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APRESENTAÇÃO

“Em quarentena, para meu próprio bem, o bem de minha família e o bem comum do 
meu país e das pessoas de todo o mundo”.

O primeiro caso de Covid-19 (doença infeciosa causada pelo coronavírus da 
síndrome respiratória aguda grave 2) no Brasil, foi em fevereiro de 2020. Um homem de 
61 anos de São Paulo retornou da Itália e testou positivo para a SARS-CoV-2, causador da 
doença. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de 
pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada).

No dia 13 de março de 2020, o Ministério da Saúde regulamenta critérios de 
isolamento e quarentena que deverão ser aplicados pelas autoridades sanitárias 
em pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus. No dia 17 de 
março, uma portaria do Governo Federal torna crime contra a saúde pública a recusa ao 
isolamento e à quarentena. A norma prevê detenção de um mês a um ano, além de multa 
a quem descumprir medidas sanitárias preventivas e autoriza uso da força policial para 
cumprimento das determinações.

Desde então, estados e municípios passaram a decretar medidas preventivas contra 
o avanço da doença no país, medidas que promovam distanciamento social e evitem 
aglomerações. A partir daí, qualquer indivíduo ou sujeito será responsabilizado pelas 
consequências dos descumprimentos das regras. Todos os sujeitos tinham uma obrigação 
em comum, cuidar da sua saúde e do próximo e evitar a saída de casa a qualquer custo. 

A pandemia da Covid - 19 trouxe à humanidade um novo aprendizado: 
A urgência de todos se adequarem às Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC). A situação inédita desta geração do século XXI criou oportunidades 
para quem e estava acostumado a lidar com as TDIC como uma opção e instigou os que não 
tinham o costume a se apropriarem dos recursos tecnológicos de alguma forma. No âmbito 
da educação não poderia ser  diferente, pois, mais   do que nunca, vivemos a certeza de 
que a escola não é somente um prédio. Ensinar tornou -se mais um desafio diante de tantas 
incertezas sobre como viver o dia a dia. Surge, assim, a necessidade de se reinventar a 
escola. Embora já lidasse com as   tecnologias digitais em determinados momentos, os 
profissionais da educação se depararam com a obrigatoriedade de se adaptar em, de modo 
radical a esses recursos.

Portanto, pais, alunos e professores que tiveram suas rotinas alteradas no ano letivo 
de 2020, por conta do novo coronavírus (SARS-CoV2), começam a sentir a importância da 
educação presencial e do espaço escolar.  De fato, essas dificuldades sempre existiram, 
a diferença é que foram somadas a outros problemas de amplitudes mundiais. A reflexão 
nesse momento é, como ficará a educação após o fim do isolamento social provocado 
pelo coronavírus? Servirá apenas para impulsionar novas políticas públicas que sejam 



mais efetivas? Por fim, os resultados dessa pandemia, mostrou o quanto a escola exerce 
um papel fundamental na vida do aluno, por inseri-los ao convívio social; por mostrar a 
importância do papel do professor como mediador, e que repense na relevância da formação 
inicial e continuada no que tange às novas tecnologias. Mais do que saber reconhecer os 
problemas, cabe aos políticos, corpo docente, alunos, responsáveis e população em geral, 
uma mudança de comportamento, ao ter consciência que, educar vem atrelado a uma 
ação. Um grande trabalho, está posto para aqueles que se aventurarem comigo nessa 
“viagem” intelectual e científica.

Boa leitura!!!

Solange Aparecida de Souza Monteiro



SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................1
EDUCAÇÃO: OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS ESCOLAS

Solange Aparecida de Souza Monteiro
Silmário Batista dos Santos
Fabricio Augusto Correa da Silva
Valquiria Nicola Bandeira
Antonio Marcos Vanzeli
Débora Fernandez Antonon Silvestre
DOI 10.22533/at.ed.0582001121

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................9
A NOVA REALIDADE E CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO FRENTE OS DESAFIOS DO 
ENSINO EM 2020

Mateus Catalani Pirani
Daniel Stipanich Nostre
DOI 10.22533/at.ed.0582001122

CAPÍTULO 3 ...............................................................................................................20
AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM 
TEMPOS DE PANDEMIA: A EDUCAÇÃO POPULAR COMO PROCESSO DIALÓGICO

Adelson Gomes da Silva 
Almira Albuquerque dos Santos 
Maria Jeane Bomfim Ramos
Simone da Silva
Viviane Maria de Sant´Anna
DOI 10.22533/at.ed.0582001123

CAPÍTULO 4 ...............................................................................................................30
ENSINO DE MATEMÁTICA MEDIADO POR TECNOLOGIAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DOS PROFESSORES DA EAGRO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Wagner Gomes Barroso Abrantes
Jorge Luiz Cremontti Filho
DOI 10.22533/at.ed.0582001124

CAPÍTULO 5 ...............................................................................................................43
APRENDER EN TIEMPOS DE COVID-19: UN GRAN DESAFÍO

