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RESUMO: A educação no campo, historicamente, tem enfrentado desafios singulares, marcados 
por uma série de características específicas que afetam o contexto urbano. Diante desse contexto, 
surge uma problemática central que orienta esta pesquisa: quais são as dificuldades na utilização 
das TDIC na educação no campo? a presente pesquisa tem como objetivo geral investigar as 
dificuldades enfrentadas na implementação e utilização eficaz das TDIC na educação no campo. 
Para atingir esse propósito, foram definidos objetivos específicos que abrangem a análise da 
infraestrutura, a compreensão das perspectivas dos educadores e a avaliação das políticas públicas 
educacionais externas para o contexto rural. A pesquisa em questão desenvolveu uma abordagem 
qualitativa, configurando-se como uma revisão bibliográfica. O escopo desta revisão abarcou a 
busca, seleção e análise crítica de fontes relevantes sobre a formação de professores para a 
utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). A necessidade de 
investimentos em infraestrutura tecnológica, aliada a programas de capacitação docente 
específicos para o uso eficaz do TDIC, destaca-se como uma conclusão relevante desta pesquisa.   
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ABSTRACT: Rural education has historically faced unique challenges, marked by a series 
of specific characteristics that impact the urban context. Given this scenario, a central issue 
arises that guides this research: what are the difficulties in the use of ICT in rural education? 
The overarching goal of this research is to investigate the challenges faced in the 
implementation and effective use of ICT in rural education. To achieve this purpose, specific 
objectives were defined, encompassing the analysis of infrastructure, understanding 
educators' perspectives, and evaluating external educational policies for rural contexts. This 
research adopted a qualitative approach, configuring itself as a literature review. The scope 
of this review encompassed the search, selection, and critical analysis of relevant sources on 
teacher training for the use of Information and Communication Technologies (ICT). The 
need for investments in technological infrastructure, coupled with specific teacher training 
programs for the effective use of ICT, emerges as a significant conclusion of this research. 

Keywords: Technology in Education. ICT. Rural Education. 

RESUMEN: La educación en el campo, históricamente, ha enfrentado desafíos singulares, 
marcados por una serie de características específicas que afectan el contexto urbano. Ante este 
contexto, surge una problemática central que orienta esta investigación: ¿cuáles son las 
dificultades en la utilización de las TIC en la educación en el campo? La presente investigación 
tiene como objetivo general investigar las dificultades enfrentadas en la implementación y 
utilización efectiva de las TIC en la educación en el campo. Para alcanzar este propósito, se han 
definido objetivos específicos que abarcan el análisis de la infraestructura, la comprensión de las 
perspectivas de los educadores y la evaluación de las políticas públicas educativas externas para el 
contexto rural. La investigación en cuestión desarrolló un enfoque cualitativo, configurándose 
como una revisión bibliográfica. El alcance de esta revisión incluyó la búsqueda, selección y 
análisis crítico de fuentes relevantes sobre la formación de profesores para la utilización de las 
Tecnologías Digitales de Información y Comunicación (TIC). La necesidad de inversiones en 
infraestructura tecnológica, junto con programas de capacitación docente específicos para el uso 
efectivo de las TIC, se destaca como una conclusión relevante de esta investigación. 

Palabras clave: Tecnología en la Educación. TIC. Educación en el Campo. 

1.INTRODUÇÃO 

A educação no campo, historicamente, tem enfrentado desafios singulares, marcados 

por uma série de características específicas que afetam o contexto urbano. No âmbito 

educacional, a incorporação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

nas escolas rurais torna-se um tema de relevância crescente, dada a importância dessas 

ferramentas no cenário educacional contemporâneo. Diante desse contexto, surge uma 

problemática central que orienta esta pesquisa: quais são as dificuldades na utilização das 

TDIC na educação no campo? 

O presente estudo busca, por meio de uma abordagem fundamentada em revisão 

bibliográfica, aprofundar-se na compreensão das barreiras enfrentadas pelas escolas rurais ao 

integrarem as TDIC em seu processo educativo. A justificativa para esta investigação reside 
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na necessidade de compreender os entraves específicos que limitam a eficácia da 

implementação dessas tecnologias, considerando o contexto peculiar das áreas rurais. 

