
que ela tem traçado ao longo do tempo, como o autor destaca sobre o panorama do 
Brasil na década de 30, no século passado, bem como as contradições econômicas, 
sociais e culturais, são configuradas “a respeito da escola”. Esse termo entre aspas 
nos remete a ideia de reconhecer o professor como um instrumento que, apesar de 
não ser remunerado de maneira satisfatória, sabe qual é sua função social e como 
devem caminhar suas práticas pedagógicas, sendo respeitado e considerado entre 
o grupo de alunos. A escola, nessa perspectiva histórica e com imagens seculares 
construídas, se tornou um espaço compreendido por fenômenos que estavam 
longe de ter suas dimensões sociais, políticas e culturais desenvolvidas “dentro da 
escola”, o que estendeu até meados dos anos 50. No entanto, a partir da década de 
60 podemos dizer que a escola começou a ganhar nossos contornos, no sentido de 
ser pensada em uma perspectiva inspirada no desenvolvimento econômico e social, 
com base em um modelo, similar a outros países desenvolvidos, como França e 
Estados Unidos, organizado e conduzido pelo Estado.

Nesse sentido, ao retomar algumas indagações do autor, é possível construir 
análises a respeito de duas questões centrais: em primeiro plano a escola se tornar 
uma extensão da comunidade, vinculando-se a ela, ou firmar-se como um lugar 
específico e/ou a parte, e em segundo plano o aspecto do professor ser herói ou 
vítima do sistema educacional. Devemos pensar a escola como espaço para que o 
professor, aquele que está preso no discurso contraditório, seja capaz de interpretar 
as próprias contradições sem deixar ser levado por uma corrente que o faz tornar-se 
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vítima. Portanto, a escola como cenário que abarca o professor - além de conduzir 
os caminhos e trabalhos do aluno -, incorporando o heroísmo em suas práticas, 
se configura como um território que constrói ações com a comunidade e para a 
comunidade. 

No vestígio dessas reflexões, não resta dúvida afirmar que, atualmente, o 
professor contemporâneo tem mais autonomia profissional para ensinar. Ele pode 
escolher mais de um caminho, várias metodologias. Ele é flexível e reflexivo. 
Cada vez mais esse professor quebra os gessos que o deixava engessado, mas, 
em compensação, existe uma cobrança maior por resultados que atendam aos 
objetivos do Estado e da esfera política que acaba formando uma bolha que envolve 
esse sistema de ensino – a escola, o docente e o aluno. O “ser professor”, por 
conseguinte, requer uma série de elementos que, articulado a outros, o permite 
constituir sua identidade docente, esta que é construída a partir de um contexto 
abrangente de vivências e relações políticas, culturais e sociais, estabelecidas 
por meio de interações com o outro, com as tecnologias, com as mídias, com as 
experiências e os saberes acumulados e historicamente constituídos.  

Charlot (2008) problematiza questões sobre o professor herói e professor 
vítima, bem como sobre a culpa do aluno ou a culpa do professor. Apropriando-
se do viés tomado por ele, onde afirma que a tensão gera a contradição, saliento 
que ambos são responsáveis pelo sucesso/fracasso escolar, pois um depende do 
outro. O professor (herói) é aquele que consegue envolver o seu aluno no processo 
de ensino à medida que este colabore com o professor e consegue capturar os 
conhecimentos por ele transferidos. Uma vez sendo herói e, consequentemente, 
com alunos que conquistam boas notas, o docente alcança a posição que o permite 
subir no pódio do herói. Dessa forma, o professor não é sacralizado por uma situação 
que carimba seu status ou condição de vítima ou personalidade fracassada. 

A contradição entre o discurso e a prática acontece quando o professor, tomado 
pela razão capitalista e de um sistema republicano brasileiro, afirma adotar-se da 
perspectiva construtivista, enquanto na verdade, ou na realidade, apropria-se do 
modelo ou método tradicionalista. Isto acontece, provavelmente, porque a escola 
ainda se encontra (em sua estrutura básica), muito similar aos moldes da escola 
que foi criada há séculos. 

A esse respeito, por exemplo, se observarmos como outros ambientes e 
espaços sofreram alterações, modificações e transformações ao longo dos últimos 
30 anos, sem voltar muito ao tempo, como os consultórios e laboratórios de saúde, 
escritórios de engenharia, centros comerciais, entre outros, enquanto a escola, 
além da lousa branca e os pincéis (em substituição ao giz), bem como as câmeras 
filmadoras e cercas elétricas que tiveram investimentos significados nos últimos 
tempos, na tentativa de amenizar uma realidade que está posta hoje, qual seja a 
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violência – também destacada por Charlot em seu artigo -, a modernização desse 
espaço educativo não avançou muito. 

