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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 e buscando superar 
problemas estruturais, como a desigualdade social por exemplo. Direcionar e ampliar o 
olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas postos pela contemporaneidade 
é um desafio, aceito por muitos professores/as pesquisadores/as. 

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. 
O cenário político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado 
recentemente e agravado com a pandemia, nos alerta para a necessidade de criação de 
espaços de resistência. Este livro, intitulado “A Educação enquanto fenômeno social: 
Aspectos pedagógicos e socioculturais”, da forma como se organiza, é um desses 
lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, os diferentes sujeitos que fazem parte dos 
movimentos educacionais.

É importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem a Educação, 
historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir ser ouvidos e a criação 
de canais de comunicação, como este livro, aproxima a comunidade das diversas ações que 
são vivenciadas no interior da escola e da universidade. Portanto, os inúmeros capítulos 
que compõem este livro tornam-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, considerando os diversos elementos e fatores que o intercruza.

Neste livro, portanto, reúnem-se 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, tendo a Educação enquanto fenômeno social 
importante para o fortalecimento da democracia e superação das desigualdades sociais.

Os/As autores/as que constroem essa obra são estudantes, professores/as 
pesquisadores/as, especialistas, mestres/as ou doutores/as e que, muitos/as, partindo 
de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular que, 
pela mobilização dos/as autores/as e discussões por eles/as empreendidas, mobilizam-se 
também os/as leitores/as e os/as incentivam a reinventarem os seus fazeres pedagógicos 
e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, portanto, desejamos a todos 
e a todas uma provocativa leitura! 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: O mundo nos últimos anos, vem 
passando por várias mudanças, com o aumento 
da utilização das novas tecnologias no meio 
educacional, o professor deve aproveitar 
esses novos recursos para que educandos 
atrele os saberes que coopere na construção 
de uma reflexão crítica sobre o espaço e 
especialmente, transformadora. A escola deve 
fornecer elementos imprescindíveis para que 
os educandos possam entender o local em que 
vivem, relacionar os fatos e os acontecimentos 
que intervêm nas composições socioeconômicas 
e culturais, assim o presente artigo busca fazer 
um estudo bibliográfico de como a escola está 
utilizando as novas tecnologias na no sistema 
educacional. 
PALAVRAS-CHAVE: Educandos; Tecnologias; 
Trasnformadora.

THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY IN 
THE EDUCATIONAL SCOPE: CHANGES 
IN TEACHING AND SOCIAL RELATIONS

ABSTRACT: In recent years, the world has 
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been going through several changes, with the increase in the use of new technologies in the 
educational environment, the teacher must take advantage of these new resources so that 
students harness the knowledge that cooperates in the construction of a critical reflection 
on the space and especially transformative. The school must provide essential elements so 
that the students can understand the place where they live, relate the facts and events that 
intervene in the socioeconomic and cultural compositions, so this article seeks to make a 
bibliographic study of how the school is using new technologies in the education system.
KEYWORDS:  Students; Technologies; Transformative.

1 |  INTRODUÇÃO 
A educação é um importante instrumento de transformação social, sendo necessário 

a participação da família, escola e da comunidade, assim como define o Art.  1° da LDB 
(Lei n.  9.394, de 20 de dezembro de 1996) afirma que: “A educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais.” Desta forma, é importante que os professores criem 
mecanismo de integrar o conteúdo com a realidade do educando, proporcionado que os 
mesmos façam o processo inverso e utilizem o conteúdo aprendido fora da escola, atuando 
como sujeitos críticos e participativos na sociedade. 

O sistema educacional está em constante mudança e o professor deve estar se 
atualizado para utilizar os novos recursos que vão surgindo em prol do ensino. As novas 
tecnologias, abrem um leque de possibilidades para criar metodologias e preparar os 
educandos a serem cidadãos capazes de transformar a realidade ao qual vive.

Os profissionais que atuam no sistema educacional, em especial os docentes, 
compreendem que a união entre as novas tecnologia e ensino é fundamental, todavia, haja 
uma certa apreensão por partes destes profissionais em utilizar esses recursos, por falta de 
capacitação, é necessário no mundo globalizando em que vivemos entender a importância 
das tecnologias como um importante suporte para o processo de ensino aprendizagem e 
nas relações sociais

Desta forma, o presente artigo busca fazer um estudo bibliográfico, sobre a evolução 
da tecnologia e como os professores podem estar utilizando esses recursos para melhorar 
o ensino, atraindo a atenção dos educandos e proporcionando que os mesmos utilizem 
esses recursos como forma de transformação social. 

