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RESUMO. Meu interesse no fen6meno da Informatica e das Novas 
Tecnologias niio e somente a preocupa((iio por seus efeitos na 
transferencia e ensino de conhecimentos formais, mas os riscos que 
apresenta a transmissiio de valores educacionais culturais. Meu artigo 
e uma tentativa em entender o impacto da Informatica no conhecimento 
cotidiano e o seu significado social entre os professores. Minha 
suposiviio e que o uso generalizado do computador e do acesso a 
Internet em educaviio moderna, mais ou menos forvado na profissiio 
pedag6gica e fcirtemente apoiado por interesses politicos, ideol6gicos, 
e comerciais, pode resultar em conflitos culturais series entre 
paradigmas de ensino velhos e novas. 

PALAVRAS-CHAVE: Novas tecnologias em Educaviio; Informatica e 
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FRANKENSTEIN IN THE CLASSROOM: THE TEACHERS' SOCIAL 
REPRESENTATIONS ABOUT INFORMATICS 

ABSTRACT My interest in the phenomenon of new information 
technology is not only concern for its effects on the trnsfer and teaching 
of formal knowledge, but the risks it presents to the transmission of 
cultural educacational values. My article is to be seen as na attempt to 
undertand the impact of information technology on everyday knowledge 
and its social meaning among teachers. My assumption is that the 
generalized use of yhe computer and access to the Internet in modern 
education , more or less forced upon the teaching profession and 
strongly supported by political, ideological, and commercial interests, 

Este artigo foi originalmente publicado em CHAIB, M. , ORFALI, B. (Orgs .). Social 
representations and comunicative processes. Jonkoping University Press, Suecia. 2000, com o 
titulo ·'Frankenstein in the Classroom: Teacher's Social Representations of Information 
Technology" . Traduyiio e revisao sao de Klaus Schllinzeri J(mior (Departamento de Matematica) 
e Maria Suzana De Stefano Menin (Departamento de Educayao). Ambos sao professores da 
Faculdade de Ciencias e Tecnologia- UN ESP - 19060-900 - Presidente Prudente - Estado de 
Sao Paulo- Brasil 

School of Education and Communication Jonkoping University - Sweden 

NUANCES: estudos sobre educayao- ano VIII, 11° 08- Setembro de 2002 47 



may result in serious cultural conflicts between old and new paradigms 
of teaching. · 

KEY-WORDS: New Technologies in Education; Information Technology 
in Education; Teacher's Social Representations; Social Representations 
of Information Tecnology. 

INTRODU<;AO 

Se um.computador pode permitir a uma secretaria digitar uma carta vinte e cinco 
par cento mais rapido, deveria permitir aos professores melhorar o que acontece 
na sala de aula na mesma propor<;:ao (KERR, 1990). 

0 titulo de meu artigo nao e fortuito, nem tenho o objetivo de 
divertir os leitores. E uma constata<;ao direta de urn professor. Em nosso 
dialogo, eu perguntei para urn professor por que ele era tao ceptico em 
usar computadores na sala de aula. Ele respondeu que embora tivesse 
uma perspectiva positiva dos computadores, nao se sentia preparado 
para rejeitar tudo o que tinha aprendido sobre ensinar, e tornar-se 
completamente empenhado no uso da tecnologia moderna. Ele 
acrescentou: 

... Eu nao estou seguro de quais sementes eu estou plantando nos cerebros de 
meus estudantes quando eu acrescento a tecnologia do computador ao meu 
ensino. Talvez eu irei considera-lo no ensino da Matematica ... mas como posse 
utiliza-lo para ensinar valores marais ou os trabalhos de Strindberg.. o 
computador eo monstro de Frankenstein ... esses que o criaram ... possivelmente 
nao previram todas as suas implica<;:6es futuras . 

Comparar o computador na sala de aula com o monstro criado 
por Frankenstein nao e uma metafora ruim. Na realidade , um estudante 
frances (Sfez, 1992) usa esta metafora como o tema central na sua teoria 
de comunica<;ao. No livro de Mary Shelleys de 1818: Frankenstein, ou o 
moderno Prometheus, Dr Frankenstein criou, por suas experiencias, o 
que acreditou que seria o ser humane perfeito. Ele lhe deu vida e esperou 
controla-lo. lnfelizmente, estava enganado. Transplantou no corpo o 
cerebro de urn criminoso em vez de uma pessoa normal. A cria<;ao se 
transformou em urn monstro. Urn monstro que nao pode ser controlado 
por seu criador. 

