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APRESENTAÇÃO 

O e-book “Formação de Professores: Perspectivas Teóricas e Práticas na Ação 
Docente” é uma obra composta por vários trabalhos com traços relevantes no que 
concerne a discussão da temática da formação de professores. Apresenta relatos que 
propiciam uma leitura convidativa que tange abordagens teóricas e práticas da formação 
inicial a formação continuada dos docentes.

Neste sentido, o livro tem como objetivo central em apresentar de forma clara, os 
estudos desenvolvidos em diversas instituições de ensino e pesquisa do país. No segundo 
volume é contido escritos que abordam questões da profissionalização docente em seu 
âmbito de atuação com ênfase, em especial, as temáticas da tecnologia, inclusão, gestão, 
avaliação e política educacional. Ainda neste volume, é possível encontrar relatos que 
apontam para os cursos de formação de professores, a partir das práticas que nestes 
estão inclusas.

O terceiro volume é marcado de modo particular, por debates que enfatizam o 
professor nas várias modalidades de ensino e o construto de sua identidade enquanto 
profissional. Também é possível apreciar os trabalhos realizados na atuação do professor 
em sala de aula, diante dos recursos e metodologias que contribuem na dinâmica do 
processo de ensino-aprendizagem.

Temas diversos e interessantes são, deste modo, discutidos aqui com a proposta 
de fundamentar o conhecimento de acadêmicos, mestres, doutores e todos aqueles que 
de alguma forma se interessam pela temática da formação de professores. Possuir um 
material que discuta as questões relacionadas a essa temática é muito relevante, pois 
adentra nos aspectos da profissionalização de uma categoria marcada de características 
ao longo do tempo. 

Deste modo o e-book “Formação de Professores: Perspectivas Teóricas e Práticas 
na Ação Docente 2 e 3” apresentam uma teoria bem fundamentada nos resultados obtidos 
pelos diversos professores e acadêmicos que arduamente desenvolveram seus trabalhos 
que aqui são apresentados de maneira concisa e didática. Sabemos o quão importante é 
a divulgação científica, por isso evidenciamos também a estrutura da Atena Editora capaz 
de oferecer uma plataforma consolidada e confiável para estes pesquisadores expor e 
divulgar seus resultados. 

Marcos Aurélio Alves e Silva
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RESUMO:  O presente trabalho foi realizado no 
LIE(Laboratório de Informática Educativa) de 
uma escola da rede Municipal de Fortaleza. Tendo 
como objetivos: Refletir sobre a importância 
das tecnologias para formação da criança 
em processo de desenvolvimento cognitivo, 
despertar nas famílias a compreensão do seu 
papel para o cuidado da formação das crianças 
junto com as multimídias (celulares, laptop, 
notebook, jogos eletrônicos e variedade de 
eletrônicos no mundo da infância). Autores que 
dialoga conosco: Rojo (2013) que traz em seu 
livro o dialogo da escola conectada que aborda 
os multiletramento. Andersen, que questiona 
o uso das mídias. Rangel e Freire (2012), 

a importância da educação com as mídias. 
Silva (2019) aborda a importância da família 
no processo de aprendizagem. Metodologia: 
foram realizadas palestras, ponto de partida 
em diálogo com as famílias sobre o uso das 
tecnologias na aprendizagem das crianças, 
emitindo a importância do acompanhamento. 
Com os alunos oficinas direcionadas ao 
processo de aprendizagem e socialização nas 
redes sociais: grupo integrado: “Agente da 
Paz: Construindo Um novo Saber”. Resultado 
apontam pontos positivos no desenvolvimento 
dialogado na aprendizagem das crianças e 
socialização dessa aprendizagem em contexto 
escolar tecnológico. Considerações finais: 
as tecnologias são itens essenciais para da 
formação humana, mas tem a necessidade 
de criar limites para crianças em fase de 
desenvolvimento cognitivo das crianças, como 
também uma nova reflexão para as famílias 
que muitas vezes não são presentes na vida 
das crianças. 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia. 
Aprendizagem. Família.