2 |  EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA E A IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO 
EDUCACIONAL  

A criação dos computadores, foi o grande ponto de partida, com a invenção a 
sociedade passou a ter novos comportamentos, mesmo de que forma lenta. Muitas 
possibilidades começaram a surgir, como informações rápidas, a partir de 1969 com a 
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criação da internet.
No Brasil as tecnologias da informação começaram a partir de 1958, através 

da importação das tecnologias de países de que tinham mais poder econômico e mais 
conhecimento tecnológico, como os Estados Unidos. Porém foi a partir dos anos 2000 no 
Brasil que a tecnologia foi ganhando espaço dentro da sociedade, computadores, telefones 
fixos e em 2009 o primeiro smartphone chega ao Brasil, dando início a uma nova era. 
Os indivíduos foram tendo cada vez mais acesso a esses dispositivos. A modernidade e 
agilidade dos processos, facilita a criação de um novo modelo de sociedade, atingindo 
também o sistema educacional. 

Menezes afirma:

Os sistemas de comunicação evoluem com extrema rapidez e essa dinâmica 
é parte da vertiginosa modernidade em que estamos imersos. Não podemos 
nos deslumbrar com essas novidades ou ficar apreensivos pelo perigo 
de que substituam nossa função de educar. Mas não devemos ignorar as 
possibilidades que eles abrem para aperfeiçoar nosso trabalho, como o 
acesso a sites de apoio e atualização pedagógica ou a programas interativos 
para alunos com dificuldades de aprendizagem. (2010, p.122).

Com essas mudanças não pode ignorar o uso das tecnologias nas escolas, porém, 
o mesmo deve ser utilizado de maneira que facilite o processo de ensino aprendizagem dos 
estudantes. Segundo Alba (2006, p.144) as novas tecnologias de informação criam novas 
possibilidades de comunicação e socialização.

Dessa forma, o professor não se pode deixar de utilizar as tecnologias em sala, se 
os próprios educandos não a ignoram. Na sociedade atual, os próprios educandos utilizam 
esses recursos sendo poucos um educando não possua acesso à internet, aparelho celular 
ou computador, sendo assim é necessário inclui-lo em uma atividade pedagógica, uma 
vez que ele oferece muitas possibilidades didáticas, além de promover uma transformação 
social com base nas tecnologias, uma vez que ela possui um alcance global.

Assim, propõe-se o alargamento do conceito de inclusão digital para uma 
dimensão reticular, caracterizando-o como um processo horizontal que deve 
acontecer a partir do interior dos grupos com vista ao desenvolvimento de 
cultura de rede, numa perspectiva que considere processos de interação, 
de construção de identidade, de ampliação da cultura e de valorização da 
diversidade, para a partir de uma postura de criação de conteúdos próprios 
e de exercício da cidadania, possibilitar a quebra do ciclo de produção, 
consumo e dependência tecnocultural. (TEIXEIRA, 2010, p. 39).

Os recursos tecnológicos, seja na escola ou extraescolar é necessário saber que 
incluir digitalmente é disponibilizar a tecnologia e fazer dela um instrumento de ensino e 
até mesmo de possibilidade de inclusão social. Com essas possibilidades, é necessário 
compreender que incluir digitalmente deve ser feito através da cooperação de todos os 
envolvidos, para que a mesma se torne uma forma de adquirir conhecimento e pratica da 
cidadania.
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O smartphone, é um instrumento a maioria dos educandos utilizam, de acordo com 
um estudo do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(Cetic), a popularização dos aparelhos eletrônicos pode ter relação com o novo modo de 
comportamento da sociedade atual, pois esses aparelhos estão sendo utilizados para 
várias tarefas do dia a dia. Através da pesquisa, percebeu-se que dos educandos que têm 
acesso à internet, 77% acessam a mesma através do smartphone. O segundo recurso 
mais usado, foi o computador de, com apenas 9%. Conexo com o acesso dos docentes 
aumentou consideravelmente ao longo dos anos, em 2011, 15% tinham um smartphone. 
Em 2016, o número atingiu a marca de 91%.  

