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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 ataque as questões educacionais, vivenciado recentemente 
e agravado com a pandemia, nos alerta para a necessidade de criação de espaços de 
resistência. Este livro, intitulado “Atuação do estado e da sociedade civil na educação”, 
da forma como se organiza, é um desses lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, 
os diferentes sujeitos que fazem parte dos movimentos educacionais.

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 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
André Ricardo Lucas Vieira
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SABERES DA DOCÊNCIA E PERSPECTIVAS DE 
INSERÇÃO DAS TDIC NO ENSINO PRESENCIAL 

APÓS A PANDEMIA

Bruna Brito Santos
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Educação de Parnaíba, Piauí 

Ruceline Paiva Melo Lins
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 
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UFDPar

RESUMO: Escolas públicas de todo o País 
aderiram ao ensino remoto devido a situação 
de pandemia mundial da Covid-19. Nesse 
contexto, professores tiveram que se reinventar 
e ressignificar seus saberes docentes para 
ensinar nos AVA. O objetivo deste trabalho é 
compreender as formas de ressignificação dos 
saberes docentes desses profissionais e suas 
perspectivas de atuação após a pandemia. Para 
esta pesquisa, fora abordado a metodologia 
qualitativa e investigativa por meio de uma 
pergunta-chave: Professor, o que você trouxe do 
ensino presencial para o remoto e o que poderá 
levar do ensino remoto para o presencial?. Dessa 
forma, foi possível identificar, nas respostas 
dos professores, os saberes da experiência, do 
conhecimento e os pedagógicos, assim como 
a perspectiva de inserção das TDIC no ensino 
presencial, após a pandemia.
PALAVRAS-CHAVE: Experiência. Conteúdo. 
Tecnologia. 

ABSTRACT: Public schools across the country 
have joined remote teaching due to the global 

pandemic situation of Covid-19. In this context, 
teachers had to reinvent themselves and 
resignify their teaching knowledge to teach in 
VLEs. The objective of this work is to understand 
the ways of resignifying the teaching knowledge 
of these professionals and their perspectives of 
action after the pandemic. For this research, the 
qualitative and investigative methodology was 
addressed through a key question: Professor, 
what did you bring from face-to-face teaching 
to remote teaching and what can you take from 
remote teaching to face-to-face teaching?. In this 
way, it was possible to identify, in the teachers' 
responses, the knowledge of experience, 
knowledge and pedagogical, as well as the 
perspective of insertion of TDIC in face-to-face 
teaching, after the pandemic.
KEYWORDS: Experience. Contents. Technology.

INTRODUÇÃO
A Pandemia da COVID-19 trouxe 

inúmeros desafios para a educação mundial e 
em especial para o Brasil, pois este é o País que 
possui maior média de dias de escolas fechadas 
no mundo, afetando a maioria das escolas 
públicas (INEP, 2021). Essas dificuldades são 
mais acentuadas nos grupos mais vulneráveis da 
sociedade, como negros, deficientes, indígenas, 
população norte e nordeste e, no geral, alunos 
de escolas públicas (UNICEF, 2021).

A necessidade de formação adequada 
para os professores é um desafio recorrente 
no ensino remoto. Ainda assim, de acordo com 
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Schimiguel et al. (2020), professores têm buscado o conhecimento em Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação (TDIC) para melhor atuação no ensino remoto. Entretanto, 
os entraves da falta de infraestrutura tecnológica dos alunos em casa também prejudicam 
essa modalidade de ensino à distância.

Apesar dos desafios, a educação remota pode trazer benefícios para a educação 
presencial, uma vez que a apropriação no conhecimentos das TDIC e a ressiginificação 
dos saberes docentes podem levar a melhorias na atuação desse professor no ensino 
presencial, após a pandemia. 

Dentro destas perspectivas, esta pesquisa pauta-se nos três tipos de saberes 
docentes descritos por Pimenta (1999; 2020) e Tardif (2002). Nascimento et al. (2019) 
explica os saberes pedagógicos como aqueles provenientes dos conhecimentos das 
ciências educacionais, enquanto que o saber específico, do conhecimento, constitui-se 
dos referentes da disciplina que o professor leciona e os saberes da experiência são os 
provenientes das ações de ensinar, nasce da prática pedagógica. Tardif (2002) conceitua 
o saber docente como um ser plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, 
de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 
experienciais.

De acordo com Pimenta (1999, p.18), construir a identidade não é algo imutável, mas 
sim, um processo de construção do sujeito historicamente situado, assim a profissão de 
professor emerge em dado contexto e momentos históricos, como resposta a necessidades 
que estão postas pelas sociedades.