ABSTRACT: The present work was carried out in 
the LIE (Laboratory of Educational Informatics) 
of a school in the Municipal network of Fortaleza. 
Having as objectives: Reflect on the importance 
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of technologies for the formation of children in the process of cognitive development, awakening 
in families the understanding of their role in the care of the formation of children together with 
multimedia (cell phones, laptop, notebook, electronic games and variety electronics in the 
world of childhood). Authors who dialogue with us: Rojo (2013) who brings in his book the 
dialogue of the connected school that addresses multiliteracy. Andersen, who questions the 
use of media. Rangel and Freire (2012), the importance of education with the media. Silva 
(2019) addresses the importance of the family in the learning process. Methodology: lectures 
were held, starting point in dialogue with families on the use of technologies in children’s 
learning, emitting the importance of monitoring. With students, workshops aimed at the 
learning and socialization process on social networks: integrated group: “Agent of Peace: 
Building A New Knowledge”. Results point out positive points in the dialogical development 
in the children’s learning and socialization of that learning in a technological school context. 
Final considerations: technologies are essential items for human formation, but there is a 
need to create limits for children in the children’s cognitive development phase, as well as a 
new reflection for families that are often not present in children’s lives.
KEYWORDS: Technology. Learning. Family.

INTRODUÇÃO             

 Atualmente as tecnologias em nossa sociedade vêm crescendo significativamente. 
Não conhecemos o desafio que a Educação encontra para estabilizar o censo de 
conscientização em nível de aprendizagem. Onde podemos observar que para muitos 
usuários são atrativos, rápidos e dinâmicos. 

 Já para pessoas que tem difícil acesso é algo que traz a vulnerabilidade, nesse meio 
principalmente nas redes sociais. Portanto este trabalho traz referencias bibliográficas que 
visam auxiliar na reflexão sobre as tecnologias no contexto da aprendizagem significativa 
e afetiva. 

 Tendo como objetivos: Refletir sobre a importância das tecnologias para formação da 
criança em processo de desenvolvimento cognitivo, despertar nas famílias a compreensão 
do seu papel para o cuidado da formação das crianças junto com as multimídias (celulares, 
laptop, notebook, jogos eletrônicos e variedade de eletrônicos no mundo da infância). 
Vem nos ajudar a refletir nessa relação das tecnologias social (Lima, Petto, Ferreiro, 
2005, p.225-227). Rojo (2013) que traz em seu livro o dialogo da escola conectada que 
aborda os multiletramento. 

 Quanto à metodologia: foram realizadas palestras, ponto de partida em diálogo 
com as famílias sobre o uso  das tecnologias na aprendizagem das crianças, emitindo a 
importância do acompanhamento e o não ao exagero exacerbado, diante dessa cultura 
mediática.

 Com os alunos oficinas direcionadas ao processo de aprendizagem e socialização 
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nas redes sociais: grupo integrado: “Agente da Paz: Construindo Um novo Saber”. 
Outra abordagem foi à diversidade Cultural perpassando pelos valores éticos e 

religiosos da Africanidade na escola. 
Resultado apontam pontos positivos no desenvolvimento dialogado na aprendizagem 

das crianças e socialização dessa aprendizagem em contexto escolar tecnológico. 
Concluímos que as tecnologias são itens essenciais para complementação da 

formação humana, mas tem a necessidade de criar limites para crianças em fase de 
desenvolvimento cognitivo das crianças, como também uma nova reflexão para as famílias 
que muitas vezes não são presentes na vida das crianças. Essas ações demonstram 
outra integração das famílias com a escola que possibilita a mediação da aprendizagem.

AS TECNOLOGIAS NA APRENDIZAGEM

 Na atualidade as tecnologias têm influenciado bastante na formação dos alunos, 
como também no comportamento humano. Tem contribuído com aprendizagem e também 
tem influenciada de forma negativa, onde a escola não tem conseguido dar conta dos atos 
de alunos, onde se envolvem com bullying e outras formas de violência.

  Mas diante desses fatos a escola e professores estão procurando sensibilizar e 
promover a cultura de paz na comunidade escolar.

 As tecnologias no contexto educativo são bastante motivacionais, no panorama 
de educação Brasileira, com a desigualdade e a falta de oportunidade para todos no 
concernente ao acesso à Educação Básica. (SANTANA, 2011, p.43) As tecnologias e 
outros elementos complementares, fazem a diferença no contexto escolar.