Muitos dos debates sobre Informatica nos ultimos vinte anos, 
focalizaram-se como o computador pode ser controlado. A pergunta 
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sempre foi se as pessoas responsaveis por criarem em tais sofisticados 
dispositivos de comunica9ao, realmente podem controlar seus possfveis 
abusos. Consequentemente, a metafora de Frankenstein e apropriada. 
Em nenhum outro campo, a nao ser o da produ9ao industrial, o impacto 
da Informatica tem sido mais notavel que no campo de Educa9ao. 0 
debate relative a introdu9ao do computador e o acesso a Internet na 
Educa9ao moderna, tem acontecido pelo menos nos ultimos dez a quinze 
a nos. 

Por Informatica, entendo o uso de modernos dispositivos de 
comunica9ao como o computador e a Internet. Atualmente , a habilidade 
em usar estas novas tecnologias em tipos diferentes de comunica9ao 
humana, e considerada uma condi9ao previa para todos os tipos de 
intera9ao entre os indivfduos e na96es. Ela esta no campo da Educa9ao 
onde se pode, claramente, ver o ressurgimento de conflitos entre 
paradigmas pedag6gicos tradicionais e as expectativas crescentes para 
que as escolas se adaptem a modernidade (BARNES et al. 1996; 
PAPERT, 1993; GOODSON et al. 1996). 

Meu interesse no fenomeno da Informatica e das Novas 
Tecnologias nao e somente a preocupa9ao por seus efeitos na 
transferencia e ensino de conhecimentos formais, mas os riscos que 
apresentam a transmissao de valores educacionais culturais. Meu artigo e 
uma tentativa de entender o impacto da Informatica no conhecimento 
cotidiano e o seu significado social entre os professores. Minha suposi9ao 
e que o uso generalizado do computador e do acesso a Internet em 
educa9ao moderna, mais ou menos for9ado na profissao pedag6gica e 
fortemente apoiado por interesses politicos, ideol6gicos e comerciais, 
pode resultar em conflitos culturais serios entre paradigmas de ensino 
velhos e novos~ 

Neste estudo, eu tento analisar os provaveis conflitos que 
emergem entre as representa96es sociais de ensino tradicional e as que 
serao impostas aos professores na marcha para a nova Sociedade da 
lnformayao. A questao da mfdia no desenvolvimento de representa96es 
sociais e de importancia particular na percep9ao publica de qualquer 
assunto especffico. Por exemplo, isto foi demonstrado por Farr (1995) no 
seu trabalho sobre as representa96es de deficiencia na mfdia. 

0 efeito da mfdia nos remete a questao frequentemente levantada 
por estudantes: como as representa96es sociais podem ser remodeladas 
e transformadas atraves de influencias externas. Em minha compreensao, 
elas nao podem ser mudadas unicamente por influencias externas. Mas e 
possfvel que elas possam ser remodeladas gradualmente como resultado 
de propaganda constante , e evidencia cientrfica? Como resultado de 
intensa comunica9ao, efeitos de mfdia e mudan9as nas praticas sociais, 
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novas representac;:oes da Informatica podem provavelmente emergir das 
antigas representac;:oes? 

Esses elementos se encontram, tambem, no contexto da 
tecnologia em Educac;:ao. Por muito tempo, foram feitas tentativas de 
convencer o consumidor- neste caso o professor- a mudar suas atitudes 
em direc;:ao as Novas Tecnologias (veja, por exemplo, BORK, 1997; 
PAPERT, 1993). Nesse estudo, foi realizada uma analise das 
representac;:6es sociais sobre o impacto da Informatica entre uma 
populac;:ao de onze professores. Dados foram coletados por meio de 
entrevistas em aberto. A suposic;:ao e que esta populac;:ao refletiria 
representac;:6es sociais diferentes que dependem da experiencia docente 
dos professores, da sua idade e da sua experiencia pessoal com o 
computador. 

Outros estudos (Konig , 1997; Hugo, 1997) mostram que ambos, 
professores e estudantes, expressando ou nao otimismo ou pessimismo 
em relac;:ao as mudanc;:as tecnol6gicas, possuem representac;:6es 
ambivalentes sobre o computador. Esta ambivalencia se expressa em tres 
formas especfficas de representac;:ao simb61ica. 0 computador e visto, 
principalmente, ou como uma ferramenta que inflige mudanc;:as, um 
instrumento usado para aumentar o conhecimento, ou como um diffcil e 
confuso dispositivo, quando e usado para se tomar decis6es sobre o 
ensino. 

USO DO COMPUTADOR E A EDUCA<;AO COMO UMA IDEOLOGIA 

Os professores sao um grupo estrategicamente importante na 
marcha para uma nova sociedade da informac;:ao, por isso, sao 
importantes em nosso estudo. 0 campo da Educac;:ao tem sido 
selecionado pelo poder politico como o principal responsavel pela 
introduc;:ao das novas tecnologias na sociedade. Na Suecia, na Franc;:a ou 
nos Estados Unidos, as mesmas discuss6es podem ser ouvidas sobre o 
papel da Educac;:ao na passagem entre o velho e o novo milenio. 

