
Editorial 

OS Professores e a Revolug50 InformAtica 
Jdo Pedro Ponte, Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa 

No seu recente livm sobre Tecnologias da Infonna- 
m, Helder Ccelho indica dois gmpos de pessoas e acti- 
vidades que, na sua opinizio, t e rh  sorte radicalmente 
oposta devido & revolupio infodtica. No p p o  dos 
que verio aumentado o seu prestigio e a sua importan- 
cia social contam-se OS pmjectistas, OS deficientes fisi- 
cos, as mulheres dom6sticas e, naturalmente, OS infor- 
miticos. No gnipo dos egrandes derrotados*, Helder 
Coelho situa OS carteiros, OS biblioteciirios, OS trabalha- 
dores sem qualificafio, OS intermediiirios, e... OS pm- 
fessores. 
De facto, existem j i  hoje pianos muito concretes para 

desmantelar o ensino nocturne e transfod-10 em algo 
semelhante a0 F'ropedtutico: um ensino & disthcia, 
baseado na televis&o, corn Centros de Apoio Distritais. 

Este tip de ensino mobilizari recursos tecnol6giws 
muito mais sofisticados que o ensino actual, envolvendo 
muitomenos professores e pessoal de apoio. Sera por 
isso muito mais Ã§rentiivel e possivelmente memo mais 
eficiente. 

A Escola tern manifestado grande incapacidade de se 
aperceber do ritmo acelerado das mudanfas sociais e tec- 
nol6gicas que se @m processado & sua volta. 0 s  pro- 
fessores surgem aos olhos & opiniio pliblica como urn 
gmpo social fortemente agarrado a praticas tradicionais, 
fechado sobre si pr6pri0, tememso da mudanp, e, even- 
tualmente, sem future. 

Na verdade, muitos curriculos escolares estao profun- 
damente desadaptados das realidades actuais. Continua- 
-se a privilegiar a aquisifh simples de conhecimentos 
factuais, abstractos e desfasados das necessidades e inte- 
resses dos alunos. Negligencia-se o saber fazer, o saber 
aprender, o saber enfrentar de forma positiva OS pro- 
blemas que a realidade constantemente nos wloca. 0 
professor desempenha assim o papel de transmissor dum 
saber j4 constitufdo, perfeitamente delimitado nos pro- 
gramas e livros de texto, onde MO h i  nada para desco- 
brir, nio M aventura, nem imprevisto, nem novidade. 

Nessas funcoeS de annazenamento e transmisSao de sabe- 
res fonnais, fortemente rotinizadas, o computador pode 
desempenhar um papel precioso e memo substituh corn 
vantagem, pelo menos em certos aspectos, o professor 
tradicional. 6 o mdiimo que se pode esperar das pode- 
rosas miquinas que estao a ser desenvolvidas pelos cien- 
tistas que trabalham em Intelighcia Artificial, como Hel- 
der Coelho. Nos seus modelos prot6tipos elas Sao j i  
capazes de resolver complexfssimos problemas de diag- 
ntfstico &CO, de microbiologia molecular, ou &pros- 
peqio geol6gica. 

No entanto, as necessidades mais vitais da educaqio 
dos jovens de hoje tern j i  pouco a ver corn o saber de 

tip formal, baseado na memorizaf50, caracteristicodo 
nosso sistema educativo actual. Um mundo em mudawa 
complexa coloca como desatio a necessidade de desen- 
volver capacidades wgnitivas mais elevadas, implicando 
a procura e sele@o de i n f o r n o  relevante para a reso- 
lufio dos nossos problems, o seu tratamento e analise 
dtica, a sua utilizqio consciente e a avaliafio dos res- 
pectivos resultados. Para isso 6 necessario que a escola 
saiba contribuir igualmente para o desenvolvimento 
social e emotional dos jovens, tornando-OS independen- 
tes, confiantes nas suas pr6prias capacidades, e habitua- 
dos h cooperwzio e ao trabalho de pp. 

A urn saber cristaliuado, rotineim e formal 6 precis0 
wntrapor um saber evolutivo, dinbico, desenvolvido 
em conjunto e em colaborapio pelos professores e pelos 
alunos. 

Para que a escola possa contribuir para desenvolver 
nos alunos tais capacidades e atitudes 6 necessario que 
OS professores cons$tuam eles prdprios um mode10 vivo 
dessas qualidades. E indispensivel que OS pmfessores 
tenham uma atitude de abertura h mudanca. um eosto - .  
pela aprendizagem pennanente, pot fazer coisas novas, 
p o ~  melhorar incessantemente, urn espfrito de descoberta 
em c o m w  corn OS alunos. Um born krreno p m  desen- 
volver esse espirito 6 o trabalho corn OS alunos em Clu- 
bes ou NUcleos de Infodtica, por exemplo em pm- 
jectos de pmgrama@o em LOGO. 

As grandes resisttocias que tantos professores mani- 
festam em relapio ao wmputador n%o tern  muito a ver 
corn a falta de disponibilidade p m  aprender coisas 
novas, para repensar as pdticas pedag6gicas, para esta- 
belecer uma relafio diferente corn os alunos, para assu- 
mir uma atitude verdadeirAente positiva perante o pm- 
cesso educativo? 

A tecnologia e o cornputador podem certamente com- 
petir corn o professor no sistema de ensino tradicional, 
baseado na transmisszio de um saber j i  feito. Mas 6 
muito duvidoso que possam ser encarados wmo substi- 
tutos do professor num orotesso mais elobal de educa- 
pio, em i u e  se visem objectives cog&ivos de ordem 
mais elevada, e objectives sociais e afectivos mais arnbi- 
ciosos. 

0 computador e a tecnologia nzio devem ser vistos em 
oposifzio ao homem, mas em interIiga@o. 0 declihio 
das actividades ligadas ao ensino traditional 6 irrever- 
sfvel. Mas seria en-ado deduzir dai que a educafio 6 
uma 41ea pmfissional sem future. Pelo contrario, o pro- 
fessor ved modificar-se o seu papel e desenvolveri 
novas compettocias, 0 future da educwio pertenceri 
a toda uma gama de novas profiss6es. simultaneamente 
mais generalistas e mais especializadas, cada vez mais 
exigentes, criativas, e cornpensadoras. 
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