Diferentemente dos outros segmentos citados, a escola não sofreu tantas 
transformações que pudessem ser suficientes e dar condições para que o professor, 
de fato, tivesse condições de não seguir a “tradição tradicionalista” e pôr em ação 
a proferida e anunciada prática construtivista. Afinal, como argumenta muito bem 
Charlot, o que importa não é saber se o professor é tradicional ou construtivista, 
mas sim reconhecer como esse professor consegue resolver os conflitos e tensões 
a respeito do trabalho e compromisso com o ensino e o ofício de educar. Para além 
dessa questão, será que nos resta também dizer que a escola pode ser tradicionalista 
ou construtivista? É preciso saber/refletir sobre qual lente devemos olhar. A escola 
deve ser, para que o professor e o aluno possam estabelecer relações profícuas 
de construção do conhecimento e aprendizado, um espaço capaz de contemplar, 
também, as novidades e inovações que existem na sociedade, considerando, como 
já mencionado, a escola como extensão da sociedade. 

Ambos são pontuais em destacar, que o professor deve respeitar as diferenças 
dos alunos e reconhecer os seus diferentes saberes. A respeito dessa questão, 
mas, olhando por outro lado, Teixeira (2009) também nos chama a atenção para o 
domínio desses diferentes saberes que o docente necessita atentar-se. Ao discorrer 
de modo crítico sobre a formação que o professor recebe na pós-graduação, a 
autora destaca que essa formação é construída a partir de uma visão que escapa 
do aspecto amplo, pelo fato do docente aprofundar-se em um único campo de 
conhecimento. 

É nessa aba que Teixeira abre brechas para destacar a importância do domínio 
de diferentes saberes, no sentido amplo, e, sobretudo na formação que inicia desde 
a graduação e se estende até a pós-graduação, para que esse docente tenha 
condições de constituir sua identidade docente de modo a contemplar as questões 
relacionadas ao exercício da profissão docente. 

Diante as questões problematizadas aqui no texto, é possível afirmar, de acordo 
com o pensamento dos autores citados, que o exercício da docência não é uma 
tarefa simples. Nessa abordagem, Teixeira (2009) destaca a importância do domínio 
de vários saberes, apreendidos a partir de uma formação que se desenvolve para 
além do domínio do campo científico da área de formação profissional e atuação. 
Para ela, esses conhecimentos advindos dessa formação, por mais que sejam 
importantes, não são suficientes para o desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem.  

Portanto, o ser professor na contemporaneidade, na escola e na contemporânea, 
exige que os bastidores dessa profissão sejam revelados, pois os impasses 
existentes sobre o processo de se constituir enquanto docente, são pontos a 
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serem considerados no sentido de compreender as dimensões desse mosaico que 
constrói essa identidade. Não resta dúvida de que a universidade é, sim, um espaço 
importante para o início dessa construção, porém não suficiente como já discutido. 

Constituir-se docente é, também, compreender que dominar um conteúdo 
específico, ou um determinado campo de conhecimento, não garante uma prática 
pedagógica eficaz, como muito bem relata a pesquisadora Giovana Teixeira. Desse 
modo, o professor, para além de compreender que é um sujeito inacabado e que 
está em constante devir, reflexão muito estreita com o pensamento de Paulo Freire, 
é a figura que convive travando constantes lutas no chão da escola para que seja 
efetivada a busca pela apropriação do conhecimento, em prol de uma educação 
libertadora e emancipatória. 

Ser professor, além de requerer um tempo para sua formação, é reconhecer 
que também pode ensinar e fazer ciência de forma concomitante. Ser professor 
é construir o conhecimento, junto à criança/jovem/adulto/velho, considerando os 
conhecimentos que esses carregam. A arte de ser docente se torna ainda mais 
bela quando ele consegue, ao instigar a curiosidade no aluno, construir novos 
conhecimentos/olhares. Na cultura contemporânea, ser professor é olhar a educação 
com as lentes que permitem ultrapassar as fronteiras que antes separavam a escola 
das mídias e das tecnologias. No entanto, é permitir e apropriar-se dos recursos 
midiáticos, digitais e tecnológicos que se fazem presentes na sociedade e que 
fazem parte da vida das pessoas, dos jovens educandos, das crianças...

No caminho para finalizar essas reflexões, é pertinente trazer fragmentos 
de Teixeira (2008), que com base nas considerações de Gauthier, enfatiza que a 
identidade docente é constituída pelos saberes pedagógicos que são estreitamente 
ligados com a prática profissional que a docência proporciona. Assim, esses saberes 
são compreendidos como saberes diferentes dos saberes disciplinares, que, por 
sua vez, são aqueles produzidos por pesquisadores e cientistas nas inúmeras 
disciplinas científicas, com conhecimentos diversos a respeito do mundo.

Portanto, o aprender a ensinar está inserido, também, dentro de um processo 
dialético e de constantes transformações, em um movimento contínuo que não cessa. 
Nesse sentido, o ensinar é compreendido como um fenômeno que é construído, 
reconstruído, que se faz e refaz, um artifício distante de uma cristalização e fixidez 
que impede a aquisição de novos conhecimentos para melhorar a sua prática e, 
consequentemente, seu ensino. 