Reflete-se dentro desse contexto sobre a realidade que a pandemia da COVID-19 
colocou a professores de todo o mundo e questiona-se: “como os professores reconstruíram 
seus saberes docentes, adquiridos no ensino presencial, para aplicação em ambiente 
remoto”? “E como esses saberes reconstruídos poderão ser aplicados na volta ao ensino 
presencial, após a pandemia”?. Para tanto, a pergunta-chave “Professor, o que você 
trouxe do ensino presencial para o remoto e o que poderá levar do ensino remoto para o 
presencial?” trouxe inúmeras reflexões.

Como defende Tardif (2002), todo saber, mesmo o “novo”, insere-se numa duração 
temporal que remete à história de sua formação e sua aquisição. Portanto a experiência 
do professor em ensino presencial deve ser considerada na construção de saberes para 
o ensino não presencial e vice-versa neste momento histórico da pandemia da COVID-19. 
Dentro deste contexto, é pertinente investigar sobre a visão do professor diante deste 
cenário, levando em consideração toda a sua trajetória profissional e o que foi objeto de 
ressignificação nessa conjuntura. 

Ao identificar os saberes docentes nas falas dos respondentes que vivenciam a 
realidade do ensino remoto nas escolas públicas, buscamos responder tais questões e 
expor algumas reflexões e perspectivas sobre as formas de ressignificação dos saberes 
docentes no período da pandemia e futura atuação docente após esse periodo.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A educação remota emergencial foi uma alternativa adotada por muitas escolas para 

impedir a disseminação do vírus da COVID-19, que se configurou como pandemia em 
março de 2020 (JUH, 2021). Nessa modalidade de ensino, muitos professores precisaram  
transpor  conteúdos  e  adaptar  suas  aulas  presenciais  para  plataformas online com o 
emprego das TDIC, sem preparação para isso, ou com preparação superficial, também em 
caráter emergencial (ALVES, 2020; SCHIMIGUEL et al. 2020; RONDINI et al., 2020). 

A educação remota emergencial não pode ser confundida com a educação à distância 
(EAD) pois essa última conta com recursos e uma equipe multiprofissional preparada para 
ofertar conteúdos e atividades online por meio de plataformas (JOYE et al. 2020, p.16; 
HODGES, 2020). Já o ensino remoto tem como intuito ofertar acesso temporário aos 
conteúdos curriculares que seriam desenvolvidos presencialmente (HODGES, 2020).

A vulnerabilidade na formação de professores para o ensino remoto se concentra 
nos que atuam em escolas públicas, pois menos de 50% desses profissionais tiveram 
acesso a infraestrutura adequada. As condições de acesso à internet pelos alunos também 
são precárias, uma vez que apenas 17% dos alunos das redes estaduais e menos de 3% 
das redes municipais tiveram acesso a internet gratuita neste período de pandemia (INEP, 
2021). 

O professor tenta rever suas estratégias pedagógicas, através do uso de TDIC em 
aulas remotas (SCHIMIGUEL et al.,2020), e na falta de ferramentas mais elaboradas, muitos 
recorrem a transposição de métodos de ensino presencial para o ambiente online (ALVES, 
2020; SCHIMIGUEL et al. 2020). O uso do aplicativo WhatsApp como Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) é uma estratégia comum nas escolas públicas por proporcionar vários 
cenários interativos entre alunos e professores (AMORIM; 2020). 

As mudanças recorrentes da atuação do professor em ambiente remoto trouxe 
inúmeras reflexões dentro do processo de ensino e aprendizagem, assim existe a 
necessidade de ressignificar a prática docente e consequentemente, os saberes docentes. 
Os saberes de modo geral se constituem no tempo, vão desde a escolarização, dos cursos 
de formação até a prática profissional (NASCIMENTO et al., 2019). Portanto, são saberes 
construídos no decorrer da experiência profissional do professor, marcada por vivências 
que contribuem para ressignificá-los constantemente. Tardif (2002) e Pimenta (1999; 
2002), defendem a importância da compreensão desses saberes e a necessidade de sua 
articulação para uma atuação docente plena. 

