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APRESENTAÇÃO

Em um futuro bem próximo, a sociedade terá, no tocante à criatividade, a 
mesma consciência que tem hoje em dia sobre a universalidade da educação. 
Dito com os termos do enunciado: a educação da criatividade será uma 
exigência social.

Saturnino de la Torre (2008, p. 22)

O livro Deflagração de Ações voltadas à Formação Docente  que ora apresentamos 
para mais um esforço da expansão de conhecimentos e saberes em torno de temas que 
nos são tão caros sobre a formação e o desenvolvimento profissional de docentes; numa 
só obra, os autores reúnem estudos e pesquisas sobre História da Educação, Política 
Educacional, Didática e Práticas Pedagógicas, ação docente crítica e reflexiva, com vistas 
a aprendizagens significativas, profissionalização docente, também considerando a práxis 
como um dos elementos fundantes de constituição da docência. Em termos históricos, no 
cenário mundial, a docência como prática profissional ligada ao campo da educação tem 
uma existência multiplamente secular.

A formação de professores é considerada um pilar fundamental do processo 
educativo, por isso há necessidade de se rever o papel dos educadores e de sua formação, 
tanto inicial quanto continuada. O processo de reflexão-ação-reflexão deve permear todas 
as ações do percurso formativo do professor, sejam em cursos, momentos programados na 
escola ou mesmo na construção da experiência docente, a partir do seu fazer pedagógico 
cotidiano.

 No Brasil, a discussão sobre formação de professores se inicia, efetivamente, após 
a Independência, com a necessidade de uma educação também voltada para as classes 
menos favorecidas; no entanto, até os dias atuais, ainda busca a consolidação de sua 
identidade e de sua profissionalização (com profissionalidade). Mais recentemente, com 
o advento da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e de regulamentação posterior, associada aos contextos sociais e econômicos 
mundiais e ao avanço das ciências, houve um incremento significativo de exigências em 
relação aos docentes, necessidades constantes de reformulações curriculares, provocando 
também mudanças nas relações entre docentes e discentes. Por outro lado, convivemos 
num ambiente educacional com escassez de recursos materiais e deficientes condições 
de trabalho. Dessa forma, a docência (o ser docente) oscila entre a proletarização e a 
profissionalização (PERRENOUD, 2001) ou uma profissionalização proletarizada. 
Necessita-se de uma formação docente de qualidade na contemporaneidade, que não 
pode ser pensada fora de um contexto histórico e de políticas educacionais consistentes, 
que envolvam também valorização docente.

Boa Leitura!!!
Solange Aparecida de Souza Monteiro
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RESUMO: O uso de ambientes virtuais de 
aprendizagem é uma possibilidade pedagógica 
relevante em cursos de graduação, dentre as 
opções encontra-se o “Google Sala de Aula”. 
Objetivo: demonstrar como o “Google Sala de 
Aula” foi utilizado em um curso de graduação. 
Metodologia: relato de experiência. Os alunos 
foram receptivos à proposta, tornando o ensino 
mais produtivo e significativo, simplificando o 
processo das tarefas, melhorando a colaboração 
e promovendo a comunicação.
PALAVRAS-CHAVE: Google Classroom; 
Educação em saúde; Aprendizagem; Educação 
em enfermagem.

GOOGLE CLASSROOM: USE OF THE 
TOOL IN A GRADUATE COURSE IN SÃO 

PAULO
ABSTRACT: The use of virtual learning 
environments is a relevant pedagogical possibility 
in undergraduate courses, among the options 
is the “Google Classroom”. Objective: To 
demonstrate how the Google Classroom was 
used in an undergraduate course. Methodology: 
experience report. Students were receptive to 
the proposal, making teaching more productive 
and meaningful by simplifying the task process, 
improving collaboration, and promoting 
communication.
KEYWORDS: Google Classroom; Health 
education; Learning; Education, Nursing
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INTRODUÇÃO
O avanço e desenvolvimento acentuado das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) vem ocasionando transformações no cotidiano, sejam pessoais, sejam 
profissionais.

