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APRESENTAÇÃO 

A proposta da obra “As Ciências Biológicas e a Construção de Novos 
Paradigmas de Conhecimento 2” é uma e-book que tem como objetivo principal 
a apresentação de um conjunto de artigos científicos sobre diversos áreas do 
conhecimento em Ciências Biológicas, onde cada um dos artigos compõe um 
capítulo, sendo no total 32 capítulos, do volume 2 dessa obra. Essa coletânea de 
artigos foi organizada considerando uma sequência lógica de assuntos abordados 
nos trabalhos de pesquisas e revisão da literatura, mostrando a construção 
do pensamento e do conhecimento do homem nas diversas áreas das Ciências 
Biológicas. 

O objetivo primário da obra consistiu em apresentar de forma clara as 
pesquisas realizadas em diferentes em instituições de ensino e pesquisa do país 
como: Centros de Ensino Técnico e Superior, Colégios, Escolas Técnicas de Ensino 
Superior, Centro Universitários, Fundação de Ensino Médio e Superior, Instituto 
Federal, Faculdades de Ensino Superior Privado e Universidades Federais. Nos 
diferentes artigos foram apresentados aspecto relacionado a doenças causadas 
por Bactérias, Fungos, Parasitos, Virus, Genética, Farmacologia, Fitoterapia, 
Biotecnologia, Nutrição, Vetores biológicos, Educação e outras áreas correlatas.

Os temas são diversos e muito interessantes e foram elaborados com o intuito 
de fundamentar o conhecimento de discentes, docentes de ensino fundamental, 
médio, mestres, doutores, e as demais pessoas que em algum momento de suas 
vidas almejam obter conhecimentos sobre a saúde abrangendo agentes etiológicos 
das doenças, uso de substâncias para higienização bucal, aspectos nutricionais 
de alimentos, atividade de organismos na produção de alimentos, degradação de 
material orgânica e ciclo de nutrientes no meio ambiente, como capturar e controlar 
vetores de doenças, uso de plantas medicinais para cura de enfermidades, e sobre 
metodologias que podem ser usadas nas escolas para favorecer a aprendizagem 
dos estudantes.  

Assim, essa obra “As Ciências Biológicas e a Construção de Novos Paradigmas 
de Conhecimento 2” apresenta teorias fundamentadas em dados obtidas de 
pesquisas e práticas realizados por professores e acadêmicos de diversas áreas 
do conhecimento biológico, e que realizaram seus trabalhos com muita força de 
vontade, às vezes, com muitos poucos recursos financeiros, e organizaram e 
apresentaram os resultados alcançados de maneira objetiva e didática. Todos nós 
sabemos o quanto é importante a pesquisa em um pais e a divulgação científica dos 
resultados obtidos para a sociedade. Dessa forma, a Athena Editora oferece uma 
plataforma consolidada e confiável para os pesquisadores divulguem os resultados 
de suas pesquisas. 

Eleuza Rodrigues Machado
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RESUMO: A presente pesquisa, tematiza sobre 
o Conhecimento Tecnológico Pedagógico 
de Conteúdo na prática docente no ensino 
de Ciências Biológicas: potencialidades e 
competências, a partir de uma pesquisa 
exploratória e descritiva, com abordagem quali-
quantitativa, utilizando como procedimento de 
coleta de dados um levantamento de dados 
por meio de um questionário, tendo como 
sujeitos 05 docentes de duas escolas públicas 
do município de Conceição do Almeida-BA, 
com o objetivo de identificar e analisar o grau 

de Conhecimento Tecnológico e Pedagógico 
do Conteúdo - TPACK dos professores de 
Ciências Biológicas das escolas públicas 
da cidade de Conceição do Almeida-Ba e 
suas contribuições para potencialização do 
processo de ensino-aprendizagem, e, mais 
especificamente: conhecer cada componente 
do TPACK (Tecnologia, Pedagogia e Conteúdo) 
e de que forma eles podem ser aplicados na 
sala de aula; qual a importância das TDIC na 
educação e como elas contribuem no processo 
de ensino-aprendizagem nas aulas de Ciências 
Biológicas; reconhecer as potencialidades do 
TPACK como teoria educacional para expansão 
do conhecimento e melhoria das práticas 
pedagógicas. O estudo buscará responder à 
seguinte questão norteadora: De que modo o 
TPACK poderá potencializar o desenvolvimento 
do educando nas aulas de Ciências Biológicas? 
De modo que, o estudo busca compreender as 
competências necessárias para a utilização do 
TPACK e sua relação com as TDIC de modo 
a não tornar o ensino obsoleto, confundindo 
informação com conhecimento, sendo 
necessário o professor refletir sobre o uso 
das tecnologias em suas aulas de Ciências 
Biológicas, inserindo pedagogicamente ao 
conteúdo, contribuindo para o processo ensino-
aprendizagem e consequentemente, suscitando 
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discussões, debates e levantamentos de informações acerca do uso das tecnologias 
presentes no cotidiano e, principalmente, no espaço escolar, potencializando a 
educação do futuro.
PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento. TPACK. TDIC. Ensino de Ciências Biológicas.