As declarac;:6es feitas em estabelecimentos comerciais, politicos 
ou na ideologia convergem com respeito a este assunto popular. Por 
exemplo, esse foi o conteudo basico da mensagem do Presidente Clinton 
a Nac;:ao Americana entregue ao Congresso no infcio de 1997, na qual 
afirmou que ao final do seculo. todo americana com mais de catorze anos 
de idade sera capaz de surfar na Internet Um exemplo da forc;:a 
comercial no trabalho de persuasao da excelencia de Informatica, foi 
mostrado recentemente em um evento espetacular, quando o campeao 
mundial de xadrez , Gary Kasparov, foi finalmente derrotado pelo Deeper 
Blue, um super computador da IBM. A derrota de Kasparov pode ser vista 

50 NUANCES : estudos sobre educayiio - ano VIII. n° 08- Setembro de 2002 



como um das confirma96es da profecia de Herbert Simon feita ha trinta 
anos atras, quando ele declarou que qualquer coisa que o ser humano 
possa agora fazer, sera poss fvel alcan9ar atraves de inteligencia artificial 
dentro dos pr6ximos vinte anos. A mensagem de Clinton e a derrota de 
Kasparov sao mensagens diretas a imagina9ao das pessoas leigas. Mas 
como elas realmente influenciam as representa96es do publico sobre a 
superioridade da maquina, sobre o ser humano, e certamente uma 
pergunta interessante. 

A parte, toda a ret6rica ideol6gica e polftica, a Informatica desafia 
o sistema educacional em muitos aspectos. Sua introdu9ao no dia-a-dia 
do sistema educacional , levanta algumas perguntas fundamentais 
relativas a assuntos de democracia e a igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres, pessoas deficientes e nao-deficientes, imigrantes e 
estudantes (MARQUEZ CHRISHOLM, 1994). 

0 debate sobre o uso crescente de Informatica no sistema 
educacional pode ser visto como uma reminiscencia de debates previos 
sobre a tecnologia educacional. A sociedade sempre reagiu de maneira 
confusa, quando se confrontou com a introdu9ao das novas tecnologias. 
A rea9ao publica em rela9ao a tecnologia moderna tem sido mais ou 
menos a mesma, fascina9ao e temor, toda vez que sao feitos novos 
avan9os. Tal foi o caso quando Edison e Bell introduziram o fon6grafo e 
o telefone no final do ultimo seculo. 

Como re latado por Perriault (1992) , a recorrencia de quatro tipos 
de representa96es aparece cada vez que uma tecnologia nova e 
introduzida: admira9ao, surpresa, crftica e cepticismo. 0 lan9amento de 
uma inova9ao tecnica pr6spera e sua socializa9ao entre o publico, passa 
por tres fases diferentes: a fase de inven9ao, a fase empresarial e a fase 
de consumidor (SEZE, 1992). A fase de consumidor e a mais diffcil , 
quando devem ser persuadidos segmentos grandes da popula9ao em 
usarem as novas inven96es e pensarem nelas como 6bvias e naturais. 

0 debate atual da Informatica no sistema educacional reflete 
esta terceira fase de aceita9ao do publico. Alguns rejeitam esta visao e 
consideram-na como outra forma de argumento, que aparece cada vez 
que se espera que o sistema educacional assimile novos dispositivos 
pedag6gicos fren te a metodos velhos de ensinar como: radio, filme, 
televisao, instru9ao programada e laborat6rios de idioma (BARNES et al, 
1996). 

Contudo, Chen (1994) argumenta que a maioria dos anteriores 
dispositivos tecnol6gicos nao remodelaram a forma da Educa9ao, com 
exce9ao do retroprojetor, em parte, porque eles nao foram projetados 
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para gerar o que ele chama "conhecimento exogemico". Por 
"Conhecimento de Exogenico", ele entende todo o conhecimento publico 
acumulado pelo genero humano desde o comec;;o da civilizac;;ao atraves 
dos complexes processes sociais. 