O acesso limitado à infraestrutura tecnológica, planejado por Munarim, Girardello e 

Munarim (2015), é um dos pontos de partida para a análise das dificuldades enfrentadas. A 

falta de recursos, a conectividade deficiente e a carência de infraestrutura são fatores que 

impactam diretamente a incorporação das TDIC nas escolas do campo. 

Além disso, a resistência institucional e as percepções dos educadores, conforme 

abordado por Santos e Nunes (2020), são aspectos cruciais a serem considerados. Entender 

como os profissionais da educação no campo encaram a introdução das TDIC é essencial para 

identificar possíveis obstáculos relacionados à acessibilidade e à eficácia da integração dessas 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. 

Diante desse contexto desafiador, a presente pesquisa teve como objetivo geral 

investigar as dificuldades enfrentadas na implementação e utilização eficaz das TDIC na 

educação no campo. Para atingir esse propósito, foram definidos objetivos específicos que 

abrangem a análise da infraestrutura, a compreensão das perspectivas dos educadores e a 

avaliação das políticas públicas educacionais externas para o contexto rural. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa em questão desenvolveu-se a partir da abordagem qualitativa, configurando-se 

como uma revisão bibliográfica. O escopo desta revisão abarcou a busca, seleção e análise crítica 

de fontes relevantes sobre a formação de professores para a utilização das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC), conforme preconizado por autores como Gil (2017) e Lakatos 

e Marconi (2018)  

O levantamento bibliográfico transcorreu durante o período compreendido entre outubro 

e novembro de 2023, valendo-se das bases de dados virtuais Scielo e Google Acadêmico como 

fontes primárias de pesquisa. A escolha estratégica dessas plataformas deve-se ao amplo acesso a 

periódicos científicos e artigos acadêmicos em diversas áreas do conhecimento que oferecem. 

A busca por informações envolve a aplicação de critérios de palavras-chave pertinentes, 

tais como "Educação no Campo", "Tecnologias na Educação", "TDIC", entre outras. A 

combinação ou uso simultâneo dessas palavras-chave teve como objetivo obter resultados 

específicos e abrangentes para fundamentar a pesquisa. 

A leitura e análise crítica dos materiais obtidos orientaram as discussões e reflexões 

apresentadas neste artigo. O objetivo central foi explorar a importância da formação de 
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professores para a utilização eficaz das TDIC, além de discutir as competências para a integração 

eficaz dessas tecnologias em sua prática pedagógica. 

3 AS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO  

3.1 EDUCAÇÃO NO CAMPO 

A educação no campo tem sido objeto de intensos debates e reflexões diante das 

transformações sociais e tecnológicas observadas nas últimas décadas. A inserção das tecnologias 

digitais na educação rural, conforme planejado por Munarim, Girardello e Munarim (2015), 

destaca-se como um dos elementos fundamentais para compreender a contemporaneidade desse 

cenário educacional. A utilização de computadores, tablets, rede telefônica e internet nas escolas 

do campo reflete a busca por superar desafios históricos e proporcionar aos estudantes rurais 

acesso a uma educação conectada com as demandas do século XXI. 

No contexto da educação do campo, a valorização dos sujeitos em seus aspectos culturais, 

sociais e das lutas e conhecimentos campesinos é fundamental, como propõe Caldart (2012). A 

escola do campo, enraizada no processo histórico da luta de classes trabalhadoras, busca, por meio 

das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), ampliar as possibilidades de 

aprendizagem e, ao mesmo tempo, preservar as características singulares dessas comunidades 

(Munarim; Girardello; Munarim, 2015; Leite, 2020). 

Entretanto, a inserção das TDIC nas escolas do campo não se limita apenas à 

disponibilização de equipamentos. Araujo e Vilaça (2016) alertam para a necessidade de 

desenvolver um pensamento crítico sobre o uso dessas tecnologias, considerando as lutas, 

conquistas e desafios enfrentados por essas comunidades. A educação do campo, pautada na 

educação popular, busca fortalecer as organizações das classes populares e lutar por direitos, 

promovendo uma transformação social (Costa, 2012). 