PEDAGOGICAL TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE OF CONTENT IN TEACHING 

PRACTICE IN THE TEACHING OF BIOLOGICAL SCIENCES: POTENTIALITIES 

AND COMPETENCIES

ABSTRACT: The present research, tematizes on the pedagogical technological 
knowledge of content in the teaching practice in the Education of biological Sciences: 
potentialities and competencies, from an exploratory and descriptive research, with 
quali-quantitative approach, Using as a data collection procedure a survey of data 
through a questionnaire, having as subjects 05 professors from two public schools 
in the municipality of Conceição do Almeida-BA, with the objective of identifying and 
analyzing the degree of knowledge Technological and pedagogical content-TPACK 
of the teachers of biological sciences of public schools in the city of Conceição do 
Almeida-Ba and their contributions to potentialize the teaching-learning process, and 
more specifically: to know each Component of the TPACK (technology, pedagogy and 
content) and how they can be applied in the classroom; What is the importance of TDIC 
in education and how they contribute in the teaching-learning process in biological 
sciences classes; Recognizing the potentialities of the TPACK as an educational theory 
for expanding knowledge and improving pedagogical practices. The study will seek to 
answer the following guiding question: how can the TPACK potentiate the development 
of the student in biological sciences classes? Thus, the study seeks to understand the 
competencies necessary for the use of TPACK and its relationship with the TDIC so 
as not to make the teaching obsolete, confusing information with knowledge, and it is 
necessary for the teacher to reflect on the use of technologies In his biological sciences 
classes, pedagogically inserting the content, contributing to the teaching-learning 
process and consequently, raising discussions, debates and surveys of information 
about the use of technologies present in Daily life and, especially, in the school space, 
enhancing the education of the future.
KEYWORDS: Knowledge. TPACK. TDIC. Teaching of Biological Sciences.

1 |  INTRODUÇÃO

O presente estudo busca identificar como as Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação - TDIC podem influenciar a formação do professor de 
Ciências Biológicas, constituindo-se em recursos que potencializam as estratégias 
pedagógicas para o ensino e a aprendizagem do conteúdo curricular, uma vez 
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que, a prática docente requer um saber-fazer com atitudes, flexibilidade e fluência 
da tecnologia, pedagogia e conteúdo curricular, visando elucidar as estruturas 
que compõem o processo de ensino-aprendizagem da disciplina, com ênfase no 
(Technological Pedagogical Content Knowledge) ou Conhecimento Tecnológico e 
Pedagógico do Conteúdo - TPACK.

O TPACK refere-se à forma sintetizada de conhecimento com a finalidade de 
integrar as TDIC e tecnologias educacionais para o ensino e aprendizagem em 
sala de aula (CHAI; KOH; TSAI, 2013). Essa nova teoria educacional elucida a 
possibilidade de enfrentamento do desafio em aproximar ensino e tecnologia, pelos 
professores e até mesmo pelos educandos.

Deste modo, o presente trabalho objetivou analisar o grau de Conhecimento 
Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo - TPACK dos professores de Ciências 
Biológicas das escolas públicas da cidade de Conceição do Almeida-Ba, e suas 
contribuições para potencialização do processo de ensino-aprendizagem.

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, com 
abordagem quali-quantitativa, tendo-se como procedimento de coleta de informação 
um levantamento de dados por meio de um questionário realizado com 05 (cinco) 
professores licenciados em Ciências Biológicas.