A expectativa é que diante das crises, desafios e aprendizados presentes nessa 
realidade de ensino, o professor possa aproveitá-los para ressiginificar seus saberes 
docentes e voltar para a sala de aula presencial, após a pandemia, mais preparado para 
um ensino multifacetado e melhorado.
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METODOLOGIA
Esta pesquisa é de caráter investigativo e qualitativa, levando em consideração a 

investigação como "uma construção de um conhecimento inovado" e a ligação entre a 
subjetividade do indivíduo e o mundo concreto (SORTE; COÊLHO, 2019). O instrumento 
utilizado para coleta de dados foi uma entrevista contendo apenas uma pergunta-chave: 
Professor, o que você trouxe do ensino presencial para o remoto e o que poderá levar do 
ensino remoto para o presencial?.

A entrevista foi realizada por meio do aplicativo WhatsApp, devido a facilidade de 
acesso aos participantes da investigação. Pesquisas têm obtido êxito na utilização dessa 
ferramenta visando a coleta de dados (BARBOSA; CARVALHO, 2018; MORAIS et al., 2020). 
Segundo Veloso (2020), o uso do WhatsApp para fins de pesquisa promove a facilidade 
de reunir sujeitos distantes geograficamente e também facilita o tratamento dos dados. As 
respostas foram recebidas de forma escrita, sendo, juntamente com o questionamento, 
solicitado aos investigados uma autorização para divulgação dos resultados. 

O referido estudo foi realizado com professores da rede pública da cidade de 
Parnaíba, Piauí-Brasil. A escolha dos participantes seguiu apenas um critério: todos 
deveriam vivenciar a mesma realidade de ensino remoto realizado por meio do aplicativo 
WhatsApp e/ou plataforma Google Classroom adotados como AVA pela maioria das escolas 
públicas da cidade.

A pesquisa contou com a participação de 8 professores. Para garantir total sigilo 
na identidade desses participantes foram utilizadas letras como respectivas identificações, 
assim denominadas A até H.

Os resultados da pesquisa foram analisados de forma simplificada, seguindo a 
técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2002), adequando-se modestamente às três 
fases: 1) Pré-análise, 2) Categorização do material e 3) Interpretação dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após leitura e análise dos conteúdos presentes nas respostas, foram destacadas 

quatro palavras "chave" citadas com frequência pelos investigados, conforme apresentado 
no quadro 1, sendo estas norteadoras para discussão dessa pesquisa. 

Palavras e expressões Quantidade de citações
Experiência 3
Conteúdos 2

Engajamento 1
Tecnologia 7

Quadro 1 - Palavras e expressões utilizadas frequentemente pelos investigados

Elaborado pelos autores
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A palavra "Experiência" foi citada três vezes por dois respondentes, e o contexto 
em que a mesma estava inserida remete a experiência que os professores levaram da sala 
de aula presencial para o ensino remoto e vice-versa. Tais relatos estão apresentados no 
quadro 2.

 Professores Respostas

A
Do presencial para o remoto:
“trouxe do presencial para o remoto, além da experiência de sala de aula foram 
os planejamentos e os planos de aula como um guia de orientações para as 
atividades propostas”

B

Do remoto para o presencial:
“muitas experiências do novo, do planejar e dinamizar as aulas, pois me sentia 
muito amarrada na forma presencial, novas formas de aprender e repassar aos 
alunos levarei para sempre com a experiência do uso da tecnologia, utilizarei 
o celular e o computador nas minhas aulas, bem como continuarei a utilizar 
plataformas que facilitem o ensino aos alunos.”

Quadro 2 - Respostas dos professores A e B ao questionamento da pesquisa

Elaborado pelos autores

Os relatos dos professores A e B demonstram consciência acerca dos saberes 
adquiridos pela experiência, como ferramentas importantes para o trabalho no ensino 
remoto e presencial, respectivamente. Os saberes da experiência são aqueles produzidos 
no cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática (PIMENTA, 
1999). Carmo e Franco (2019), em investigação semelhante, afirmam que a experiência 
do ensino presencial deve ser considerada na construção de saberes para o ensino não 
presencial. 

Os professores B, F e G, ao serem questionados sobre o que levaram do ensino 
presencial para o remoto mostram uma clara visão conteudista em suas respostas, já o 
professor E afirma que existem mais constribuições do ensino remoto para o presencial do 
que o contrário. O professor C não soube respoder tal questionamento (Quadro 2). 
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Professores Respostas

B
“Bem do presencial  trouxe apenas os conteúdos, pois a metodologia de 
trabalho mudou praticamente tudo, mudamos a forma de dialogar de repassar os 
conteúdos, a didática da mesmice mudou completamente".

C “não sei responder”

D
 “Do ensino presencial para o remoto trouxe a certeza de que é necessário o 
engajamento do aluno para que haja aprendizagem, portanto, as metodologias 
utilizadas nos dois tipos de ensino precisam estar voltadas para o aluno”.