 Atualmente sabemos o quanto é significativo para o desenvolvimento das 
crianças que apresentam “dificuldades de aprendizagem”. Assim  no mesmo período do 
reconhecimento dessa aprendizagem que envolve o despertar para prática e compreensão  
dos conteúdos, verificamos  a tomada de conhecimentos prazerosos de jogos que trazem 
influência negativas.

 De acordo com Andersen (2013): 

Em um texto de 2008, Belloni e Gomes defendem que o uso pedagógico apropriado 
das tecnologias [...] contribui para o desenvolvimento de comportamentos colaborativo 
e autônomos de aprendizagem, o que repercute em desenvolvimento intelectual e 
socioafetivo. (ANDERSEN, 2013, p.23 apud BELLONI e GOMES).

 No espaço escolar, as tecnologias têm vindo de encontro ao processo de 
aprendizagem, influenciando e ressignificando a sociabilidade dos alunos nos momentos 
coletivos.

 Assim o aluno se torna autônomo em saberem diferentes e contribui para a 
aprendizagem de outras crianças que muitas vezes permanecem desmotivadas e sem 
autoestima para auto realizar-se. Que já trazem em suas vivências as desestruturações 
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pessoal e familiar.   Para Rangel e Freire: 

A possibilidade de agir de maneira protagonista (como autores e não apenas receptores 
de textos) no âmbito da transmissão multidirecional da mídia digital é confluente com 
a perspectiva do pensamento complexo, que não privilegia o acúmulo de saberem 
desconectados, mas os seleciona e estabelece suas conexões, podendo, então, aplica-
las à solução de problemas concretos. (RANGEL e FREIRE, 2012, P.29-30 Apud. MORIN, 
2004, P.231).

 É verdade que as mídias têm contribuído para formação de leitores não de forma 
abrangente, mas de muitos que buscam usufruir desses objetos, tanto de forma individual 
como em a distância. A falta de convívio e interação entre alunos é uma das críticas. 
(RANGEL e Freire, 2012).

A tecnologia mobiliza uma boa parcela do tempo dos indivíduos, principalmente das 
crianças e jovens, que fora do ambiente escolar, concentram a maioria de suas atividades 
no  uso desses recursos.(NUNES;SILVA,2013, P.149).

 Considerando esse diálogo das crianças com as tecnologias sabemos o quanto 
elas se adaptam rápido e chegam a outros acessos, Já dizia Belloni e Gomes (2008), não 
se pode ignorar que as crianças nascidas na era tecnológica, é natural considerar essas 
máquinas parceiras de suas vivências lúdicas e de suas aprendizagens. As crianças e os 
jovens apropriam-se das tecnologias a partir das mesmas estratégias que utilizam para 
aprender outros elementos de seu universo de socialização. (ANDERSEN, 2013, p.23). 

 Atualmente é de suma importância o papel da família no processo de ensino e de 
aprendizagem e isso vêm sendo discutido por muitos estudiosos.

 A sociedade atualmente traz um olhar para os perigos que ocorre com as crianças 
quando fazem uso das tecnologias sem acompanhamento, principalmente na família. A 
infância é roubada e marginalizada e depois precisam de ajuda. 

 No Brasil, Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 
9394/96) determinam a participação dos pais no processo da gestão democrática da 
escola.

  Em um mundo quase na sua totalidade digital, cada vez mais a busca da parceria 
família e escola, trabalhando o interesse mútuo entrelaçando um caminho de colaboração. 
Já que é na escola que se constrói os principais  valores da ética e da moral. Enquanto na 
família limita-se, a regras, normas e valores. 

 Os resultados apontam pontos positivos no desenvolvimento cognitivo das crianças, 
a participação coletiva, a colaboração e afetividades em seus atos de colaborador. 

Quanto aos familiares mudanças de atitude e uma nova reflexão onde muitas vezes 
são raras a presença dos familiares na vida das crianças. Essas ações demonstram 
outra integração das famílias com a escola que possibilita a mediação da aprendizagem 
dialogada. 

 Concluímos que as tecnologias são elementos essenciais para formação técnica 
humana, mas que existe a necessidade de criar limites para crianças em fase de 
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desenvolvimento.
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