Figura 1 - Equipamentos utilizados para acessar a internet pelos educandos

Fonte: CGI.br/NIC.br/Cetic.br/TIC Educação 2016

 
Segundo os dados exibidos, é fundamental por parte das escolas adaptar as 

transformações cominadas pela tecnologia para inovar no procedimento de ensino 
aprendizagem. Os Smartphones eles podem ser benéficos para os estudantes como forma 
de fazer vídeos do cotidiano para discutir em sala de aula, jogos pedagógicos através do 
uso de aplicativos, discursões sobre os assuntos que ocorrem no mundo, se comunicar, 
fazer leituras de livros e apostilas.

Assim, os recursos tecnológicos, proporciona ao professor aperfeiçoar e dinamizar 
as aulas. Neste sentido, Bonilla (2005, p. 21) afirma que:

As tecnologias da informação e comunicação são tecnologias intelectuais, pois 
ao operarem com proposições passam a operar sobre o próprio pensamento, 
um pensamento que é coletivo, que se encontra disperso, horizontalmente, na 
estrutura em rede da sociedade contemporânea. (2005, p. 21).

Assim, as tecnologias, têm sido implantadas no nas escolas por meio de projetos das 
próprias escolas e governamentais. Isso acarreta com que os docentes coloquem em suas 
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aulas tecnologias que os alunos utilizam no dia-a-dia, mas, infelizmente, muitas escolas 
públicas no Brasil ainda não têm acesso as novas tecnologias. Porém, muitos estudantes 
possuem celulares com acesso a internet e o professor pode estar utilizando-se dessas 
novas mudanças. Em 2016, 52% das escolas utilizavam o aparelho em atividades com os 
alunos. É o que aponta a pesquisa TIC Educação 2016, do Centro de Estudos sobre as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic). Já sobre os professores que utilizam 
a internet em sala de aula com os alunos (figura 2), a pesquisa feita com professores de 5º 
ano ao 2º ano, nos anos de 2015 e 2016 mostrou uma pequena evolução.

Figura 2 - Professores que usam a internet em sala de aula

Fonte: CGI.br/NIC.br/Cetic.br/TIC Educação 2016

O uso dos recursos tecnológicos, sobretudo os da informação vem aumentando 
no cotidiano das pessoas e também nas escolas. Essas ferramentas se empregues de 
maneira incorreta pode fazer com que os alunos tenham mais dificuldades no aprendizado, 
por outro lado, se usada de forma didática, pode proporcionar o aprendizado mais rápido, a 
interação com os colegas e fazer com que os educandos sejam cidadãos críticos.

3 |  PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL

O PPP (Projeto Político Pedagógico), tem como principal objetivo da um norte as 
ações da Escola para o ano letivo. O mesmo, apresenta as diretrizes e compromissos que 
a unidade de ensino. Para isso o mesmo deve ser elaborado com o apoio dos professores, 
diretores e da comunidade, para que se utilize os saberes do educando e proporcione que 



 
A educação enquanto fenômeno social: Aspectos pedagógicos e socioculturais 3 Capítulo 7 86

o mesmo seja um cidadão crítico e reflexivo. Os saberes vivenciados pelos educandos, 
instigando-os, através de exercícios que potencializem sua curiosidade, a imaginação, 
elaboração de hipóteses e questionamentos, chegando a uma explicação epistemológica. 
Freire, (1996, P.16)

Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do 
ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais 
metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando 
“curiosidade epistemológica” 

A curiosidade do educando se aperfeiçoa a partir do exercício, estimulando-o a 
novas perguntas e respostas que são fatores fundamentais para o processo cognitivo. 
Porém, é necessário que o (a) educador (a) observe as diferentes realidades presentes 
no espaço escolar, com objetivo de atender aos educandos de diferentes contextos 
sociais. O (a) professor (a) deve construir os embasamentos necessários para que o (a) 
estudante interprete corretamente todos os tipos de representações espaciais utilizando as 
ferramentas necessários para facilitar o aprendizado. Dessa forma, o PPP é um documento 
essencial para as unidades escolar de todo o Brasil. Ele auxilia e norteia o sistema de 
ensino durante o ano letivo.