Com todo esse desenvolvimento foi possível a criação, de uma série de aplicativos 
que favorecem a tarefa de criar e guiar espaços virtuais. O que antes era um oficio 
extremamente complicado e realizado apenas por aqueles que tinham uma prática 
avançada em informática, hoje em dia já não é tão trabalhoso como antes; esses meios 
informatizados vieram para facilitar o ambiente virtual, e mostrar que todos podemos ter 
acesso a tecnologia. (SCHIEHL; GASPARINI, 2016).

Dentre as empresas que desenvolvem ferramentas de fáceis para manusear e 
gratuitas encontra-se o Google. O Google é uma empresa multinacional de serviços e 
software dos Estados Unidos que vem se solidificando no mercado, ela oferece inúmeras 
ferramentas e aplicativos. Mas se popularizou como um meio de busca virtual que se 
posiciona rapidamente com muita praticabilidade (BOTTENTUIT; LISBOA; COUTINHO, 
2011).

As ferramentas do Google, incluem um potencial educativo, com a capacidade de 
desenvolver inúmeras possibilidades daqueles que o utilizam como metodologia de ensino 
ou complementar ao ensino tradicional, necessitando em ambos o caso a adequação 
do projeto curricular. Propõe resultar o dinamismo de aprender e ensinar, permitindo a 
professores e alunos possibilidades atém então ignoradas por ambos para um aprender 
investigativo, incentivando o aluno a participar ativamente do seu processo de aprendizagem 
(BOTTENTUIT; LISBOA; COUTINHO, 2011).     

Quando se trata a práticas pedagógicas, se apresenta como um aparato valioso no 
processo de ensino e aprendizagem, o uso das TIC nesse processo promove ambientes 
colaborativos e dinâmicos favorecendo a relação aluno-professor. O que permite um 
potencial de ensino inovador, lúdico e que contribui com processo de ensino-aprendizagem 
(DINIZ, ET AL, 2018).

Para acessar o Google Sala de Aula o professor deve ter uma conta Google e 
montar sua turma, é possível colocar o nome da disciplina e configurar a imagem da sala, 
sendo a plataforma simples e intuitiva. Para incluir os alunos o professor pode disponibilizar 
aos mesmos o código da turma que o sistema oferece, ou incluir os alunos pelos seus 
endereços de e-mail. A plataforma pode ser usada navegando-se na página da internet 
e ainda há a possibilidade de acesso via smartphone para os sistemas Android e IOS.   
Ao navegar pelo Google Sala de Aula o graduando cria uma identidade online dentro do 
sistema e para utilizar é necessário criar uma conta Google com e-mail, nome da disciplina, 
nome do docente. Ele permite que o professor coloque inúmeras possibilidades dentro da 
plataforma entre elas: vídeos, links, imagens, envio de atividades por diversos documentos 
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(texto, planilha, apresentação e desenho), as atividades podem ser atribuídas no mesmo 
momento ao estudante ou podem ser programadas para atribuição posterior, o que eu 
possibilita o planejamento por parte do docente. A entrega das atividades por parte do 
alunos pode ser planejada com data e hora estipuladas para a entrega de atividade, e 
também facilita a organização do professor, assim que o professor corrige e o aluno recebe 
um feedback imediatamente. (MERCADO, 2013).

Diante disto, o objetivo deste artigo é demonstrar como o “Google Sala de Aula” 
foi utilizado em um curso de graduação de enfermagem. Trata-se de um relato de 
experiência. Esta investigação traz contribuições para pesquisas atuais sobre educação, 
particularmente aquelas interessadas nas alterações da cognição e da comunicação, as 
quais estão sofrendo com o uso cada vez maior das TICs no cotidiano (MERCADO, 2013).

METODOLOGIA
Como um relato de experiência o Google Sala de Aula foi introduzido, primeiramente, 

em uma disciplina do curso de enfermagem, Saúde do Adulto e do Idoso II, assim a docente 
apresentou o método de forma muito entusiasmada, como uma maneira de promover a 
responsabilidade e autoconfiança, assim como desenvolver aptidões de seus alunos para 
o sistema operacional. Uma das primeiras ações de um professor no Google Sala de aula 
é criar turmas. Em uma turma, você pode atribuir trabalhos e postar avisos para os alunos. 
Qualquer pessoa com mais de 13 anos pode criar uma turma usando uma Conta do Google 
pessoal.

