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Resumo: Na perspec  va da História da Educação, este trabalho insere-se na História da Educação e na História das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), tendo por obje  vo analisar a importância das novas tecnologias para 
a formação dos cidadãos do século XXI, tanto no contexto educacional quanto na sociedade em geral. A abordagem 
metodológica adotada é de caráter qualita  vo, com viés exploratório-descri  vo e procedimentos de pesquisa bibliográfi ca. 
Como resultados observou-se que impulsionar a inovação e aprimorar as prá  cas educacionais com o uso das TICs pode 
promover a construção de saberes refl exivos e o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para o século 
XXI, proporcionando oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Portanto, faz-se necessário então, compreender os 
fundamentos tecnológicos e pedagógicos para garan  r a formação de novos cidadãos.   

Palavras-chave: Educação no século XXI. Formação dos cidadãos. História da educação. Prá  cas educacionais. 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Abstract: From the perspec  ve of the History of Educa  on, this work is part of the History of Educa  on and the History 
of Informa  on and Communica  on Technologies (ICTs), aiming to analyze the importance of new technologies for the 
forma  on of ci  zens of the 21st century, both in the educa  onal context and in society in general. The methodological 
approach adopted is qualita  ve, with exploratory-descrip  ve bias and bibliographic research procedures. As a result, 
it was observed that boos  ng innova  on and improving educa  onal prac  ces with the use of ICTs can promote the 
construc  on of refl ec  ve knowledge and the development of skills and abili  es necessary for the 21st century, providing 
opportuni  es for lifelong learning. Therefore, it is necessary to understand the technological and pedagogical founda  ons 
to ensure the forma  on of new ci  zens.

Keywords: Educa  on in the 21st century. Ci  zen educa  on. History of educa  on. Educa  onal prac  ces. Informa  on 
and communica  on technologies.

Resumen: Desde la perspec  va de la Historia de la Educación, este trabajo se enmarca dentro de la Historia de 
la Educación y la Historia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con el obje  vo de analizar la 
importancia de las nuevas tecnologías para la formación de los ciudadanos del siglo XXI, tanto en el contexto educa  vo 
como en la sociedad en general. El enfoque metodológico adoptado es cualita  vo, con sesgo exploratorio-descrip  vo y 
procedimientos de inves  gación bibliográfi ca. Como resultado, se observó que el impulso a la innovación y la mejora de 
las prác  cas educa  vas con el uso de las TIC pueden promover la construcción de conocimiento refl exivo y el desarrollo de 
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competencias y habilidades necesarias para el siglo XXI, proporcionando oportunidades para el aprendizaje permanente. 
Por lo tanto, es necesario comprender los fundamentos tecnológicos y pedagógicos para garan  zar la formación de 
nuevos ciudadanos.

Palabras clave: La educación en el siglo XXI. Educación ciudadana. Historia de la educación. Prác  cas educa  vas. 
Tecnologías de la información y la comunicación.

1 INTRODUÇÃO

A História da Educação, desde sua incor-
poração ao currículo da escola normal em 
1928, evoluiu signifi ca  vamente e culminou 
na formação do Grupo de Trabalho de Histó-
ria da Educação (GT02) da Associação Nacio-
nal de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(Anped) em 1984 (ANPED, 2023). Esse proces-
so destacou a importância de materializar os 
elementos culturais para compreender o con-
texto educacional.

A busca por conhecimento para com-
preender o contexto educacional levou os his-
toriadores a u  lizar tecnologias, como micro-
computadores e internet, e a difusão do uso 
de Big Data a par  r da década de 1980 (FOR-
TES; ALVIM, 2020). Dessa forma, a evolução 
tecnológica impacta diretamente a pesquisa 
em História da Educação, proporcionando no-
vas abordagens para compreender o passado 
educacional e suas implicações no presente e 
no futuro.   