Paula Caballero Moyano 
Carolina Gajardo  Contreras 
Paula Manriquez Novoa 
DOI 10.22533/at.ed.0582001125

CAPÍTULO 6 ...............................................................................................................54
ENSINO SUPERIOR EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA REFLEXÃO CRITICA

Regina Maria Teles Coutinho 
DOI 10.22533/at.ed.0582001126



SUMÁRIO

CAPÍTULO 7 ...............................................................................................................63
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES A DISTÂNCIA: RELATO DE UMA 
EXPERIÊNCIA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL

Cláudia Terra do Nascimento Paz
Edivaldo Lubavem Pereira
DOI 10.22533/at.ed.0582001127

CAPÍTULO 8 ...............................................................................................................73
INTERAÇÃO ENTRE OS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS, SONOLÊNCIA DIURNA 
E NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA EM PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DURANTE A 
PANDEMIA DA COVID-19

Ellen Nascimento da Silva
Ana Patrícia da Silva Souza
Mariluce Rodrigues Marques Silva
Simone Carla Peres Leite
Patrícia Celina de Lira 
Roberta Karlize Pereira Silva 
Karollainy Gomes da Silva 
Péricles Tavares Austregésilo Filho
Matheus Santos de Sousa Fernandes 
Ana Beatriz Januário da Silva 
Waleska Maria Almeida Barros
Viviane de Oliveira Nogueira Souza
DOI 10.22533/at.ed.0582001128

CAPÍTULO 9 ...............................................................................................................87
LINGUISTIC-INTERCULTURAL INTERACTIONS ONLINE: AN INCENTIVE TO DEVELOP 
LEARNERS’ MOTIVATION AND AUTONOMY

Carolina Nogueira-François
DOI 10.22533/at.ed.0582001129

CAPÍTULO 10 ...........................................................................................................106
IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Eduardo Ottobelli Chielle
Andreia Carla Liberalesso
Clair Fátima Zacchi
Ana Paula Ottobelli Chielle
DOI 10.22533/at.ed.05820011210

CAPÍTULO 11 ........................................................................................................... 117
O ENSINO DE ARTES NA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E AS PERSPECTIVAS 
FUTURAS

Taiele Pinheiro da Silva de Miranda Peçanha
Lucio Marques Peçanha
DOI 10.22533/at.ed.05820011211



SUMÁRIO

CAPÍTULO 12 ...........................................................................................................128
O ENSINO EM TEMPOS DE PANDEMIA: SOU PROFESSOR, E AGORA?

Gislayne de Araujo Bitencourt
Raquel Furtado Soares Trindade
DOI 10.22533/at.ed.05820011212

CAPÍTULO 13 ...........................................................................................................139
O IMPACTO DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO: SAÚDE DOCENTE, NOVAS TECNOLOGIAS 
E DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA

Joilson Alcindo Dias
DOI 10.22533/at.ed.05820011213

CAPÍTULO 14 ...........................................................................................................150
O PROGRAMA DE MONITORIA DA UFRA: REPENSANDO A PRESENCIALIDADE

Thayane Carvalho de Faria Mota
Maria Nádia Alencar Lima
DOI 10.22533/at.ed.05820011214

CAPÍTULO 15 ...........................................................................................................162
PARTICULARIDADES DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA

Rosa Ynes Alacio Garcia 
Luz Andrea Hernández León
Walace Rodrigues 
DOI 10.22533/at.ed.05820011215

CAPÍTULO 16 ...........................................................................................................177
UMA ALTERNATIVA, UM CAMINHO: APROVEITAMENTO DOS SISTEMAS DE RÁDIOS 
COMUNITÁRIAS NOS MUNICÍPIOS PARA AULAS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAIS 
DE ENSINO

Elmar Silva de Abreu
DOI 10.22533/at.ed.05820011216

CAPÍTULO 17 ...........................................................................................................185
DESAFIOS PARA O ENSINO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: UM RETRATO DAS 
DESIGUALDADES SOCIAIS NO BRASIL 

Jorgeanny de Fátima Rodrigues Moreira
DOI 10.22533/at.ed.05820011217

CAPÍTULO 18 ...........................................................................................................196
EM TEMPOS DE COVID-19 E ENSINO EAD: A CRIATIVIDADE DA MONITORIA 
ACADÊMICA DE UM CURSO DE ENFERMAGEM 

Patrícia Britto Ribeiro de Jesus
Manoel Luís Cardoso Vieira
Wanderson Pereira da Silva
Carolina Cabral Pereira da Costa
Cilene Bisagni



SUMÁRIO

Diego Rocha Louzada Villarinho 
DOI 10.22533/at.ed.05820011218

CAPÍTULO 19 ...........................................................................................................208
COVID 19: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E UM NOVO COTIDIANO ACADÊMICO

Danielle Alves Rodrigues
Giovanna Nammoura Martins
Ivana Correia Santos
Maria Luisa Gazabim Simões Ballarin
DOI 10.22533/at.ed.05820011219