Figura 1: Google. Criar uma turma/Computador. 2019.

Disponível em:https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020273?co=GENIE.
Platform%3DDesktop&hl=pt-BR 
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Sobre o Google Classroom:
É um software para ambientes educacionais, simples e automático, com uma 

infinidade de possibilidades, além de ser um ambiente limpo, livre de poluição visual, acesso 
claro, sendo eficaz o acesso via e-mail. Quando uma tarefa é criada ou um conteúdo é 
anexado todos os integrantes do grupo recebem uma notificação, seja ela por e-mail e até 
mesmo pelo aplicativo Google Sala de Aula instalado no celular (DINIZ, ET AL, 2018).

Como uma impraticabilidade da ferramenta, ela exige conexão com a internet, para 
acesso ao conteúdo. É um agente que deve ser programado para que não seja enjeitado 
(DINIZ, ET AL, 2018).

Recursos e benefícios para os professores, podem adicionar os alunos facilmente; 
gerenciar várias turmas; ensinar junto: seja professor, auxiliar de um curso com até 20 
professores; melhorar as tarefas; planilhas com um clique; personalizar tarefas; tarefas 
individuais; preparar com antecedência; votações e atividades rápidas ao término da aula, 
para verificar a compreensão; personalizar a aparência na sua turma; manter os recursos 
em um só lugar; manter professores e alunos organizados; personalizar a atribuição de nota; 
atribuir nota de forma fácil e rápida; transferir notas; integração com outras ferramentas 
de ensino. Comunicar e elaborar: acesso em qualquer hora e qualquer lugar; feedback 
em tempo real; criar e gerenciar discussões entre a turma; compartilhar conteúdo; enviar 
conteúdo para as telas dos alunos; comunicação com os responsáveis. Suporte fácil para 
administradores: acessível e seguro; um único login; definir permissões; integração com o 
SAI (sistema de informações dos alunos); desenvolvimento profissional; suporte gratuito 
24 horas; proteção de dados pessoais; métricas dos usuários do Google Sala de Aula 
(SUPPORT GOOGLE).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando apresentado aos graduandos a plataforma de estudos Google Sala de Aula, 

foi possível observar um certo receio, devido ao costume com a escrita e os inúmeros 
papeis entregues para o docente no decorrer do semestre, afinal ainda tem-se a ideia de 
que o ambiente escolar deve ser físico e devidamente estruturado, ao contrário do que 
encontra-se disponível nesse século, onde as informações são processadas rapidamente e 
dispersas nas plataformas virtuais com um piscar de olhos (SCHIEHL; GASPARINI, 2016).

Apesar da contraposição dos alunos a princípio, dinâmica da oficina ofereceu uma 
metodologia de ensino e aprendizagem prática o que torna a relação professor e aluno mais 
próxima eficiente. A ferramenta possibilitou o desenvolvimento de diversas habilidades, como 
o pensamento crítico, a resolução de problemas, alfabetização digital, responsabilidade e, 
uma das habilidades muito importantes no meio acadêmico, o aprendendo a aprender e a 
aprendizagem colaborativa. 
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Os resultados obtidos foram os mesmos achados na pesquisa desenvolvida 
Universidade Internacional de Daffodil, Estados Unidos, em 2014. Foram entrevistados 
mais de 30 professores que introduziram o Google Sala de Aula no cotidiano da prática 
pedagógica. No início, muitos alunos tiveram resistência à nova ferramenta, porém a 
adesão foi aumentando gradativamente, pois eles perceberam que era uma extensão da 
sala de aula e auxilia na garantia de ensino e aprendizado de qualidade (IFTAKHAR, 2016). 

CONCLUSÃO
Com isso conclui-se que, o uso de ambientes virtuais de aprendizagem é uma 

possibilidade pedagógica relevante em cursos de graduação. Com a utilização do Google 
Sala de Aula houve uma economia de recursos materiais; as aulas ficaram mais dinâmicas, 
houve uma interação maior entre alunos e professor - extra sala de aula. Além disso, 
possibilitou trabalhar diversas habilidades e competências importantes para o futuro 
profissional da enfermagem. 
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