Na prática pedagógica de Paulo Freire as tecnologias estiveram sempre 
presentes como instrumentos do processo de conhecimento. “Nunca fui ingênuo 
apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um lado, nem a diabolizo, de outro. Por 
isso, sempre estive em paz para lidar com ela ” (FREIRE, 1996, p. 97).

Uma das contribuições definitivas de Paulo Freire reside em colocar a prática 
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educativa no contexto da politicidade da vida humana. Não tendo nascido prontos, 
homens e mulheres precisam fazer-se na história. Seu destino não está traçado 
desde sempre, mas se realiza enquanto projeto aberto ao “ser mais” ou ao “inédito 
viável”. A não neutralidade da educação, como de outras práticas sociais, não está 
associada, pois, primeiramente com alguma identificação partidária, mas como a 
atitude diante da vida por criar. É o caso das TICs, que possibilitam novas maneiras 
de interagir com o conhecimento, com as pessoas e com o mundo. Permanece, 
no entanto, a assertiva básica de que também estas novas “alfabetizações” são 
políticas, enquanto instrumentalizadoras da ação humana com o mundo e sobre o 
mundo. Assim, de acordo com o pressuposto freireano de que a leitura do mundo 
precede a leitura da palavra. A leitura desta é, para ele, uma continuação e um 
aprofundamento daquela – dessa forma, com novos códigos, abrem-se novas 
possibilidades de decodificação da realidade.

4 |  CONSIDERAÇÕES

O momento atual requer uma visão diferenciada sobre a educação como um 
todo, implica pensar coletivamente, numa perspectiva interdisciplinar, superando 
a fragmentação do conhecimento, com olhares fixos para a construção de uma 
sociedade conectada ao seu tempo.

Assim, a formação do professor é um assunto bastante discutido em todas 
as áreas do conhecimento e em todos os níveis de ensino, não é um problema 
exclusivo quando se trata da inserção das TICs na Educação. A questão das mídias, 
da utilização do computador na educação, ainda não é parte do cotidiano em muitas 
escolas, a presença da informática, do computador nas escolas, gera insegurança, 
dúvidas, conflitos e críticas, pois, há professores que tem facilidade em incluir a 
tecnologia na educação e há outros que tem verdadeiro “pavor” do computador, no 
meio destes dois extremos, estão aqueles professores apáticos à tecnologia.

Se aliar a tecnologia à educação não é tarefa fácil, praticar a interdisciplinaridade 
na escola, fazendo-se a conexão com os conteúdos trabalhados pelo intermédio 
das TICs, é algo ainda mais difícil de ser alcançado.

Como o trabalho interdisciplinar é um caminhar contínuo entre as diversas 
áreas, contemplando a inter-relação entre disciplinas e conteúdo, interconectado 
com as atividades desenvolvidas por meio das TICs, faz-se necessário uma formação 
mais direcionada à totalidade, em prol de uma educação menos fragmentada.

O entrelaçamento entre as áreas do conhecimento, associadas aos conteúdos 
e as atividades proporcionadas pelo uso das TICs, requer do professor não somente 
um maior tempo disponível para aprender mais, mas também, um maior tempo para 
refletir sobre sua prática, para aprender refletindo sobre sua ação, pois, esta ação 
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pedagógica diferenciada, requer a integração dos conhecimentos, aliado a uma 
metodologia específica, que integre as TICs como potencialização da aprendizagem 
expressiva, que garanta, a significação destes conteúdos para os alunos.

Tecendo considerações sobre a interdisciplinaridade, Fazenda (1985), ressalta 
a necessidade da formação do educador para atuar de forma interdisciplinar, 
apontando que “muito se tem escrito sobre a educação da criança e pouco ou 
quase nada sobre a educação do adulto” (FAZENDA, 1985, p. 2); reforça ainda que 
as propostas interdisciplinares são implantadas “de cima para baixo”, sem que os 
educadores que irão executá-la tenham compreensão da proposta.

Neste momento, a educação está numa fase de transição de paradigmas, entre 
os modelos educacionais estabelecidos e o surgimento de um novo paradigma, que 
ainda poderá levar algum tempo para se cristalizar. Observando-se a educação 
como um todo, parece que a escola possui uma certa resistência à mudança e a 
questão primordial está em como realizar esta mudança.

Dessa maneira, faz-se necessária a superação da fragmentação do 
conhecimento, instrumentalizado pela tecnologia inovadora, como uma ferramenta 
imprescindível para que o meio educacional esteja em sintonia com a época em que 
estamos vivendo.

Portanto, num processo de ensino-aprendizagem, vislumbramos que tudo 
necessita estar inter-relacionado, interconectado, de forma multi e transdisciplinar, 
formando assim uma grande teia, uma grande rede, em que os conteúdos devem 
ser estudados sob o enfoque da pesquisa de sistemas integrados, propiciando a 
construção do conhecimento a partir da reflexão, da curiosidade e da criticidade, no 
sentido de incitar o educando a edificar sua autonomia, a ser um agente construtor 
de seu próprio conhecimento..
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