A análise da sociedade aborda como as 
tecnologias podem auxiliar na geração de co-
nhecimento e no seu ambiente de aplicação. 
As tecnologias permitem gerenciar acervos 
documentais por meio da automação de ex-
tração, indexação e busca documental, redu-
zindo o trabalho manual e permi  ndo a gestão 
efi ciente dos dados (ROCHA; NASCIMENTO, 
2020). Além disso, proporcionam caminhos 
para ampliar a acessibilidade de documentos 
e tornar as buscas mais efi cientes em larga es-
cala (ROCHA; NASCIMENTO, 2020).

As Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TICs) desempenham um papel funda-
mental na sociedade contemporânea por ser 
um conjunto de instrumentos capazes de im-
pulsionar a comunicação entre os cidadãos. 
O acesso às TICs tem acelerado as transfor-

mações na maneira como o conhecimento é 
construído, resultando em mudanças signifi ca-
 vas na sociedade devido ao avanço con  nuo 

dos meios tecnológicos (PARANÁ, 2010). 
No contexto educacional, as TICs possibi-

litam a incorporação de recursos digitais inte-
ra  vos, como disposi  vos móveis, plataformas 
de aprendizagem online, recursos mul  mídia, 
ambientes virtuais, simulações e redes sociais 
educacionais, transformando as prá  cas edu-
cacionais e estabelecendo novas perspec  vas 
para a construção do conhecimento. Pode-se 
mencionar, por exemplo, que a u  lização des-
ses recursos tecnológicos proporciona uma 
abordagem enriquecedora para refl exão, bus-
ca de novas prá  cas educacionais e constru-
ção de saberes valiosos. 

Nesse cenário, a inclusão das TICs trans-
cende a escolha estratégica, tornando-se uma 
necessidade para preparar discentes e docen-
tes diante dos desafi os do século XXI, em geral, 
alfabe  zação digital, desenvolvimento tanto 
de competências quanto de habilidades para 
a comunicação e o trabalho em equipe, prin-
cipalmente entre diferentes culturas e países, 
bem como pensamento crí  co e resolução de 
problemas complexos por meio do acesso aos 
recursos diversifi cados, simulações e ferra-
mentas de análise (DE OLIVEIRA, 2011).

Este ar  go se jus  fi ca por ampliar o de-
bate acerca do uso das TICs no processo de 
formação dos novos cidadãos do século XXI. 
Nesse sen  do, a questão problema em torno 
deste estudo foi: “Como as prá  cas educacio-
nais mediadas pelas TICs podem promover a 
construção de saberes refl exivos e o desen-
volvimento de competências e habilidades no 
século XXI?”. A par  r desta questão foi traçado 
um percurso metodológico que consis  u na in-
ves  gação, por meio de uma revisão de litera-
tura, de evidências acerca da importância das 
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novas tecnologias para a construção de novas 
prá  cas educacionais para a formação de no-
vos cidadãos.

Ao responder essa questão problema é 
possível compreender a exploração do poten-
cial transformador das TICs no campo educa-
cional, considerando os impactos na forma 
como os discentes aprendem, os docentes 
ensinam e a sociedade é infl uenciada por es-
sas mudanças, como também os bene  cios e 
desafi os relacionados à u  lização das TICs nes-
se contexto uma vez que as metodologias ino-
vadoras precisam ter um alicerce no conheci-
mento, na pesquisa e no protagonismo (VIDAL; 
MIGUEL, 2020).

Em virtude do que foi mencionado perce-
be-se que a relevância deste trabalho se en-
contra no sen  do de compreender a impor-
tância do uso das TICs, enquanto ferramentas 
que contribuem para o desenvolvimento da 
educação, e consequentemente, a formação 
do cidadão diante da análise do contexto só-
cio-histórico no que tange a educação e a 
viabilidade dos recursos tecnológicos quanto 
estratégia no processo de ensino e de apren-
dizagem. 