A Informatica, explica Chen, difere das tentativas iniciais de 
modernizar a escola, no sentido de que ela tem como objetivo ser um 
extensor e amplificador da inteligencia. Por exemplo, o prop6sito da 
Internet e prover o usuario com a maior quantidade possfvel de 
informac;;ao acumulada pelo ser humano ao Iongo do tempo. Acesso 
imediato on-line a toda a Enciclopedia Britanica pela Internet e s6 um 
pequeno exemplo das possibilidades disponfveis: 

... Informatica esta principalmente envolvida com o setor social dirigido a cria9ao, 
acumula9ao, preserva9ao e distribui9ao de conhecimento Exogenico (publico), e 
n6s Iemos que ter em mente isto, quando quisermos entender a rela9ao entre 
conhecimento, tecnologia e educa9ao. (CHEN, p.166, 1994) 

Os argumentos de Chen sao apoiados por Kerr (1996). Kerr 
discute que em contraste com as primeiras aplicac;;6es de dispositivos 
tecnol6gicos em Educac;;ao, por exemplo, o radio ou a televisao, a 
Informatica levanta duas quest6es fundamentais: 

1) Ela marca um deslocamento das tradicionais preocupac;;6es de 
tecn61ogos e usuarios em um perfodo na qual os interesses de 
administradores, pais, professores e membros da comunidade se 
colocam a frente; 

2) As primeiras tecnologias apoiaram o status quo educacional, 
enquanto que os computadores parecem existir para algo mais que 
simplesmente ensinar e aprender. Suas representac;;6es sao 
fortemente associadas a aspectos de economia, emprego, sucesso e 
orgulho. 

A maioria dos estudos de Informatica em aplicac;:6es educacionais 
tem focalizado sua eficiencia em melhorar o ensino (KRISTIANSEN, 1991 
e 1992; BORK, 1997; PAPERT, 1993). Menos atenc;;ao tem sido dada ao 
entendimento da Informatica como uma construc;:ao social pelos 
professores e estudantes. Ha muitos estudos interessados em avaliac;:ao 
das atitudes de professores e estudantes sobre o computador na 
Educac;;ao, mas poucas investigac;:6es estao preocupadas com o estudo 
das suas representac;;6es sociais em ambientes educacionais. 
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A RELEVANCIA DA INFORMATICA PARA 0 ESTUDO DAS 
REPRESENTA~QES SOCIAlS 

A Informatica, como uma constrUI;:ao social e, em pelo menos tres 
aspectos, relevante para o estudo das representat;6es sociais. 

a) Um objetivo central da teoria de representat;6es sociais e estudar como 
o conhecimento cientffico sobre um certo fen6meno, repercute no 
conhecimento de senso comum de pessoas leigas. A Informatica e um 
fen6meno suficientemente controverso de modo que e bastante pertinente 
toma-la como um tema de pesquisa. A esse respeito , ela tem um pouco 
de semelhant;a com o estudo pioneiro das imagens da psicanalise 
conduzido na Frant;a por Moscovici (1976), ha cinqUenta anos atras. 
Informatica e psicanalise sao teorias altamente sofisticadas e 
tecnicamente praticas. Ainda, o conhecimento cotidiano e as opini6es 
sobre elas sao ainda muito divergentes. Suas imagens entre pessoas 
leigas sao rodeadas por muitos mitos e falsos conceitos. Embora os 
artefatos da Informatica moderna sejam amplamente distribufdos entre 
todas as classes sociais, poucas pessoas realmente entendem as suas 
sutilezas tecnicas ou os verdadeiros beneffcios a serem obtidos pelo seu 
uso. 

De acordo com Jodelet (1991 ), as representat;6es sociais 
estabelecem uma relat;ao triangular entre um conhecimento especffico e 
a relat;ao de um sujeito com outro sobre aquele conhecimento. Desta 
forma , o estudo das representat;6es sociais docentes revela o processo 
de comunicat;ElO atraves do qual eles desenvolvem conhecimentos de 
senso comum sobre a Informatica. De particular importancia e, como 
Jodelet ( 1989) sugeriu , o estudo sobre on de este conhecimento cotidiano 
e originado. 0 que os professores sabem e como eles sabem o que 
sabem? Quais sao as conseqUencias do seu conhecimento de senso 
comum na aplicat;ao da Informatica na Educat;ao? 

b) Como Guimelli e Jacobi ( 1989) demonstraram, praticas sociais novas 
podem provocar transformat;ao social e consequentemente o 
aparecimento de representat;6es sociais novas de um certo fen6meno. 
Embora a maioria dos professores ainda nao esteja confortavel com os 
novos dispositivos tecnol6gicos e, na realidade, seja bastante ceptica em 
relat;ao ao seu uso, o fato de que eles estejam ganhando mais 
experiencia com o computador, pode alterar algumas velhas 
representat;6es e as substitufrem por novas. 
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c) A aceitat;:ao ou a rejeit;:ao de representat;:6es novas esta relacionada e 
depende de qualidades culturais que podem acontecer durante toda a 
vida . Como Moscovici (1984) declarou: "Nenhuma mente e livre dos 
efeitos do condicionamento anterior impasto por suas representat;:6es, 
linguagem e cultura". Para serem aceitas, novas representat;:6es devem 
ser ancoradas em outras format;:6es culturais pre-existentes. 0 processo 
pelo qual informat;:6es sobre informatica sao ancoradas no pensamento e 
nas mentes dos professores, e, entao, uma preocupat;:ao principal de 
nosso estudo. 