Verifica-se que, o modelo teórico (TPACK) Conhecimento Tecnológico e 
Pedagógico do Conteúdo é que “delineia os conhecimentos necessários para a 
prática docente, apoiando-se no entrelaçamento em três eixos de saberes, isto é, 
os conhecimentos pedagógicos, conhecimentos tecnológicos e os conhecimentos 
dos conteúdos” (CARDOSO et al, 2018).

Assim sendo, o estudo traz uma análise do TPACK demonstrando como esse 
modelo teórico traz um diferencial para as aulas não só de Ciências Biológicas como 
de outras disciplinas, inserindo e fazendo uma relação adequada entre conteúdo, 
pedagogia e tecnologias.

2 |  DA ORIGEM DO TPACK A SUA EFETIVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE ENSINO

O TPACK se disseminou nos Estados Unidos, além do Brasil e outros países 
latinos americanos, sendo criado pelos autores Koehler e Mishra (2006, 2008), com 
a perspectiva de traçar um diálogo concernente à formação de professores, bem 
como, acerca das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação – TDIC como 
potencializador das práticas pedagógicas. Os autores Koehler e Mishra ampliaram 
seus conceitos sobre as TDIC no processo de ensino baseados nas ideias de 
Shulman (1987). Em 2006, o TPACK passou a ser considerado componente de 
investigação entre educadores interessados na área de tecnologia educacional 
(SANTOS; EGIDO, 2016).
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O modelo teórico TPACK fundamentado nas propostas de Mishra e Koehler 
(2006) apontam os conhecimentos necessários para a prática docente, apoiando-
se no entrelaçamento das três bases de conhecimentos docente, isto é, os eixos ou 
saberes do conhecimento pedagógico, conhecimento tecnológico e conhecimento 
do conteúdo, conhecido como TPACK, em virtude de seu acrônimo na língua inglesa, 
ou seja, Technological Pedagogical Content Knowledge (SANTO et al, 2018, p.3).

Shulman (1987) elucidada que, o professor para ser professor precisa ter 
um conhecimento mínimo, sobre: conhecimento de conteúdo, conhecimento 
pedagógico geral, conhecimento de currículo, conhecimento pedagógico do 
conteúdo, conhecimento dos alunos, conhecimento dos contextos educacionais e 
por fim, conhecimento das finalidades educacionais (CIBOTTO, 2015).

Cada base de conhecimento mínimo citado por Shulman (1987) são os 
conhecimentos que o professor precisa saber, a fim de mediar os conteúdos básicos 
a um público específico, pois o professor deverá por meio das categorias conteúdo e 
pedagogia adaptar pedagogicamente o conhecimento de determinada disciplina às 
capacidades de aprendizagem apresentadas pelos educandos (CIBOTTO, 2015).

Entender o TPACK perpassa compreender a base do framework delineado 
por Koelhler e Mishra, representado pelo diagrama de Venn, onde três círculos se 
sobrepõem, representando distintamente os conhecimentos dos professores, sendo 
que essa tríade corresponde às conexões existentes entre TDIC e abordagens 
pedagógicas específicas, além de conteúdos curriculares, havendo uma interação 
entre cada elemento, a fim de que a produção do ensino se baseie em tecnologias 
educacionais (CIBOTTO, 2015).

De modo que, o modelo TPACK possibilita o reconhecimento das dimensões 
do conhecimento, delimitado em três tipos fundamentais de conhecimentos: 
Conhecimento do conteúdo (CK); Conhecimento Pedagógico (PK) e Conhecimento 
Tecnológico (TK), esses três tipos inter-relacionados dão vazão a outros quatro 
tipos fundamentais: Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (PCK), Conhecimento 
Pedagógico da Tecnologia (TPK), Conhecimento Tecnológico de Conteúdo (TCK) 
e a união de todos os componentes resulta em Conhecimento Tecnológico e 
Pedagógico do Conteúdo (TPACK) (CIBOTTO, 2015; CIBOTTO, 2013). 

O Conhecimento Tecnológico (TK) de acordo o referencial de Mishra e 
Koehler (2006) trata-se do conhecimento da tecnologia digital, bem como, de outras 
tecnologias. Assim sendo, Cibotto (2015, apud Mishra e Koehler, 2006) cita que, 
o Conhecimento Tecnológico é conhecimento padrão, envolve livros, giz e quadro 
negro, além das tecnologias mais avançadas, exemplo, Internet, Vídeo Digital, 
e, sobretudo, envolvem as habilidades necessárias para operar determinadas 
tecnologias.