2 REFERENCIAL
 
Muito se discute a importância das TICs 

como um modelo educacional que fornece um 
ambiente propício para o desenvolvimento da 
aprendizagem. Esse modelo proporciona um 
ambiente de oportunidades tanto para a u  -
lização de infraestrutura quanto para o acesso 
às ferramentas tecnológicas inovadoras (VILLE-
GAS-CH et al., 2022). Além disso, a integração 
das TICs na educação tem sido apontada como 
uma forma de promover a inclusão digital, 
aprimorar as prá  cas pedagógicas e preparar 
os discentes para enfrentar os desafi os do sé-
culo XXI. 

Desde a Revolução Industrial, as TICs têm 
desempenhado um papel fundamental no 
aprimoramento das relações processuais da 
sociedade. Elas têm sido amplamente u  liza-
das para resolver confl itos e dilemas, expandir 
o conhecimento cien  fi co, agilizar os proces-
sos educacionais em tempo real e desenvolver 

novas tecnologias voltadas para melhorar a 
qualidade de vida da sociedade (LÉVY, 1993). 
Em consequência disso, pode-se afi rmar que 
tais contribuições ampliam a importância das 
tecnologias para a vida humana, principalmen-
te na subs  tuição de tarefas e processos ma-
nuais.

A introdução das TICs na educação teve 
origem nas décadas de 1960 quando houve 
grande avanço no desenvolvimento dos meios 
de comunicação de massa, rádio e televisão, e 
na década de 1970 quando os computadores 
foram incorporados ao ambiente educacional 
(ALTOÉ; SILVA, 2005). A par  r da década de 
1990, com a expansão da internet e a dissemi-
nação de disposi  vos móveis, a integração das 
TICs no ambiente educacional se tornou mais 
abrangente e proporcionou novas possibilida-
des de aprendizagem (DE ALMEIDA, 2008). Em 
consequência disso, os historiadores da edu-
cação perceberam o potencial dessas tecno-
logias para a pesquisa e o estudo da história 
educacional. 

Com o passar do tempo e o avanço tecno-
lógico, as TICs começaram a se popularizar nas 
escolas e universidades. De acordo com Soa-
res, Souza e Silva (2010), as TICs assumem um 
papel de linguagem mediadora no processo de 
ensino e aprendizagem para o desenvolvimen-
to de uma dinâmica informa  va e comunica  -
va essencial. Além disso, as TICs possuem uma 
dimensão sociocultural que favorece prá  cas 
educacionais que se adequam ao mundo glo-
balizado, demandando competências e habili-
dades específi cas.

Dessa forma, a existência das TICs na 
sociedade contemporânea serve como jus-
tificativa para sua integração no contexto 
educacional, pois os discentes já nascem 
imersos em um mundo digital, aprendendo 
também em ambientes externos às institui-
ções de ensino, em meio a contextos sociais 
e culturais (PALFREY; GASSER, 2011). Nesse 
sentido, o uso das TICs na educação não ape-
nas reflete a realidade dos discentes, mas 
também permite uma gestão mais eficiente 
das aulas, facilitando o acompanhamento do 
progresso dos discentes e o registro de ava-
liações. 
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Dentre os inúmeros mo  vos que levaram 
a integração das TICs no ambiente educacio-
nal é incontestável que elas proporcionam um 
aumento signifi ca  vo no engajamento dos dis-
centes e na mo  vação para aprender. De acor-
do com Moran (2017), as novas tecnologias di-
gitais têm impactado a forma como ensinamos 
e aprendemos por ampliar as possibilidades de 
aprendizagem, es  mular a cria  vidade e pre-
parar os discentes para os desafi os da socieda-
de contemporânea. Essa abordagem centrada 
nos discentes permite que sejam adotadas 
abordagens mais personalizadas e adapta  -
vas que promovem a construção de saberes 
refl exivos, a autonomia na aprendizagem e o 
desenvolvimento de habilidades cogni  vas e 
socioemocionais.