Este ultimo postulado e, em minha opiniao, o mais importante no 
estudo de representat;:6es sociais de informatica em situat;:6es 
educacionais. Um argumento forte para o marketing agressivo sobre 
informatica nas escolas e junto aos professores e o da superioridade 
alegada do computador, seu carater imparcial e neutro (PAPERT, 1993). 
A maioria dos professores, no entanto, nao o percebe assim, e na 
realidade sentem bastante suspeita sobre isto. 0 computador e a Internet 
desafiam alguns princfpios educacionais suecos fundamentais , por 
exemplo, o ideal de igualdade com respeito as oportunidades. Oeste 
encontro podemos investigar o aparecimento de conflitos que, acredito, 
precisamos compreender, se desejarmos ter sucesso na adaptat;:ao da 
Educat;:ao a modernidade sem reduzir sua importancia como espat;:o de 
herant;:a cultural. 

AS IMAGENS DA INFORMATICA ENTRE OS PROFESSORES 

Em nosso estudo relative as representat;:6es sociais de 
professores de informatica, estamos interessados em alguns aspectos 
especificos dessas representat;:6es: a representat;:ao cotidiana do 
computador como um artefato tfpico de tecnologia moderna e sua imagem 
entre professores. Alem disso, estamos nos questionando se o aumento 
da pratica com computador pode provocar mudant;:as nas representat;:oes 
sociais de professores sobre a informatica. As ideias e convict;:6es das 
pessoas sobre tecnologia , nao s6 sao determinadas pelo proprio artefato, 
por exemplo, o computador, mas principalmente pelos atributos culturais 

. destas pessoas. · 
· Em um recente estudo administrado em Jonkbping, Suecia 

(Konig, 1997), um grupo de professores, oito mulheres e seis homens 
com uma idade comum de quarenta anos e uma experienCia pedag6gica 
de quinze anos, foi entrevistado a fundo sobre suas representat;:6es 
sociais a respeito do uso do computador em Educat;:ao. Os resultados 
foram analisados conforme urn metoda fenomenol6gico de forma a extrair 
as categorias basicas de pensar expressas pelos professores. Os 
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resultados do estudo mostraram que as afirma9oes dos professores 
poderiam se agrupar essencialmente em tn3s categorias basicas. Ha 
professores que expressam: a) uma visao pessimista do uso do 
computador na sala de aula; b) ha os professores que expressam uma 
visao otimista e, finalmente, c) ha professores que tem uma concep9ao 
realista da entrada do computador como um dispositive pedag6gico 
inevitavel. As categorias diferentes nao sao exclusivas entre eles. Quando 
se fala sobre o uso do computador, um mesmo professor pode expressar 
visoes diferentes sobre ele, o que poderiam ser categorizadas como 
otimistas, realistas e pessimistas. 

Apresentaremos brevemente algumas das ideias expressas por 
professores no decorrer das entrevistas e faremos alguns comentarios 
sobre elas. 

0 PROFESSOR COMO UM "PESSIMIST A" 

Nessa categoria, nos poderiamos agrupar professores que, por 
razoes diferentes, acreditam que o computador constitui uma invasao em 
seu papel tradicional como professores. Basicamente esses professores 
tem uma suspeita fundamental sobre o computador. Eles o veem como 
um dispositive incontrolavel e que deve ser evitado, negado. 

Eva: Eu tinha muito medo dele. E eu acredito que a maioria das 
crianr;as tambem tinha. Destruira a/go. Bem! Eu penso que e apenas 
a/go novo, isso e tudo! 

f nger Eu acho que n6s perderemos muito do cantata humano 
usando isso. lsso e a/go que eu, definitivamente, nao estou 
buscando. 

As vlsoes expressas par esses professores, mostram tanto uma 
atitude de aversao frente ao computador, como, tambem, de temor aos 
avan9os tecnol6gicos. A partir dessas entrevistas, interpretamos que os 
professores tem medo de mudan9as organizacionais na escola e se 
veem como guardioes dos valores basicos sabre o educar. Eles tambem 
sao bastante relutantes em reconhecer algum valor pedag6gico 
intrinseco ao software que eles tem que usar. 
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Barbro: De fato, eles nfw tern nenhum valor pedag6gico bam (os 
computadores) ... se voce leva em conta o que se diz que eles 
alcanr;am. 0 tipo de conhecimento que eles provocam na escola nao 
tern nenhum valor. Conhecimento de Jeopardy (um Televisao-jogo) e 
como n6s chamamos isso! 

Tambem ha a dimensao humana, as consequenc1as de 
informatica nas relagoes humanas que assustam os professores. 