Nesse contexto, os autores, destacam ainda que as tecnologias digitais 
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envolvem os Sistemas Operacionais e Hardwares, um conjunto de ferramentas 
de Softwares, instalação e remoção de dispositivos periféricos, instalar e remover 
programas, criar, editar e arquivar documentos.

De modo que, Mishra e Koehler (2006) esclarecem que o Conhecimento 
Tecnológico (TK) envolve a capacidade de aprender e de se adaptar as tecnologias, 
destacando ainda que, são independentes das tecnologias consideradas 
específicas. (CIBOTTO, 2017). Compreende-se diante do exposto, que o papel do 
professor diante dessas argumentações perpassa mais que o fazer básico da sala 
de aula, envolve domínio das TDIC, aprendizado e adaptação dessas tecnologias 
ao conteúdo da disciplina ministrada.

Esse conhecimento está em contínua evolução (CIBOTTO, 2017), sendo 
de acordo com o autor, difícil adquiri-lo e mantê-lo atualizado, isso por que, os 
professores muitas das vezes não dispõem de tempo para um estudo mais 
aprofundando e maior reflexão acerca da modernização dessas tecnologias, sendo 
qualquer definição que se tente estabelecer sobre o conhecimento tecnológico, 
obsoleta, dada a evolução dia após dia.

3 |  O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO – PCK

O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo ocorre por meio da interseção e 
interação da pedagogia com o conhecimento do conteúdo, ou seja, possui forte 
relação com as questões pedagógicas, ao conteúdo, tendo como foco principal 
efetivar o processo de aprendizagem.

O PCK é tratado por Schulman (1987) como uma necessidade de o professor 
transformar o conhecimento que ele detém do conteúdo em formas pedagógicas 
adaptadas as necessidades apresentadas pelos alunos. Já Mishra e Koehler (2006) 
inferem que o conhecimento pedagógico do conteúdo abarca mais que ser um 
especialista em uma determinada disciplina. Implica conhecer e aplicar estratégias 
de ensino que incorporem representações conceituais pautadas nas dificuldades 
que o aluno demonstra, o conhecimento que ele já traz consigo, equívocos e 
situações deturpadas, utilizando esses aspectos como estratégias para o processo 
de aprendizagem e consequentemente promover uma compreensão significativa de 
determinado conteúdo.

Cibotto (2013) afirma que, “o PCK é o conhecimento que visa integrar a 
tecnologia e o pedagógico, isto é, a variação da metodologia com o recurso utilizado”. 

De acordo com Coutinho (2011), esse conhecimento relaciona-se com o 
conhecimento do conteúdo e o conhecimento tecnológico, isto é, possui relação 
com a tecnologia mais adequada para se ensinar um determinado conteúdo.

Esse conhecimento tecnológico, segundo expõe o autor, possui relação com 
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o que o professor ensina e domina acerca do trabalho com um tema associando ao 
mesmo o uso de uma tecnologia.

Gottardo (2016, p.22) destaca que uma aula com TCK envolve uma tecnologia 
trabalhada junto ao conteúdo, não havendo a necessidade de construção de uma 
sequência didática. De modo que, o professor que possui compreensão do TCK, 
reflete sobre a aplicação da tecnologia com o assunto que será ensinado, levando 
em consideração como os alunos poderão aprender as diferentes tecnologias e o 
conteúdo ensinado. 

O Conhecimento Pedagógico de Conteúdo Tecnológico – TPACK conforme 
explica Coutinho (2011) delimita a relação entre tecnologia, pedagogia e 
conhecimento de conteúdo, buscando compreender o equilíbrio que ocorre entre 
eles, trabalhando a importância destes, bem como, a relação entre cada um desses 
pilares.

Ao enfatizar essa relação, pode-se perceber que, para Coutinho (2011) esse 
seria um dos aspectos principais para uma educação de qualidade, haja vista, que 
o professor detendo um conhecimento abalizado sobre o TPACK, o mesmo poderá 
utilizá-lo nas diversas etapas de ensino, sendo aplicado de forma planejada.