A inclusão digital nas escolas rurais também se torna crucial para enfrentar as 

desigualdades. Santos e Pequeno (2011) destacam que as TDIC podem contribuir 

significativamente para a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas do campo, 

proporcionando maior independência. Contudo, é crucial considerar a formação adequada de 

professores e a infraestrutura necessária para o uso eficaz dessas tecnologias (Munarim; 

Girardello; Munarim, 2015). 

A falta de preparação das escolas para lidar com os impactos das tecnologias na sociedade 

é evidenciada, conforme discutido nos textos anteriores. A resistência ou a ausência de suporte 
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para a utilização de instrumentos como computadores na sala de aula mostra a urgência de 

compensar as práticas pedagógicas e promover uma atualização constante dos sistemas 

educacionais (Silva, 2001). A escola do campo, diante das transformações sociais, precisa 

considerar a importância das TDIC para a formação de pensamentos críticos e peculiares, 

preparando os alunos para os desafios do mundo contemporâneo (Santos; Pequeno, 2011; 

MORAIS, 2018). 

No entanto, a realidade da educação no campo ainda enfrenta desafios importantes, 

especialmente no que diz respeito à desigualdade digital. A falta de investimentos e a carência de 

políticas públicas específicas comprometem o acesso dos estudantes da Educação Básica, em 

especial os localizados em áreas rurais, a recursos tecnológicos essenciais para o ensino remoto, 

como apontam Santos e Nunes (2020). A pandemia da Covid-19 exacerbou essas desigualdades, 

evidenciando a necessidade urgente de medidas que promovam a inclusão digital e reduzam as 

disparidades educacionais no contexto da educação no campo. 

3.2 TDIC NA EDUCAÇÃO NO CAMPO 

A introdução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na educação 

no campo representa um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para superar as 

disparidades educacionais historicamente enfrentadas por essas comunidades. Munarim, 

Girardello e Munarim (2015) destacam que a presença de computadores, tablets, internet e outros 

recursos tecnológicos nas escolas rurais evidencia uma busca por modernização e integração dessas 

localidades aos avanços da sociedade contemporânea. Nesse contexto, a fundamentação teórica 

busca compreender como as TDIC podem contribuir para a promoção de práticas educacionais 

inovadoras e inclusivas no ambiente rural. 

Caldart (2012) enfatiza que a educação no campo deve valorizar os sujeitos em seus aspectos 

culturais e sociais, considerando suas vivências e lutas. As TDIC, quando inseridas nesse 

contexto, têm o potencial de ampliar as possibilidades de aprendizagem e promover a conexão 

entre o conhecimento local e as demandas globais. A transdisciplinaridade, conforme discutido 

por Santos e Pequeno (2011), torna-se um elemento essencial para explorar as múltiplas dimensões 

das TDIC na educação do campo, indo além da mera introdução de tecnologias. 

A articulação entre educação popular e tecnologias digitais é crucial para a efetiva inserção 

das TDIC nas escolas do campo. Costa (2012) destaca a importância de considerar as práticas que 

fortalecem as organizações das classes populares em movimento, buscando uma transformação 

social. Araujo e Vilaça (2016) complementam ao ressaltar que a mera instalação de tecnologias não 
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é suficiente; é necessário desenvolver um pensamento crítico sobre o porquê da sua introdução e 

quais lutas foram travadas para conquistá-las. 

No entanto, a implementação das TDIC nas escolas rurais vai além da disponibilização de 

equipamentos. Santos e Nunes (2020) alertam para as desigualdades digitais presentes, 

especialmente em zonas rurais. A falta de infraestrutura e acesso a recursos tecnológicos 

adequados comprometem a efetividade do uso das TDIC. É fundamental, portanto, considerar 

não apenas a introdução das tecnologias, mas também a garantia de condições igualitárias de 

acesso (Moura, 2017). 

Santos e Pequeno (2011) apontam para a relevância das TDIC na promoção da inclusão de 

pessoas com deficiência nas escolas do campo. No entanto, destacam que essa inclusão demanda 

conhecimento, formação e envolvimento de profissionais e instituições. A transdisciplinaridade, 

nesse contexto, torna-se uma abordagem essencial para superar as barreiras e discriminações, 

proporcionando maior independência aos estudantes com deficiência. 

