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APRESENTAÇÃO 

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores 
brasileiros. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. 
Precisamos criar diferentes espaços de resistência a todos os retrocessos que nos 
estão sendo impostos. O terceiro volume deste livro, intitulado “Educação: Atualidade e 
Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado”, da forma como se organiza, 
é um desses lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, todos aqueles que pensam a 
educação e suas interfaces com as tecnologias. 

Este livro, portanto, reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional brasileiro e as questões voltadas a tecnologia. Os 
capítulos que compõe essa obra abordam, de forma interdisciplinar, a partir da realização 
de pesquisas, relatos de casos e revisões, problemas e situações comuns do contexto 
educacional e que apresentam como objeto de estudo as questões tecnológicas e 
educacionais. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país ou aqueles que 
se interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejo uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: O presente artigo propõe-se a discutir 
questões relacionadas ao campo da Educação 
e das Tecnologias Digitais, bem como o seu 
uso pedagógico. Trata-se, do ponto de vista 
metodológico, de revisão de literatura, ancorada 
nos princípios da abordagem qualitativa de 
investigação (BOGDAN & BIKLEN, 1994) e 
amparada em autores, cuja perspectiva visam 
discutir: as contribuições das tecnologias 
digitais da informação e comunicação (TDIC) 
no processo educativo (PESCE, 2010; 2012), 
(LÉVY, 1999; 2002); a ressignificação das 
práticas sociais e formativas (BRAGA, 2015), (DI 
FELICE, 2008); o movimento de implementação 

e a ação dos laboratórios de informática e da 
informática educativa (CHAGAS, 2009); o papel 
do professor orientador de informática educativa 
(POIE) como agente potencializador de 
conhecimento no contexto escolar (CARNEIRO, 
2017), (DUTRA, 2010). 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias digitais 
da informação e comunicação. Informática 
educativa. Mediação pedagógica. Professor 
Orientador de Informática Educativa. 
Empoderamento.

THE INFORMATICS EDUCATIONAL 

TEACHER AS AN AGENT OF KNOWLEDGE 

ENHANCEMENT

ABSTRACT: This article aims to discuss 
issues related to the field of Education 
and Digital Technologies, as well as their 
pedagogical use. It is, from the methodological 
point of view, a literature review, anchored 
in the principles of the qualitative approach 
of investigation (BOGDAN & BIKLEN, 1994) 
and supported by authors, whose perspective 
aims to discuss: the contributions of  
digital information and communication 
Technologies (DICT) in the educational process 
(PESCE, 2010; 2012), (LÉVY, 1999; 2002); 
the redefinition of social and training practices 
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(BRAGA, 2015), (DI FELICE, 2008); the movement of implementation and the action of 
the information technology and educational information technology laboratories (CHAGAS, 
2009); the role of the teacher of educational informatics (POIE) as an agent to enhance 
knowledge in the school context (CARNEIRO, 2017), (DUTRA, 2010).
KEYWORDS: Digital information and communication Technologies. Educational Informatics. 
Pedagogical mediation. Professor of Educational Informatics. Empowerment.

1 |  INTRODUÇÃO 

Neste texto pretende-se discutir, à luz de pesquisadores da cibercultura e das 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), as contribuições dos usos 
pedagógicos das TDIC mediados pelo professor orientador de informática educativa 
(POIE). Situamos nesse estudo a ação da mediação pedagógica para além da racionalidade 
instrumental (PESCE, 2012), como um elemento que potencializa os processos 
formativos, ressignifica a prática pedagógica e reinterpreta itinerários de aprendizagem 
e de ensinagem. Assim, pretende-se, com essa discussão, contribuir para aprofundar a 
compreensão das tecnologias aplicadas à sala de aula, como dispositivos promotores de 
possibilidades que extrapolam a zona periférica do conhecimento e da construção dos 
saberes.

2 |  O CIBERESPAÇO, AS TRANSFORMAÇÕES NAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL E REDES COLABORATIVAS

As mudanças pertinentes às formas de aprendizagem estão acontecendo 
paulatinamente e compreender que a escola não se constitui como o espaço único no 
qual se constrói o conhecimento é fundamental para o desenvolvimento de práticas 
educativas mais agregadoras e dialógicas (PESCE, 2010), oportunizando novas formas 
de aprender em novos contextos de participação social que surgem com as tecnologias 
(BRAGA, 2015).  

É oportuno entender que, em virtude dessas transformações nas relações sociais, 
aprendemos por meio de novas maneiras, novos caminhos e de forma contínua. Esse 
movimento é importante para uma articulação entre aluno e professor, que contribuem 
juntos para a construção do conhecimento. 

Com base nessa perspectiva, (Pesce e Bruno, 2012), asseveram para: 

Uma abordagem na qual se proponham interações deve considerar a necessidade de 
promover o diálogo entre todos os envolvidos, de modo que as relações intersubjetivas 
sejam decorrentes de um processo de comunicação que não seja linear ou coercitivo, 
e que as estratégias para a aprendizagem sejam coerentes com as concepções de 
ensino sócio-críticas e emancipadoras. (ibid., p. 695).



 
Educação: Atualidade e Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado 2 Capítulo 14 160

Nessa direção, (DI FELICE, 2008) contribui com sua perspectiva de reelaboração 
do conceito de interação, a partir das novas tecnologias digitais, que se traduzem em 
participações entre os sujeitos, mais dialógicas e multidirecionais, acionando trocas de 
informações que parte “de todos para todos”.  