3.1 Tecnologias educacionais inseridas no PPP
De acordo com os artigos 12 a 14 da LDB, a escola tem autonomia para determinar 

qual será o seu PPP e a estrutura que será seguida. O documento, então, é encaminhado 
para a secretaria de ensino e deve ser revisado pela instituição de ano em ano.

A escola também precisa oferecer elementos para que o educando desenvolva os 
fenômenos espaciais. Segundo Ritcher, (2010 p.94)

De nada adianta participarmos da escola, se essa instituição não fornece 
os elementos indispensáveis para que os alunos possam compreender o 
meio em que vivem, correlacionar os fatos e os fenômenos que interferem 
nas estruturas socioeconômico - culturais, e construir bases para forjar a 
transformação.

Existe a necessidade da escola cada vez mais escolher metodologias que possam 
relacionar a realidade. Atualmente, com o avanço da tecnologia os professores tem um 
leque de possibilidades para trabalhar os assuntos de forma mais didática e atual com os 
educandos, pois, a escola também está altamente influenciada pelas novas  inovações 
tecnológicas.

Com essas novas mudanças que acontecem no mundo, o ‘Projeto Político-
Pedagógico se refere aos planos de ações que a escola pretende executar quanto às 
situações apresentadas e deve contemplar a inserção de tecnologias como recursos no 
processo de aprendizagem. Podemos destacar alguns recursos que a escola pode esta 
utilizando, sendo eles, plataforma de ensino adaptativo, aplicativo de estudo, banco de 
materiais, este que, tanto os professores quanto aos alunos podem acessar os conteúdos 
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produzidos em todo o mundo, além de projetores, tablet e livro digitais.
Desta forma, os profissionais que atuam na área da educação sabem que devem levar 

em consideração a geração que o mundo está em constante mudança e nesse contexto, 
a tecnologia transforma a forma de ensino, uma vez que contribui para o desenvolvimento 
de cidadãos mais conscientes e independentes. Compreendemos que também é papel 
da escola adaptar esse ambiente tecnológico para que o educando tenha uma educação 
mais próxima da realidade, evitando a metodologia tradicional, o docente deve conduzir o 
educando a pensar, indagar e trabalhar de uma maneira mais colaborativa.

Nesse processo, o aluno pode relacionar o conteúdo apresentado com o universo a 
sua volta e dessa forma o aprendizado torna-se mais efetivo.

3.2 Formas de utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula
Ao decorrer do presente artigo, foram analisados como os recursos tecnológicos 

estão cada vez mais presente no cotidiano do educando e como os mesmos podem auxiliar 
na construção de cidadãos críticos. Com base nessas informações vamos descrever como 
os professores podem utilizar esses recursos.

O primeiro recurso que podemos destacar é a utilização dos livros digitais ou 
apostilas, o professor tem a possibilidade de enviar para todos os educandos, para que 
eles façam a leitura em casa através do smartphone, tablet ou computador. 

A segunda dica é, os cursos digitais, esses que podem complementar o aprendizado 
do educando, além de acrescentar um certificado em seu currículo. 

Outra forma é utilizar os jogos eletrônicos, existem variadas plataformas no qual os 
professores podem criar seus jogos de acordo com o conteúdo abordado, em uma etapa 
posterior do ensino, também é possível ensiná-los a elaborar esses materiais, promovendo 
a autonomia dos estudantes e mostrando como utilizar esse recurso para desenvolver o 
próprio potencial dentro e também fora da escola.

Para tanto, as aulas devem ser planejadas, para que não se tornem monótonas 
e desorganizadas. O professor deve sempre considerar o perfil da turma na qual está 
trabalhando para traçar meios de tornar as aulas dinâmicas, organizadas e o mais 
importante, que consiga passar o conteúdo para todos os educandos.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portando, ao longo das últimas décadas todos os diversos setores da sociedade têm 

passado por uma grande evolução tecnológica. Toda transformação estar mudando a forma 
de s comunicar, nas relações sociais e no processo de ensino e aprendizagem. 

Ao fim deste artigo, fica evidente que os recursos tecnológicos estão cada vez mais 
presente no cotidiano das pessoas e também no ambiente escolar. Os docentes estão 
se adequando a nova realidade para atrair a atenção dos educandos, além de facilitar 
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o acompanhamento individualizado, estimular a autonomia do educando, tornando-o um 
agente ativo na construção do conhecimento, incentivado o trabalho em equipe e auxiliando 
na relação social.
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