No cenário globalizado e digital do século 
XXI, constata-se que é necessário que a forma-
ção dos docentes se torne ainda mais relevan-
te para o aproveitamento das potencialidades 
das TICs na educação, bem como incorporar 
novas prá  cas educacionais, em geral, aces-
so a recursos e informações diversifi cadas, 
aprendizagem a  va e prá  ca, aprendizagem 
personalizada, colaboração e comunicação, e 
desenvolvimento de habilidades digitais para 
impulsionar o desenvolvimento dos cidadãos 
e prepará-los para as demandas do mundo 
contemporâneo. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 
Os procedimentos metodológicos adota-

dos consideraram as caracterís  cas e procedi-
mentos da pesquisa aplicados para a obtenção 
de conhecimentos direcionados a uma situa-
ção específi ca. Em seu obje  vo, a inves  gação 
classifi ca-se como exploratória e descri  va, 
permi  ndo o levantamento de informações 
sobre como as prá  cas educacionais media-

das pelas TICs podem promover a construção 
de saberes refl exivos e o desenvolvimento de 
competências e habilidades para o século XXI. 

Como estratégia de pesquisa foram reali-
zadas buscas no Portal de Periódicos da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Ensino Superior (CAPES), iden  fi cando-se tra-
balhos publicados que empregaram as TICs no 
contexto educacional, e verifi cando-se o uso 
dessas tecnologias nas respec  vas pesquisas. 
Foram u  lizados os idiomas inglês e portu-
guês para alcançar uma quan  dade signifi ca-
 va de publicações, como também contornar 

a ausência de publicações sobre o tema deste 
trabalho. Não foi defi nida uma faixa temporal 
para a busca das publicações. No entanto, o re-
sultado da pesquisa deixou claro que a maior 
parte dos trabalhos correlatos que contribuem 
para o uso de TICs na educação foi produzida 
de 1961 até o mês de junho de 2023. 

Os termos empregados em inglês para as 
buscas foram educa  onal technologies, edu-
ca  onal revolu  on, informa  on and commu-
nica  on technologies, educa  on of the future, 
impact on educa  on, e changes in educa  on. 
Os termos empregados em português para as 
buscas foram revolução educacional, tecnolo-
gias da informação e comunicação, educação 
do futuro, tecnologias educacionais e mudan-
ças na educação. 

Esses termos foram selecionados para 
abranger o tema proposto neste trabalho e 
garan  r uma pesquisa de literatura relevan-
te. Para iden  fi car um número signifi ca  vo de 
publicações relacionadas à temá  ca, foram 
construídas strings de busca combinando os 
termos mencionados apenas com o operador 
booleano “AND”. O Quadro 1 ilustra as strings 
de busca u  lizadas, bem como a quan  dade 
de trabalhos correlatos encontrados no Portal 
de Periódicos da CAPES.   
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Strings de busca Quan  dade de 
trabalhos 

“Revolução Educacional” AND “Tecnologias da Informação e Comunicação” 1
“Educação do futuro” AND “Tecnologias da Informação e Comunicação” 1
“Tecnologias educacionais” AND “Mudanças na educação” 1
“Educa  onal technologies” AND “Changes in educa  on” 67
“Educa  onal revolu  on” AND “Informa  on and Communica  on Technologies” 4
“Educa  on of the future” AND “Informa  on and Communica  on Technologies” 4
“Impact on educa  on” AND “Informa  on and Communica  on Technologies” 23

Após a busca no portal de periódicos 
da CAPES, foi realizado o processo de sele-
ção dos estudos, inicialmente realizando a 
leitura dos títulos e resumos, bem como a 
aplicação de critérios de inclusão e exclusão 

ilustrados no Quadro 2. Após a seleção ini-
cial de trabalhos, realizou-se a leitura para 
a investigação e validação dos dados que 
seriam extraídos para responder à questão 
problema.

Quadro 1 – Strings de busca e a quan  dade de trabalhos encontrados no Portal de Periódi-
cos da CAPES.

Quadro 2 – Critérios de inclusão e exclusão aplicados para a seleção de estudos.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
O ar  go analisa como as TICs podem moldar 
saberes e refl exões para o século XXI.

Ar  gos duplicados.

O ar  go apresenta desafi os para a implantação 
das TICs nas prá  cas educacionais. 

Ar  gos que não estão escritos em inglês ou por-
tuguês.