Para Pessoa e Costa (2015), o TPACK funciona como uma tecnologia que 
contribui de forma significativa no aprendizado, evidentemente, os autores destacam 
que o professor precisa compreender quais tecnologias são capazes de contribuir e/
ou auxiliar na construção de conhecimento, uma vez que, na aplicação de conteúdos 
curriculares mais complexos, faz-se necessário que, a escolha da tecnologia esteja, 
ou faça relação com que, e como ensinar, isto é, o professor deverá adequar o 
recurso tecnológico utilizado as necessidades não só do conteúdo, mas em especial, 
do educando.

Conforme destacado por Lara (2011) a utilização do TPACK justifica-se 
pela relação estabelecida entre os conhecimentos de conteúdo, pedagógico e 
tecnológico, os quais são fundamentais para um ensino contextualizado.

Desta forma, pode-se perceber que o modelo TPACK correlaciona tecnologia 
ao conteúdo, possibilitando que as TDIC (Tecnologia Digital de Informação e 
Comunicação) sejam elementos facilitadores da aprendizagem, uma vez que, as 
tecnologias funcionam como importantes recursos estratégicos de ensino.

No TPACK o processo ensino-aprendizagem ocorre a partir da junção de 
diferentes elementos, conteúdos e tecnologias, e a seguir, pela compilação dos três 
pilares: conteúdo + pedagogia + tecnologia.

Assim, a articulação desses três pilares ou conhecimentos, conforme Lopes 
(2011) constituem a base para a estruturação do TPACK, buscando o alcance dos 
objetivos no que tange ao processo ensino-aprendizagem, cingindo as relações 
estabelecidas entre esses pilares (conteúdo, pedagogia e tecnologia), sem, contudo, 
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ignorar a complexidade existente, individual ou coletiva.

4 |  O TPACK NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

No seu processo formativo, o professor precisa estar munido de três tipos 
de conhecimento – conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico e 
conhecimento tecnológico aliando as TDIC ao ensino, e, esse é um dos aspectos 
em que se pauta o TPACK, onde as intersecções de conhecimentos tecnológicos, 
pedagógicos e do conteúdo são o fio condutor para o trabalho com as tecnologias 
em sala de aula.

No ensino de Ciências Biológicas, bem como, no ensino em geral, existe a 
necessidade de diversificar a metodologia. Conforme explicam Santo (et al, 2018, 
p.3), 

O aprofundado nível do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo 
(TPACK) se constitui em uma premente necessidade para os docentes que atuam 
em qualquer nível de ensino, visto se tratar de uma variável que contribui para o 
sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse contexto, o professor deverá estar em seu processo formativo preparado 
para usar as TDIC pedagogicamente, no que tange aos procedimentos de ensino-
aprendizagem de Ciências Biológicas.

Brasil (2008, apud Pessoa e Costa, 2015, p.3) destaca que, as orientações 
curriculares para o ensino médio, estabelecem que o ensino da ciência, em 
particular o ensino de Biologia, deve possibilitar ao aluno a participação nos debates 
contemporâneos, através de uma sólida formação conceitual e de uma perspectiva 
de raciocínio crítico frente a sua realidade. O ensino deve atender a necessidade de 
inserção social de seu público alvo, possibilitando que os estudantes tenham uma 
participação ativa na sociedade. 

No que tange ao TPACK no ensino das Ciências, Sampaio e Coutinho (2012), 
salientam que, o TPACK impõe ao professor a tarefa de entender as técnicas 
pedagógicas, as quais permitem que as TDIC sejam efetivamente utilizadas visando 
a construção do conhecimento por parte do educando. 

A tecnologia digital vem se inserindo nos diversos campos, tanto da sociedade, 
quanto da educação, desta forma, exige-se na formação do professor de Ciências 
Biológicas uma nova cultura profissional, capaz de fornecer ferramentas teórico-
metodológicas ao ensino da disciplina. Pois para ensinar Ciências Biológicas, assim 
como qualquer outro conteúdo, o professor precisa ser criativo, não se limitando 
apenas em apresentar os conteúdos propostos, antes, o mesmo deve suscitar 
por meio de discussões, debates a capacidade exploratória e reflexiva de seus 
educandos. 
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À medida que o professor fizer a inserção de ferramentas computacionais, 
bem como, as outras TDIC na aplicação dos conteúdos da disciplina a qual ensina, 
possibilitará ao educando experimentar e experienciar as diversas possibilidades 
de aprendizagem.