Inger: N6s perdemos muito cantata de humano se n6s s6 confiarmos 
em informatica. lsto rea/mente e a/go que eu nao estou querendo! 

Um ponto de vista afirmado por Josefin diz: 

Josefin: 0 computador nao deveria ser permitido; tal como aconteceu 
com a calculadora eletr6nica de bolso. Estudantes tiveram que saber 
usar as tabuadas de multiplicar antes que n6s pusessemos uma 
calculadora eletr6nica de bot so nas maos deles ... Eles tern que saber 
calcular bern em papel ... lsso nao e um exagero. 0 conhecimento 
elementar deve estar muito bern estruturado na cabec;a das crianc;as 
antes que lhes apresentemos o computador. 

Alguns professores se sentem obrigados a obedecer ao 
desenvolvimento inevitavel da entrada do computador nos processos de 
ensino-aprendizagem nas escolas. Eles se sentem compelidos em 
manter o ritmo do . resto da comunidade, embora nao estejam 
convencidos dos beneficios do computador. 

Barbro: E incrfvel como essas confusoes nos foram obrigadas ... Todo 
mundo e forc;ado a comprar um computador, s6 para manter o ritmo dos 
outros. Naot lsto esta errado, eu penso. E afinal de contas, um caro 
investimento ... e muitas pessoas gostariam de investir o dinheiro del as 
em qualquer outra coisa. Se os pais pensam que sao forc;ados a ter um 
computador em casa, caso contrario, suas crianc;as nao terao sucesso na 
escola, entao ha a/go errado com o sistema, eu creio. 
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Para alguns professores, o computador inibe a iniciativa e a 
criatividade dos estudantes. Considere o exemplo de dois professores, 
Barbre e Hedvig, que falam sobre o uso do computador em ensino de 
estetica. 

Hedvig: Seres humanos tem uma tremenda necessidade de se 
expressarem esteticamente, criativamente ... e nao e nada criativo 
pegar materiais do computador. Pode-se facilmente ver que a figura 
que esta sendo mostrada foi tirada do computador. 

Barbre: Bem, isso e tambem uma questao de estetica! 0 fato que 
eles acham figuras no computador em vez de pintarem par si 
mesmos. Voce perdera a/go: a criatividade livre! 

0 PROFESSOR COMO UM "OTIMISTA" 

0 professor otimista geralmente mostra uma " atitude firme " para 
com o computador. Ele acredita que a tarefa e dominar a nova tecnologia 
da mesma forma que uma pessoa tern que dominar a habilidade para 
dirigir um carro. 0 problema para esta categoria de professores, e entao, 
nao tanto o proprio computador, mas o fato de que eles nao sentem 
confianc;a suficiente na propria tecnologia. Para o otimista, o computador 
e um desafio. Os otimistas sao muito poucos, achados principalmente 
entre a populac;ao masculina, e em professores que ocupam uma posic;ao 
de chefia. 

Gustav: A tecnologia forc;a voce a mostrar uma obediencia cega ao 
computador. A/go . como isso! Ha um sentimento agradavel sabre 
voce poder comunicar-se como descrevi antes. Soa natural, 
enormemente atraente e excitante. 

0 mesmo professor, Josefin, que antes expressou medos sobre o 
computador, declarou agora sua fascinac;ao pela nova tecnologia. 

Josefin: Eu sempre estive interessado no desenvolvimento 
tecnico nesta area. 
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Outros professores veem o computador como um possfvel 
dispositive pedag6gico, que poderia os ajudar em situa96es diffceis, nas 
quais eles encontram os estudantes com dificuldades de aprendizagem. 

Cecilia: Eu quero dizer, antes quando eu tinha que trabalhar com 
crianqas com dificu/dades motoras, eu usava a maquina de escrever. /sso 
era tudo que eu tinha . Agora, com o computador e muito mais tacit. 

0 computador e visto pelos otimistas como um meio de aumentar 
contatos sociais. 

Cecflia: Hoje em dia, e/es (os estudantes) nunca sentam s6. E/es 
norma/mente sentam-se em pares, dais a dais. N6s aprendemos desses 
especialistas que esta coisa (o computador) e boa. Crianqas sentam-se 
juntas e discutem so/ur;oes de problemas com que se defrontam, mesmo 
estando na frente do computador. 

Professores otimistas consideram o computador como um 
dispositive que permite maior liberdade ao indivfduo. 0 unico fator 
restritivo e o lado financeiro. Porem, liberdade de escolha e grandemente 
aumentada pelo computador. 