A resistência ou ausência de suporte para o uso das TDIC nas escolas do campo é 

evidenciada por Munarim, Girardello e Munarim (2015). A infraestrutura precária, incluindo a 

falta de acesso à rede elétrica em algumas escolas campesinas, destaca a necessidade de 

investimentos públicos para garantir não apenas a oferta de tecnologias, mas também condições 

estruturais favoráveis. 

Em síntese, a fundamentação teórica destaca que a inserção das TDIC na educação no 

campo demanda uma abordagem transdisciplinar, considerando as especificidades culturais e 

sociais dessas comunidades. A superação das desigualdades digitais, a formação adequada de 

profissionais e a garantia de infraestrutura são elementos-chave para efetivar o potencial 

transformador das TDIC nesse contexto educacional. 

3.3 AS DIFICULDADES DA UTILIZAÇÃO DAS TDIC NA EDUCAÇÃO DO CAMPO. 

A introdução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na educação 

do campo trouxe consigo desafios significativos, conforme proposto por Munarim, Girardello e 

Munarim (2015). A implementação dessas tecnologias em escolas localizadas em áreas rurais 

enfrenta obstáculos que vão além da simples disponibilidade de equipamentos. A falta de 

infraestrutura adequada, como destacado pelos autores, pode incluir desde a ausência de acesso à 

rede elétrica até problemas estruturais mais amplos. 

A resistência institucional e a falta de uma abordagem crítica sobre o propósito da 

introdução da TDIC, como proposta por Santos e Nunes (2020), acrescenta camadas de 
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complexidade ao desafio. A pesquisa visa analisar como esses aspectos influenciam a eficácia da 

integração das TDIC nas escolas do campo. 

A desigualdade digital nas zonas rurais, conforme apontado por Santos e Pequeno (2011) e 

Santos e Nunes (2020), evidencia a disparidade no acesso a recursos tecnológicos, comprometendo 

a efetividade do ensino mediado por tecnologias nessas regiões. A pesquisa busca mapear essas 

disparidades e entender suas implicações. 

Ao abordar a proposta de educação do campo, é essencial considerar as palavras de Caldart 

(2012), que ressaltam a importância de valorizar os sujeitos em seus aspectos culturais e sociais. 

Entretanto, a inserção das TDIC nessas realidades não se resume à instalação de computadores e 

internet, como alertam Munarim, Girardello e Munarim (2015). A falta de uma abordagem crítica 

sobre o propósito da introdução das TDIC e as lutas subjacentes pode comprometer o sucesso 

dessa iniciativa. 

A desigualdade digital nas zonas rurais é um desafio significativo, conforme apontado por 

Santos e Nunes (2020). A falta de acesso a uma internet potente, dispositivos adequados e recursos 

tecnológicos necessários torna a utilização do TDIC na educação do campo uma tarefa complexa. 

A resistência ou ausência de suporte ao uso dessas tecnologias é corroborada por Munarim, 

Girardello e Munarim (2015), que destacam que muitas escolas campesinas enfrentam problemas 

estruturais diversos. 

A inclusão de pessoas com deficiência nas escolas do campo por meio das TDIC é um 

aspecto relevante, conforme discutido por Santos e Pequeno (2011). No entanto, essa inclusão exige 

não apenas o acesso às tecnologias, mas também conhecimento, formação e envolvimento total 

dos profissionais e instituições, conforme destacado pelos autores. 

A Educação a Distância (EaD), potencializada pelas TDIC, surge como uma alternativa 

em tempos de pandemia, conforme evidenciado pela Portaria do MEC nº 544/2020. Contudo, a 

implementação desta modalidade, conforme proposta por Belloni (2002), deve considerar as 

condições específicas das áreas rurais, garantindo que a distância física não se traduza em distância 

educacional. 

A resistência ou ausência de suporte para o uso das TDIC nas escolas do campo é 

evidenciada por Munarim, Girardello e Munarim (2015). A infraestrutura precária, incluindo a 

falta de acesso à rede elétrica em algumas escolas campesinas, destaca a necessidade de 

investimentos públicos para garantir não apenas a oferta de tecnologias, mas também condições 

estruturais desenvolvidas. 