Assim sendo, Lemes (2011) afirma que, para a escola poder alcançar seus 
objetivos de formar cidadãos com competências práticas, técnicas e cognitivas para 
se inserirem no atual contexto social, é urgente e necessário ao sistema de ensino, 
além de modernizar seu espaço físico, prover a formação dos professores para o 
trabalho com essas tecnologias. Portanto, para que isso ocorra, o TPACK em seu 
modelo teórico tende a revolucionar a compreensão do professor acerca de suas 
competências em TDIC trabalhadas na sua área de atuação.

5 |  ANÁLISE DOS RESULTADOS

O primeiro dado levantado a partir do estudo realizado e aplicação de 
questionários foi a faixa etária dos participantes. Foi identificado que 60% dos 
participantes possuem uma faixa de idade de 30 a 39 anos, e 40%  possuem até 
29 anos.

Verificou-se também, o tempo de experiência dos docentes no Magistério. Foi 
identificado que 20% desses docentes atuam no Magistério entre 05 a 10 anos, sendo 
que 40% deles atuam no Magistério entre 10 a 15 anos. De modo que, o levantamento 
de dados a respeito do tempo de atuação no Magistério se justifica por considerar 
que um maior tempo de atuação é fator favorável ao desenvolvimento e aplicação 
do conhecimento pedagógico, tecnológico do conteúdo e consequentemente uso 
das TDIC em suas aulas.

Observou-se diante dos dados que 80% dos docentes possuem especialização, 
a qual não foi especificada, tendo um percentual de 20% com graduação, o que 
denota que a maioria dos participantes têm e/ou demonstram preocupação em 
estarem com uma formação acadêmica atualizada.

A segunda parte do questionário teve como objetivo investigar o conhecimento 
pedagógico tecnológico do conteúdo (TPACK), delimitando alternativas que 
buscavam compreender o nível de conhecimento tecnológico de cada docente, 
assinalando entre: nenhum, pouco, moderado, bom ou completo, tendo como 
critério a percepção pessoal de cada um dos profissionais.

Conhecimento tecnológico Nenhum Pouco Moderado Bom Completo
Resolvo um problema técnico no 
computador  - 4 - 1 - 
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Conheço o básico sobre hardware (placa 
mãe, RAM) e suas funções 2 - 2 1 - 

Conheço o básico sobre softwares 
(Windows, Office) e suas funções  - - 3 1 1

Acompanho as recentes tecnologias de 
computadores - 1 1 2 1

Utilizo programa de processador de texto 
(MS Word etc.) -  - - 4 1

Utilizo programa de planilha eletrônica (MS 
Excel, etc.)  - 1 1 3 - 

Comunico-me por meio das ferramentas da 
internet (E-mail, aplicativos etc.)  -  1 3 1

Utilizo programa de edição de imagens 
(Paint etc.)  - 1 1 3 - 

Utilizo programa de apresentação (MS 
PowerPoint etc.)  - -  - 4 1

Consigo salvar informações em mídia 
digital (pendrive, nuvem etc.) -  - - 3 2

Utilizo softwares específicos da área  - - 3 2  
Utilizo impressora  -   4 1
Utilizo projetor  -  - 1 4  
Utilizo scanner  1 - 4 - 
Utilizo câmera digital - 1 - 3 1

QUADRO 1 – Conhecimento Tecnológico
Fonte: Dados da pesquisa elaborado pelo autor, 2019.

Observa-se que o conhecimento tecnológico apresentado pelos mesmos é 
bem significativo, no que tange a utilização dessas TDIC em suas aulas. Sabino 
(2014) aborda que os professores vivenciam atualmente um período de transição, 
uma vez que, as tecnologias trazem inúmeras possibilidades de trabalho em sala de 
aula, por outro lado é um grande desafio, visto que adequar estes recursos a prática 
necessita um planejamento visando o desenvolvimento do aluno e o contexto que 
é abordado.

Compreende-se diante do exposto, que é de suma importância que os docentes 
tenham algum conhecimento sobre as TDIC, a fim de poderem utilizá-las na aplicação 
de conteúdos da disciplina que ensinam e que a utilizem adequadamente num 
contexto pedagógico e não apenas, utilizar a tecnologia sem nenhum fundamento.