O ar  go apresenta as prá  cas educacionais 
juntamente com seus bene  cios demonstrando 
a conexão com os saberes refl exivos e o desen-
volvimento de competências e habilidades no 
século XXI.

Ar  gos publicados apenas como resumos ou pre-
fácio de periódicos e eventos.

O ar  go apresenta disponibilidade de consulta 
via web, em bibliotecas digitais online e indexa-
das.

Falta de disponibilidade do ar  go para download.

Vale ressaltar que após a validação dos dados 
ob  dos, os mesmos foram analisados sob uma 
abordagem qualita  va, viabilizando a compreen-
são das informações que surgiram no âmbito espe-
cífi co das novas tecnologias aplicadas no contexto 
educacional para superar os desafi os do século XXI. 

O Quadro 3 destaca os trabalhos mais rel-
evantes para esta pesquisa. Esses trabalhos 

fornecem uma base sólida de conhecimento 
e evidências que sustentam a importância das 
TICs para moldar saberes e refl exões no sé-
culo XXI. A par  r desses trabalhos, foi possível 
iden  fi car tendências, lacunas de pesquisa 
e perspec  vas futuras que podem direcionar 
o desenvolvimento de prá  cas educacionais 
inovadoras e inclusivas.
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Título Autores Ano de publicação
Microcomputer Applica  ons in Educa  on: 
Now to Next Decade.

David Moursund 1984

Inclusão digital e educação: uma lenta cone-
xão.

Isabel Domingues 2018

Analysis of new technology trends in educa-
 on: 2010–2015.

Mar  n et al. 2018

Inovações educacionais com o uso da reali-
dade aumentada: uma revisão sistemá  ca.

Lopes et al. 2019

Innova  ve Changes in Educa  on of the 
2010s: Pro and Cons.

Irina A. Kolesnikova 2020

Proposal of a Model for the Analysis of the 
State of the Use of ICT in Educa  on Applied 
to Technological Ins  tutes of Higher Educa-
 on.

Villegas-Ch et al. 2022

Educação híbrida e cultura digital: refl exões 
sobre docência, aprendizagem e tecnologias 
na contemporaneidade.

Veloso et al. 2023

Moursund (1984) discute as possibilida-
des e o impacto dos microcomputadores para 
a melhoria do processo de ensino e aprendi-
zagem, bem como nas prá  cas educacionais. 
Para isso, o autor ressalta que os microcompu-
tadores podem ser u  lizados para promover a 
intera  vidade, o acesso a recursos digitais e a 
personalização do ensino, desde que exista a 
formação docente, a infraestrutura adequada 
e a integração curricular. 

Domingues (2018) expõe que existe uma 
relação da inclusão digital na formação dos ci-
dadãos e na promoção da igualdade de opor-
tunidades no acesso às TICs com os obstáculos 
enfrentados pelas ins  tuições de ensino na 
implementação das TICs nas prá  cas educacio-
nais, como a falta de infraestrutura, formação 
de docentes e desigualdades socioeconômi-
cas. A autora ressalta ainda a necessidade de 
inves  mentos e polí  cas públicas para superar 
esses desafi os e garan  r uma inclusão digital 
mais abrangente e efi ciente na educação.

Mar  n et al. (2018) realizaram uma aná-
lise das tecnologias emergentes u  lizadas no 
contexto educacional, em geral, disposi  vos 
móveis, aprendizagem online, jogos educacio-

nais e recursos de realidade virtual. Para isso, 
examinaram o impacto dessas tecnologias nas 
prá  cas pedagógicas, na aprendizagem dos 
estudantes e no ambiente escolar, visando 
fornecer uma compreensão mais aprofunda-
da das tendências tecnológicas na educação 
e oferecer insights importantes para a adoção 
de prá  cas educacionais inovadoras e efi cazes.