Gustav - Eu penso assim' Desse ponto de vista e uma coisa boa, n6s 
quebramos as barreiras. Sao suplantadas as fronteiras que mais cedo 
constituiram obstaculos ... mesmo as de linguagem. Ser capaz de 
comunicar-se, como por exemplo, em ingles, ou... em qualquer outro 
idioma mundial. Deve ser vista como um enriquecimento. 

Como dissemos mais cedo, os otimistas sao poucos quando 
comparados aos pessimistas, mas estao mais convencidos sobre seus 
argumentos. 

0 PROFESSOR COMO UM "REALISTA" 

Os realistas entre os professores expressam o ponto de vista de 
que o computador e uma ferramenta inevitavel para o ensino moderno. 
Em um recente estudo de avalia9ao na Suecia, aproximadamente oitenta 
por cento dos professores entrevistados afirmaram que o computador e 
necessaria no ensino escolar. 
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Cecilia: ... Eu tenho que permitir que meus estudantes conheqam o 
computador. Eu insisto nisto, embora eu rea/mente nao queira isto ... . 
Eu odeio as novas formas de convocaqao para reunioes, todos as 
relat6rios, cartas e agora ate mesmo cartas particulares escritas no 
computador ... Eu tenho que aceitar que este e o futuro. lsso e como 
e. Eu rea/mente posso ver que o computador melhorara as coisas. 0 
computador esta aqui para ficar e n6s temos que viver com ele. lsto e 
o que eu sinto hoje! 

Alguns outros professores veem vantagens no computador. Ele e 
considerado como um aspecto natural de vida cotidiana. Por que entao, 
nao tentar assimila-lo em todos os dias no ensino? 

David Nao me importa, se eu, au meus estudantes, tivermos sucesso 
achando informaqao na Internet au em urn CO-ROM, au num 
dicionario au em urn jornal. Da no mesmo para mim .E. o que e! 

Assim, professores realistas consideram o computador como 
uma conseqUencia natural da troca de paradigma na sociedade. Porem, 
eles nao gostariam de ver o computador como uma disciplina nova ou um 
assunto aut6nomo no ensino escolar. No seu ponto de vista, os realistas 
concebem o computador como uma ferramenta para mudangas 
evolutivas em Iugar de um dlspositivo revolucionario. 

Agneta: Eu gostaria de ver isto como urn instrumento e como urn meio 
de ajuda. Nao devia ser permitido que ele tome urn Iugar muito 
proeminente na sociedade au na esco/a. 

Os realistas foram principalmente encontrados nas professoras. 
Elas parecem ter aceitado o computador como um dispositive por ajudar 
a realizar um ensino moderno, embora nao estejam muito convencidas 
sabre sua perfeigao. 

Cecilia: 0 mundo do computador chegou, voce tern que aceitar 
isto. Deve ter sido a mesma hist6ria quando apareceram em frente de tias 
e tios com o carro e o trem e nada era impassive/. 0 computador esta 
aqui e n6s temos que aceitar e administrar isto. 
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Eva: Eu tive o mesmo sentimento (medo) no princ1p1o; entretanto eu 
pensei: par que (riso) nao nos darmos um tempo? Aprender a controlar 
isto, como n6s fizemos com o microondas. 

A maioria dos professores entrevistados mostrou uma atitude 
ambivalente para com o computador. Mesmo sendo pessimistas, 
otimistas ou realistas, foi comum todos mostrarem representac;oes 
complexas sabre o computador. Nas suas expressoes verbais e discursos 
pode-se discernir atitudes que estao profundamente arraigadas nas suas 
preocupac;oes sabre o futuro da Educac;ao. Tanto os pessimistas, como 
os otimistas, expressam ideias e pensamentos sobre o computador 
orientadas para o futuro. Eles sabem que seus papeis sao novas, mas 
estao inseguros sabre como estes papeis podem ser mudados no futuro 
como uso difundido do computador. 

OBSERVA<;OES FINAlS 

Os conflitos aos quais me referi nas sec;oes anteriores, refletem o 
despreparo de professores em adaptarem-se a modernidade. Na 
realidade, estes conflitos expressam tambem uma repugnancia em aceitar 
mudanc;as, constantemente anunciadas aos professores por todos os 
tipos de interesses politicos, ideol6gicos e comerciais. 