Conhecimento tecnológico pedagógico do 
conteúdo Nenhum Pouco Moderado Bom Completo

Integro apropriados métodos de ensino e 
tecnologias em minha área  -  - 1 4 - 

Seleciono estratégias e tecnologias
atuais que auxiliam ensinar o conteúdo de 
forma efetiva

 - - 2 3 - 
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Ensino com sucesso combinando os 
conhecimentos do conteúdo, pedagogia e 
tecnologia

 - - - 4 1

Exerço um papel de liderança entre meus 
colegas na integração do conhecimento do 
conteúdo, pedagogia e tecnologia

1 - 2 2 - 

Ensino um assunto utilizando diferentes 
estratégias de ensino e ferramentas 
computacionais.

 - - 1 4 - 

QUADRO 2 – Conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo
Fonte: Dados da pesquisa elaborado pelo autor, 2019.

O quadro 2 trata do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, 
percebe-se que de todas as alternativas expostas a maioria dos docentes afirmam 
ter conhecimento “bom”, isto é, 80% dos docentes. Vale salientar que esse 
conhecimento, “Trata-se da base do que se pode chamar de um “bom ensino” e 
pressupõe a representação de conceitos teóricos utilizando tecnologias, bem como 
técnicas e aportes pedagógicos na transposição didática do conteúdo” (MISHRA; 
KOEHLER, 2006; ROLANDO et al, 2015).

Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação Nenhum Pouco Moderado Bom Completo

Você realiza atividades utilizando recursos 
tecnológicos no processo de aprendizagem no 
ensino de ciências e/ou biologia?

 -  - 1 4 - 

Gravação e edição de vídeos (celular, tablets, 
etc.) -  2 2 1

Gravação e edição de áudios (Podcast) - 1 3 1  -
Funções básicas do software de apresentação 
(PowerPoint, Prezi etc.) -  - 1 4  -

Redes sociais (Facebook, WhatsApp, etc.) -  - - 2 2

Livros eletrônicos (E-book etc.) - 2 - 3 - 

QUADRO 3 – Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
Fonte: Dados da Pesquisa elaborada pelo autor, 2019.

Sobre as TDIC observa-se que elas já estão presentes nas escolas, suscitando 
formas diversificadas de ensinar e aprender, pois propiciam não só aos professores, 
mas aos educandos o acesso a informações e mídias, que podem e devem ser 
utilizadas visando a construção do conhecimento, segundo Cardoso (et al, 2013) “A 
aplicação das tecnologias digitais na educação apresenta grande relevância tanto 
no sistema educacional brasileiro, quanto para a sociedade em geral”.

Santo (et al, 2018, p.3) afirma que, nestes tempos de modernidade líquida, 
torna-se desafiador atuar como docente, pois não é mais possível repetir os mesmos 
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procedimentos didáticos e pedagógicos amplamente utilizados na sua formação. É 
preciso se ajustar às demandas impostas pela sociedade da informação que utiliza 
as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) como ferramenta do 
seu cotidiano.

6 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse contexto, os dados levantados por meio da pesquisa, possibilitou fazer 
inferências acerca dos objetivos propostos para o estudo, sendo possível analisar 
como os docentes entrevistados percebem os componentes do TPACK, sendo 
analisados, conhecimento tecnológico, conhecimento pedagógico, conhecimento 
do conteúdo, conhecimento tecnológico pedagógico, conhecimento pedagógico 
do conteúdo e, por fim, conhecimentos das tecnologias digitais de informação e 
comunicação – TDIC.

Referente às abordagens destacadas sobre TPACK, os professores 
demonstram conhecimento sobre esse modelo teórico e seus componentes, no 
entanto, as respostas dos mesmos, deixa claro suas percepções considerando 
que as alternativas propostas variam entre: nenhum, pouco, moderado, bom e 
completo, e as respostas obtidas pelos professores variam entre moderado, bom e 
completo, embora não existe a opção de explicarem o porquê consideram seu nível 
de conhecimento da forma assinalada.

Percebe-se, diante disso, a necessidade de um processo formativo mais 
abalizado, voltado para o TPACK e de que forma este componente teórico pode ser 
inserido mais adequadamente na metodologia de ensino das Ciências Biológicas, 
um dos aspectos destacados neste estudo.

Estudar acerca do TPACK e sua forte relação com o uso das TDIC é um assunto 
que não se esgota, uma vez que, é possível perceber os recursos tecnológicos nas 
diversas esferas do conhecimento e tornar possível também, a utilização desses 
recursos de modo pedagógico e adequado ao componente curricular de todas as 
disciplinas.
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