Lopes et al. (2019) iden  fi caram que a rea-
lidade aumentada tem potencial para melho-
rar o engajamento dos estudantes, promover 
a aprendizagem a  va e colabora  va, facilitar 
a compreensão de conceitos complexos e 
proporcionar experiências de aprendizagem 
imersivas. Os autores complementam iden-
 fi cando desafi os e questões que devem ser 

consideradas para a promoção de experiências 
de aprendizagem mais imersivas e signifi ca  -
vas, em geral, a necessidade de infraestrutura 
adequada, formação de professores e desen-
volvimento de conteúdos educacionais com-
pa  veis com a tecnologia.

Kolesnikova (2020) analisa aspectos posi-
 vos e nega  vos das mudanças na educação 

durante a década de 2010 após a inclusão 
de tecnologias digitais, aprendizagem online, 

Quadro 3 – Trabalhos correlatos ao objeto de estudo.
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abordagens pedagógicas inovadoras e polí-
 cas educacionais que favoreceram o acesso 

ampliado ao conhecimento, a personalização 
da aprendizagem e o desenvolvimento de ha-
bilidades relevantes para o século XXI. No en-
tanto, a autora ressalta que essas mudanças 
precisam de infraestrutura adequada, forma-
ção docente, equidade no acesso às tecnolo-
gias e questões de qualidade para superar os 
desafi os do século XXI.

Villegas-Ch et al. (2022) desenvolveram 
um método para iden  fi car necessidades e 
dúvidas dos discentes sobre o uso de tecno-
logias educacionais, principalmente ao acesso 
aos recursos e informações diversifi cadas, sem 
afetar o desempenho acadêmico. Os resulta-
dos indicaram que a inclusão das TICs em sala 
de aula teve impacto posi  vo no desempenho, 
permi  ndo a geração de conhecimento e to-
mada de decisões para favorecer a aprendiza-
gem.

Veloso et al. (2023) discutem a importân-
cia da cultura digital no contexto educacional 
e as transformações que ocorrem a par  r da 
colaboração e comunicação entre discentes 
e docentes para a promoção de uma educa-
ção mais fl exível, personalizada e colabora  va, 
incen  vando a par  cipação a  va e a constru-
ção cole  va do conhecimento. Além disso, os 
autores apresentam uma análise crí  ca das 
prá  cas educa  vas que combinam o ensino 
presencial e o ensino online, explorando as 
possibilidades e os desafi os.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo de incorporação das TICs na 

história da educação teve início na década de 
1960 e revela um percurso fascinante de avan-
ços tecnológicos e mudanças educacionais 
uma vez que passaram a oferecer um amplo 
leque de recursos e ferramentas que transfor-
mam as prá  cas educacionais e proporcionam 
novas experiências de aprendizagem. 

Diante da revolução educacional impulsio-
nada pelas TICs, somos confrontados com pro-
postas inovadoras e desafi adoras no campo da 
educação. Essas propostas abrangem várias 
dimensões do cenário educacional do século 
XXI, destacando a necessidade de promover 
prá  cas inovadoras e inclusivas que enfrentam 
as desigualdades educacionais e sociais, além 
de se adaptarem às demandas e possibilidades 
trazidas pelas TICs. 

Ainda convém lembrar que a união dessas 
prá  cas com as TICs permite que mais pessoas 
tenham acesso à educação, avancem em seu 
próprio ritmo, desenvolvam o pensamento crí-
 co por meio da troca de conhecimentos, ex-

periências e perspec  vas culturais a par  r dos 
ambientes de aprendizagem diversifi cados e 
inclusivos.

Nesse contexto, a defi nição da questão 
problema deste trabalho desempenha um 
papel fundamental para a construção de um 
conhecimento crí  co e refl exivo por parte de 
pesquisadores, profi ssionais da educação e to-
madores de decisão. Essa questão problema 
busca explorar e aprofundar o conhecimento, 
visando o desenvolvimento de estratégias efi -
cazes e abordagens pedagógicas adequadas às 
necessidades da sociedade contemporânea. 
Além disso, busca-se promover uma educação 
mais inclusiva, fl exível e transformadora. 