O significado da interação colaborativa, portanto, assume aqui dois níveis distintos: de 
um lado, a interação dinâmica e fluída dos circuitos informativos que se definem como 
resultado de interações entre sujeito, interfaces e territórios; e, de outro, a interação dos 
processos de decisão que, nesses novos contextos surgem como prática colaborativa de 
soluções problemáticas. De um ponto de vista político, assistimos, portanto, à passagem 
de uma prática de interação midiática e territorial para outra atópica, colaborativa e 
interativa. (DI FELICE, 2008, p.52).

Não obstante, trazemos as contribuições de (CHAGAS, 2009), que, em sua pesquisa 
de dissertação procurou situar o professor de informática educativa como articulador no 
desenvolvimento de projetos pedagógicos de aprendizagem, buscou compreender como 
se deu o processo de implementação da disciplina de informática educativa nas escolas 
do município de Santos. 

A utilização da informática na educação deve ser abordada com cuidado para não 
se transformar em “momentos de lazer” conforme comenta POIELAB01, e o professor 
deve levar ao educando a entender que o computador é também uma ferramenta de 
estudo. Por isso ele tem um importante papel na criação de situações que permitam 
ao educando refletir e questionar sobre o conhecimento que está sendo apropriado. 
Torna-se pertinente a observação de Perrenoud (2000), segundo a qual a competência 
nas novas tecnologias é muito mais lógica, didática, epistemológica e exige mais 
interiorização de sua importância para as atividades que realizamos do que a simples 
capacitação técnica, e somente se torna eficiente e eficaz, se for incorporada aos nossos 
hábitos, assim como a leitura. (CHAGAS, 2009, p. 77-78).

A pesquisadora (ibid.) aponta para a necessidade de se ter um profissional consciente 
do seu papel a ser desenvolvido nos laboratórios de informática e do potencial do uso das 
tecnologias no ambiente escolar.

(DUTRA, 2010), em sua dissertação, que teve por objetivo apresentar uma análise 
sobre o referencial teórico de trabalho dos professores de informática educativa no 
município de São Paulo, contribui da seguinte maneira: 

“Assim, seu papel vai além daquele exercido pelos professores das disciplinas 
tradicionais, ao incorporar funções como o da própria organização do espaço do 
laboratório de informática, pois a ele cabe, inclusive, mapear os computadores que 
porventura não estiverem funcionando e entrar em contato com a manutenção. Mas, 
também tem a função de formar outros professores e difundir o uso das tecnologias entre 
os membros do corpo docente. ”  (DUTRA, 2010, p. 108).

No exposto acima, pode-se perceber que o professor de informática educativa, 
além de desenvolver o seu exercício laboral na concepção professoral de onde fora 
constituído, também vê atribuída a essa função o caráter burocrático e organizacional dos 
ambientes físicos formativos, no caso, os laboratórios de informática, seu funcionamento 
e a importância desse sujeito como mediador entre seus pares, fomentando o uso das 
tecnologias em sala de aula.
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A contribuição de (CARNEIRO, 2017), no estudo que fundamentou sua dissertação, 
traz a potência da figura do professor de informática educativa como formador no contexto 
escolar e na difusão de aprendizagem significativa entre seus parceiros de profissão. 
Nesse movimento, a pesquisadora aponta:

“A escola possui muitas demandas, que, em grande parte, são instaladas por ausências 
ou deficiências de outras instituições sociais e familiares. Mas quando falamos na 
possibilidade de formação continuada de um grupo de professores, com objetivos de não 
só conhecer as novas mídias e as TDIC, mas também de conseguir inseri-las pedagógica 
e construtivamente na prática cotidiana, o POIE pode ser um dos educadores indicado 
para tal. “ (CARNEIRO, p. 103, 2017).

Os estudos ora referendados explicitam que a contribuição do (POIE) como professor-
formador em seu contexto escolar, uma vez que sua atuação procura fomentar e despertar 
seus pares para a potencialidade dos dispositivos digitais aos processos formativos em 
cursos na rotina escolar. 

3 |  METODOLOGIA 

Essa pesquisa, de abordagem qualitativa, (BOGDAN & BIKLEN, 1994), realizada por 
meio de estudos exploratórios bibliográficos, teve por objetivo discutir a importância da 
figura do professor de informática educativa (POIE) na sala de aula e nos laboratórios de 
informática das escolas públicas de educação básica, destacando seu papel potencializador 
na mediação para a apropriação de conhecimentos da comunidade estudantil e também 
de professores. 

Os recursos utilizados para o desenvolvimento do trabalho tiveram como base um 
levantamento bibliográfico sobre o tema, mais especificamente, o exercício da função de 
professor orientador de informática educativa (POIE) e sua contribuição para o uso das 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), em contextos formativos que 
visem à ampliação da capacidade de desenvolvimento crítico e reflexivo dos estudantes 
da educação básica.  

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste estudo proporcionou reflexões, no sentido de perceber 
como a figura do professor orientador de informática educativa é fulcral no desenvolvimento 
de práticas educativas mais emancipatórias e empoderadoras.

E é nessa perspectiva que os contextos formativos devem acontecer, por reconfigurar 
o papel de ambos os atores sociais que participam dos processos formativos, no âmbito 
da educação básica - professor e estudantes – de modo a elaborar novas formas de 
ensinar e de aprender, em um mundo conectado, imprevisível e dinâmico. 
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