A desigualdade no acesso às TDIC entre escolas urbanas e rurais é um ponto de 
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preocupação, conforme apontado por Santos e Nunes (2020). Essa disparidade pode perpetuar as 

diferenças educacionais e sociais, reforçando a necessidade de políticas públicas específicas para a 

educação do campo, considerando suas particularidades. 

As dificuldades na utilização das TDIC na educação do campo vão além da simples 

introdução de tecnologias. A falta de infraestrutura, a desigualdade digital, a resistência 

institucional e a necessidade de uma abordagem crítica são elementos-chave a serem considerados 

para efetivar a integração dessas tecnologias de maneira eficaz nas escolas rurais (Silva; Dos 

Santos; De Souza, 2020). 

As dificuldades enfrentadas na incorporação das TDIC na educação no campo tornam-se 

mais prementes diante do cenário atual, onde a pandemia destacou ainda mais a importância das 

tecnologias para a continuidade do ensino. A falta de infraestrutura, conforme especificada por 

Munarim, Girardello e Munarim (2015), que vai desde a ausência de acesso à rede elétrica até 

problemas estruturais, é uma das questões a serem abordadas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A complexidade do cenário educacional, destacando a relevância da formação de 

professores no contexto das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para a 

efetiva melhoria do processo de ensino. A análise crítica das fontes evidenciou uma lacuna 

existente na preparação dos educadores para lidar de maneira eficaz com as TDIC, especialmente 

no contexto da Educação no Campo. A escassez de recursos tecnológicos nas escolas, aliada à falta 

de acesso à internet em determinadas regiões, emergem como um desafio significativo a ser 

enfrentado. 

É incontestável que o TDIC oferece potencial para transformar a experiência educacional, 

promovendo a inclusão e possibilitando abordagens inovadoras. No entanto, a implementação 

eficaz dessas tecnologias exige esforços coordenados em diferentes níveis, desde políticas públicas 

que promovam a necessidade de infraestrutura até programas de formação continuada para os 

docentes. 

A pesquisa ressalta a importância de superar as barreiras que limitam a integração plena 

das TDIC na Educação no Campo. A adoção de estratégias pedagógicas que considerem 

específicas nesses contextos é essencial. A inclusão digital não deve ser vista apenas como uma 

questão técnica, mas como um elemento que pode potencializar o aprendizado e contribuir para a 

redução das desigualdades educacionais. 

A necessidade de investimentos em infraestrutura tecnológica, aliada a programas de 
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capacitação docente específicos para o uso eficaz do TDIC, destaca-se como uma conclusão 

relevante desta pesquisa. Essas ações são fundamentais para que a Educação no Campo não apenas 

acompanhe, mas também se beneficie das transformações tecnológicas, proporcionando uma 

formação mais adequada aos estudantes dessas regiões. 

A pesquisa evidenciou a importância de compensar as práticas educacionais no contexto 

rural, considerando as potencialidades das TDIC. O desafio é promover uma educação inclusiva 

e de qualidade, capacitando os professores para a utilização eficaz dessas ferramentas, superando 

as barreiras geográficas e tecnológicas que ainda persistem no cenário educacional brasileiro. 

Em conclusão, os desafios enfrentados pela educação no campo na implementação das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) destacam a necessidade prévia de 

investimentos em infraestrutura tecnológica e programas de capacitação docente especializados.  

A pesquisa evidenciou a importância de superar as barreiras específicas do contexto rural, 

garantindo que os educadores estejam preparados para integrar eficazmente as TDIC em suas 

práticas pedagógicas. Além disso, ressaltou-se a relevância das políticas públicas educacionais 

externas consideradas como particularidades do ambiente rural, contribuindo para uma educação 

mais inclusiva e alinhada com as demandas contemporâneas. 

Em última análise, a superação desses obstáculos na educação no campo não apenas 

promoverá o acesso igualitário à educação, mas também preparará os estudantes para um mundo 

cada vez mais digital e globalizado. O compromisso com a melhoria contínua da infraestrutura 

educacional e o desenvolvimento profissional dos educadores são passos cruciais para garantir que 

a educação rural esteja alinhada com as 1ransformações tecnológicas e atenda às necessidades 

educacionais da população rural. 
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