Essa construção crí  ca e refl exiva é essen-
cial para impulsionar a inovação e aprimorar 
as prá  cas educacionais no contexto das TICs 
visando a promoção da construção de saberes 
refl exivos e o desenvolvimento de competên-
cias e habilidades no século XXI por meio de 
prá  cas educacionais proporcionadas pelas 
TICs, algumas são demonstradas no Quadro 4, 
com base na análise dos dados ob  dos a par  r 
das evidências literárias. Além disso, o Quadro 
5 ilustra a conexão dessas prá  cas educacio-
nais com a construção de saberes refl exivos e 
o desenvolvimento de competências e habili-
dades no século XXI. 
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Prá  cas educacionais Bene  cios
Acesso a recursos e in-
formações diversifi ca-
das.

Amplia o conhecimento dos discentes por meio do acesso a uma ampla 
gama de recursos, em geral, bancos de dados, plataformas de aprendizagem 
online, vídeos educacionais e materiais intera  vos.

Aprendizagem a  va e 
prá  ca.

Incorpora elementos, em geral, jogos educacionais, laboratórios virtuais, 
projetos prá  cos e simulações.

Aprendizagem persona-
lizada.

Adapta o ensino de acordo com as necessidades individuais dos discentes, 
fornecendo a  vidades adapta  vas, experiências de aprendizagem persona-
lizadas, feedback imediato e materiais de estudo sob medida.

Colaboração e comuni-
cação.

Facilita a colaboração entre discentes, docentes e ins  tuições de ensino, 
permi  ndo a interação, o compar  lhamento de ideias e trabalho em equipe.

Desenvolvimento de 
habilidades digitais.

Promove o desenvolvimento de habilidades digitais essenciais, em geral, al-
fabe  zação digital, é  ca digital, pensamento computacional, uso responsá-
vel da tecnologia e segurança online.

Prá  cas educacionais Conexão com os saberes refl exivos e o desenvolvimento de competências e 
habilidades no século XXI

Acesso a recursos e in-
formações diversifi ca-
das.

Proporciona a oportunidade de explorar diferentes perspec  vas e aprofun-
dar os conhecimentos, promovendo a construção de saberes refl exivos.

Aprendizagem a  va e 
prá  ca.

Es  mula a par  cipação a  va dos discentes, o pensamento crí  co, a resolu-
ção de problemas e o desenvolvimento de habilidades prá  cas relevantes 
para o século XXI, enquanto constrói saberes refl exivos.

Aprendizagem persona-
lizada.

Permite que os discentes avancem em seu próprio ritmo, desenvolvendo 
habilidades de autorregulação e aprofundando a compreensão dos conteú-
dos, contribuindo para a construção de saberes refl exivos e o desenvolvi-
mento de competências específi cas.

Colaboração e comuni-
cação.

Desenvolve habilidades sociais, de comunicação e colaboração, promoven-
do a construção conjunta de saberes e o desenvolvimento de competências 
relacionadas à interação e trabalho em equipe.

Desenvolvimento de 
habilidades digitais.

Prepara os discentes para o mundo digital do século XXI, desenvolvendo 
competências e habilidades necessárias para lidar com a tecnologia de for-
ma responsável e efi caz, enquanto constroem saberes refl exivos em am-
bientes digitais. 

Em virtude dos fatos mencionados e das 
evidências apresentadas nos Quadros 4 e 5, 
entende-se que o uso das TICs pode promover 
uma revolução educacional para moldar sabe-
res e refl exões para os cidadãos do século XXI. 