E
“Acho que posso responder que o ensino remoto vai trazer muitas mudanças para 
o ensino presencial, mais do que o contrário, uma vez que este cenário foi inédito 
na história da nossa educação no Brasil”. 

F
“Levo a sistematização dos conteúdos e a linguagem clara e didática, sem 
rodeios e procurando sempre contextualizar com a realidade vivenciada pelos 
alunos”;

G “Levei para o ensino remoto as mesmas abordagens de conhecimentos 
trabalhados na modalidade presencial”.

H
"Este ensino está muito complicado e não vejo vantagem neste ensino remoto! A 
única coisa que vejo vantagem é a questão da tecnologia, apesar das dificuldades 
de acesso a essa tecnologia pelo aluno”.

Quadro 2 – Respostas ao questionamento “O que levaram do ensino presencial para o remoto?”

Elaborado pelos autores

O raciocínio dos professores B, F e G, chama a atenção pois tais considerações 
corroboram com Tardif (2002) e Pimenta (1999), acerca da sobreposição dos saberes 
curriculares sobre os saberes experienciais. Já os professores C e E possuem uma visão 
simplista sobre o que levaram do ensino presencial para o remoto e ocultam seus saberes 
docentes. Para Pimenta (1999), essa discussão acerca das questões do conhecimento dos 
professores especialistas nas matérias, no contexto da contemporaneidade constitui um 
segundo passo no processo de construção da identidade dos professores. Entretanto, não 
basta apenas saber a matéria e não saber ensinar, e assim portanto, é preciso articular, em 
vez de sobrepor os saberes do conhecimento com os saberes da experiência e pedagógicos.

Os professores D e H (Quadro 2), consideram em suas respostas, as necessidades 
e dificuldades do ensino remoto, pois é necessário o engajamento dos alunos que é 
comprometido quando há dificuldades de acesso a essa tecnologia. De acordo com Pimenta 
(1999), esses saberes são construídos a partir das necessidades pedagógicas postas pelo 
real, ou seja, a partir da prática social da educação. Portanto, propõe-se o engajamento 
como caminho para solução de problemas enfrentandos no ensino remoto, sendo possível 
encaixá-lo dentro dos saberes pedagógicos.

Recentemente, fora aprovada a Lei da conectividade (Lei Nº 14.172, de 10 de 
junho de 2021), que destina 3,5 bilhões a estados, para a compra de pacotes de dados e 
dispositivos portáteis para alunos e professores (BRASIL, 2021). A perspectiva é que após 
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a pandemia, escolas públicas poderão alcançar essa conectividade com mais facilidade e 
professores tenham infraestrutura suficiente para aplicar os conhecimentos adquiridos na 
educação remota no ensino presencial.

A palavra “Tecnologia” foi citada 7 vezes pela maioria dos respondentes e os que não 
a utilizaram, usaram palavras com mesmo sentido, como metodologias digitais e material 
de suporte como YouTube e Google. 

Todos os professores entrevistados nesta pesquisa afirmam a contribuição relevante 
que as TDIC terão para o ensino presencial, após a pandemia. Carmo e Franco (2019), 
defendem que o uso de TDIC, desenvolvido no ensino a distância, poderá ajudar na 
inserção mais efetiva desses recursos no ensino presencial. E a apropriação das TDIC 
pelos professores pode ser promissora para a inovação da educação após a pandemia 
(RONDINI, 2020).

Apesar da abordagem investigativa desta pesquisa ter sido limitada em apenas uma 
pergunta e uma resposta dos professores, foi possível perceber que a mesma abre espaço 
para discussões mais profundas acerca da ressignificação desses saberes docentes e 
as perspectivas de atuação desses profissionais no ensino presencial. É necessário a 
continuidade desses estudos, afim de compreender os reais anseios e nuanças que esses 
profissionais levaram para o ensino remoto e como voltarão para o ensino presencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa demonstrou que os professores têm realizado o resgate de seus 

saberes docentes neste período de atuação em ensino remoto, e que há preocupação 
em levar algo positivo, como o aprendizado sobre TDICs, para o ensino presencial. É 
importante refletir sobre a necessidade de articulação desses saberes docentes, abrindo 
espaço para novos conhecimentos após essa crise. É necessário ainda superar os desafios 
que concerne as novas formas de ensinar e aprender no ensino remoto e presencial, 
interpretando essas modalidades de ensino com completude, inerência e constância para 
o novo ensino.

APOIO
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