Ensinar e considerado tradicionalmente como uma profissao 
bastante conservadora. Apesar de todas as teorias cientfficas em 
Educac;ao, a maioria dos professores percebe o ensino como uma pratica 
social e uma arte, em Iugar de uma ciencia. Como uma arte, e embebido 
em valores culturais e morais que prevalecem em sociedade. Em toda 
sociedade, consideram-se os professores como tendo o papel de 
guardiao principal dos valores eticos, politicos e ideol6gicos basicos 
naquela sociedade. Sociologicamente falando , as suas representac;oes 
sociais sobre o ensinar, constituem barreiras de seguranc;a contra 
mudanc;as indesejaveis e subversao cultural (BOURDIEU e outros, 1971; 
MUSGRAVE, 1965). Considerando estes fatos, e facil entender por que 
mudanc;as impostas freqOentemente a professores, geram conflitos entre 
valores velhos e novos de ensinar. Em nossa tentativa para generalizar a 
aplicac;ao de tecnologia moderna em Educac;ao, raramente levamos em 
conta a dificuldade que as pessoas tem em aceitar novos argumentos 
comparados a suas representac;oes previas. Este problema foi ressaltado 
par Moscovici, quando ele escreveu: 
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Todos os sistemas de classifica9ao, todas as imagens e toda a descri9ao que 
circulam dentro de uma sociedade, ate mesmo a cientifica, implicam uma liga9ao 
com sistemas previos e imagens, uma estratifica9ao na memoria coletiva e uma 
reprodu9ao na linguagem a qual , invariavelmente, reflete conhecimento passado 
e cria os saltos de informa9ao atual (1984, p 1 0) 

Como dernonstrado por Bourdieu e Passeron (1971 ), a tarefa 
mais importante da Educagao e a reprodugao da cultura. Nesse sentido, a 
finalidade da Educagao e manter e reproduzir os valores culturais basicos 
de uma determinada sociedade. Professores em todo mundo, conscientes 
ou inconscientementes, ensinam com estes valores em mente. A 
reprodugao da cultura em um contexte pedag6gico e, tambem, um ato de 
manutengao e transmissao do que e aceito como realidade cultural numa 
determinada sociedade. Algumas das dificuldades em ensinar criangas 
imigrantes ilustram essa tese. 

N6s temos razao em acreditar que os professores estao 
fortemente presos a uma concepgao de ensino como sendo, 
principalmente, um ato de comunicagao. No uso de papel e lapis, e no 
decorrer de conversagoes entre os professores e estudantes, a realidade 
e rnantida e recolocada dentro da sala de aula atraves de uma 
comunicagao cara a cara. 

Como Berger e Luckmann ( 1966) explicam: "0 vefcu/o mais 
importante de realidatie - e conversac;ao". Transmitir cultura para 
geragoes novas e fortemente dependente da comunicagao verbal, uma 
ferramenta eficiente na qual o professor confia para executar sua tarefa. 
Ate que ponto o uso generalizado do computador na sala de aula, 
constitui uma ameaga a- comunicagao verbal do professor com 
estudantes? E uma pergunta constantemente pasta pelos professores 
(Konig , 1997). Postman observou esse tipo de problema ha vinte anos 
atras. Na obra Educando como uma Atividade Conservadora, ele explica 
a marcha do ensino moderno em diregao a um ambiente de mfdia 
coletiva: 

Toda sociedade e mantida por certos modos e padroes de comunica9ao que 
controlam o tipo de· sociedade que aparece. Pode-se chamar esses sistemas de 
informa9ao, c6digos, redes de mensagem ou midia de comunica9ao. Tornados 
juntos, eles fixam e mantem os parametres de pensamento e aprendizagem 
dentro de uma cultura ... 0 ambiente de informa9ao da dire96es especificas aos 
tipos de ideias, atitudes sociais, defini9ao de conhecimento e capacidades 
intelectuais que emergirao (BARNES; STRATE, 1996, p.183) 

N6s deverfamos tentar entender os problemas enfrentados por 
professores a luz das ideias de Postman. Confrontados com o 
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aparecimento de um ambiente pedag6gico completamente novo, os 
professores podem reagir com atitudes mais conservadoras as mudanc;:as 
provocadas pelo uso intensivo de dispositivos de informatica modernos. 
Na realidade, algumas das ideias de Postman explicam a relutancia de 
professores em se engajarem completamente no processo de 
modernizac;:ao. Eles veem seu papel como o de guardi6es dos valores 
intrfnsecos de Educac;:ao e uma forc;:a balanceadora contra as mudanc;:as 
obrigat6rias provocadas pela extensiva introduc;:ao da nova tecnologia da 
informac;:ao na Educac;:ao. Nosso prop6sito, como investigadores, e tentar 
entender o conteudo desse papel autoimposto entre professores. 

Se, apesar de toda a propaganda e dos diversos argumentos 
politicos e ideol6gicos, n6s nao tivermos sucesso em entender as 
atitudes basicas dos professores sobre a nova tecnologia da informac;:ao, 
entao uma grande quantidade de recursos humanos e de capital correra 
o risco de ser investida em vao. A informatica desafia a capacidade de 
humanidade de desenvolver, na era do ciberespac;:o, novas formas de 
lac;:os sociais atraves da criac;:ao do que Levy (1997) chamou de 
"inteligt!mcia coletiva ". 
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