Quadro 5 – Conexão das prá  cas educacionais mediadas pelas TICs com a construção de 
saberes refl exivos e o desenvolvimento de competências e habilidades no século XXI

Quadro 4 – Algumas prá  cas educacionais mediadas pelas TICs e seus bene  cios

As prá  cas educacionais mediadas pelas TICs 
oferecem recursos e oportunidades para me-
lhorar o desempenho acadêmico iden  fi can-
do as necessidades individuais dos discentes e 
solucioná-las com base em suas dúvidas. Além 
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disso, essas prá  cas es  mulam os docentes a 
buscar novos conhecimentos para u  lizar di-
nâmicas de ensino mais intera  vas, tornando 
as aulas mais versáteis, bem como promover 
maior interação entre todos os envolvidos. As-
sim, as TICs se mostram um instrumento va-
lioso para a promoção de uma educação mais 
inclusiva, refl exiva e alinhada com os desafi os 
e as demandas da sociedade contemporânea.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As habilidades digitais e a competência de 
u  lizar as TICs são requisitos essenciais para 
uma par  cipação plena na sociedade contem-
porânea, permi  ndo a formação, o aprofun-
damento e a constante atualização de conhe-
cimentos e refl exões. Além de proporcionar 
recursos e ferramentas que enriquecem o 
processo de aprendizagem, as TICs es  mulam 
a par  cipação a  va dos discentes, permitem a 
personalização do ensino e facilitam o acesso 
a uma ampla variedade de informações e co-
nhecimentos (GATTI; BARRETTO, 2009).

A u  lização de recursos digitais intera  -
vos, o acesso às informações diversifi cadas e 
a possibilidade de personalização do ensino 
proporcionam oportunidades de aprendi-
zagem enriquecedoras tanto para discentes 
quanto para docentes, visto que a colaboração 
e a comunicação facilitadas pelas TICs promo-
vem o desenvolvimento de habilidades sociais, 
e consequentemente, o trabalho em equipe. 
Ainda convém lembrar que a incorporação das 
TICs de forma efe  va e estratégica nas prá  cas 
educacionais auxiliam na preparação dos dis-
centes e docentes para os desafi os da socieda-
de contemporânea. 

As publicações ob  das neste estudo têm 
implicações signifi ca  vas para a prá  ca edu-
cacional por responder à questão problema e 
evidenciar que é fundamental que os docen-
tes estejam atualizados em relação às novas 
tecnologias e que possuam habilidades para 
incorporar as TICs de maneira efi caz em suas 

abordagens pedagógicas. Ademais, os resul-
tados destacam a importância de promover a 
colaboração entre ins  tuições de ensino e ór-
gãos governamentais para compar  lhar boas 
prá  cas e recursos, buscando aprimorar a in-
tegração das TICs na educação.

Vale salientar que neste trabalho foram 
encontradas limitações quanto a ausência de 
estudos publicados a respeito de como as TICs 
podem ser u  lizadas para moldar saberes e re-
fl exões para os cidadãos do século XXI. Outro 
fator relevante foi o risco de ausência de traba-
lhos por não declarar nenhuma das palavras-
-chave das strings de busca u  lizadas no Portal 
de Periódicos da CAPES. Outro obstáculo foi 
a extração de dados das publicações por não 
mencionar de forma direta os aspectos funda-
mentais para responder à questão problema 
deste trabalho.

 Em face a essa realidade percebe-se 
que é necessário o desenvolvimento de pes-
quisas em torno da temá  ca prá  cas educa-
cionais a par  r de TICs que abrangem mudan-
ças, bene  cios e desafi os, ainda mais quando 
o obje  vo é moldar saberes e refl exões para os 
cidadãos do século XXI, uma vez que as meto-
dologias inovadoras precisam ter um alicerce 
no conhecimento, na pesquisa e no protago-
nismo para melhorar o desempenho acadêmi-
co dos discentes e impulsionar os docentes a 
buscar novos conhecimentos para u  lizar di-
nâmicas de ensino.

 Por todos, esses aspectos esperam-se 
que os resultados desta pesquisa ampliem ho-
rizontes e perspec  vas no contexto educacio-
nal para o desenvolvimento de prá  cas educa-
cionais a par  r de TICs. Além disso, é esperado 
que os resultados possam contribuir com fu-
turos trabalhos que obje  vem o desenvolvi-
mento de sistemas de análise de conteúdo da 
história da educação visando a promoção de 
oportunidades de aprendizagem direcionados 
especifi camente para a criação e aplicação de 
prá  cas educacionais de modo a suprir possí-
veis lacunas da educação.
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