SOBRE A ORGANIZADORA ...................................................................................219

ÍNDICE REMISSIVO .................................................................................................220



 Educação a Distância na Era COVID-19: Possibilidades, Limitações, Desafios e 
Perspectivas Capítulo 16 177

Data de aceite: 01/12/2020

UMA ALTERNATIVA, UM CAMINHO: 
APROVEITAMENTO DOS SISTEMAS DE RÁDIOS 
COMUNITÁRIAS NOS MUNICÍPIOS PARA AULAS 
DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAIS DE ENSINO

CAPÍTULO 16
doi

Elmar Silva de Abreu
Universidade Católica do Salvador (UCSAL)

Salvador – Bahia
Lattes: https://lattes.cnpq.

br/7990059921271771
https://orcid.org/0000-0001-5950-6004

RESUMO: No atual contexto da pandemia 
de COVID-19, importante recomendação 
da Organização Mundial da Saúde para o 
enfrentamento da pandemia é a prática do 
distanciamento social. Diante disto, reflexos nas 
mais variadas atividades humanas são marcantes, 
entre elas, as escolares. Neste contexto, as 
precariedades agudam-se, sobretudo aos mais 
vulneráveis economicamente, limitando como 
aponta Lewin (1973), suas possibilidades de 
locomoção em seus espaços vitais. O presente 
trabalho tem como objetivo apresentar uma 
proposta como alternativa alcançar os jovens de 
classes menos favorecidas e em especial aos 
que não possuem a possibilidade de acessar 
as ofertas de escolarização à distância, via 
internet, pelas mais variadas questões, entre 
elas a indisponibilidade econômica. Tal situação 
demanda caminhos alternativos que possibilitem 
o deslocamento destes jovens em vias não físicas 
às correspondentes atividades educacionais 
escolares. Através dos conceitos da psicologia 
topológica de Lewin (1973), apresenta-se a 
aplicação dos sistemas de rádios comunitárias 
como um caminho presente nos espaços de 

vida destes jovens que demandam por manter 
as dinâmicas de ensino/aprendizagem neste 
momento de tamanha complexidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Pandemia de COVID 
19, Jovens de classes menos favorecidas, 
Alternativa, Escolarização à distância, Psicologia 
topológica.

AN ALTERNATIVE, A PATH: THE USE 
OF COMMUNITY RADIO SYSTEMS IN 

MUNICIPALITIES FOR CLASSES IN THE 
STATE PUBLIC EDUCATION NETWORKS
ABSTRACT: In the current context of 
the COVID-19 pandemic, an important 
recommendation from the World Health 
Organization to face the pandemic is the practice 
of social detachment. In view of this, the most of 
human activities are remarkable, among them, 
schoolchildren. In this context, precariousness is 
aggravated, especially to the most economically 
vulnerable, limiting, as Lewin (1973) points out, 
their possibilities of locomotion in their vital 
spaces. The present work aims to present a 
proposal as an alternative to reach less favored 
classes young people and especially to those who 
do not have the possibility of accessing distance 
education offers, via internet, for the most varied 
issues, among them the economic unavailability . 
Such a situation demands alternative paths that 
allow the displacement of these young people on 
non-physical paths to the corresponding school 
educational activities. Through Lewin’s concepts 
of topological psychology (1973), we present the 
application of community radio systems as a path 
present in the lives of these young people who 
demand to maintain teaching / learning dynamics 

https://lattes.cnpq.br/7990059921271771
https://lattes.cnpq.br/7990059921271771


 Educação a Distância na Era COVID-19: Possibilidades, Limitações, Desafios e 
Perspectivas Capítulo 16 178

during such  complexity moment. 
KEYWORDS: COVID 19 pandemic, Young people less favored class, Alternative, Distance 
education, Topological psychology.

1 |  INTRODUÇÃO
Diante da situação da pandemia da COVID-19, a prática do distanciamento social, 

apontada como uma das formas de minimizar o contágio recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde, veio afetar as mais diversas atividades humanas. O adaptar-se e o 
reinventar-se mostram-se agora fortemente inscritos nas mais variadas atividades humanas 
e as atividades relacionadas ao ensino aprendizagem compõem também este mosaico. 

A escolarização integra o caminho das elaborações e execuções dos projetos de vida 
da grande maioria dos nossos jovens e de suas famílias. Estas juventudes (ABRAMOVAY; 
ESTEVES, 2006) em suas diversidades por viverem as mais variadas realidades culturais, 
sociais, econômicas dentre tantas outras, buscam assumir os seus lugares na sociedade, 
consubstanciando assim os seus papéis, percebendo suas importâncias e identidades. Por 
estas vias, estes atores, nos mais diversos níveis de detalhamento, buscam a realização 
dos seus sonhos por meio de projetos em que seus desenhos variam em níveis de 
detalhamento. Segundo Ribeiro (2010), quanto mais ampliada for a visão de mundo por 
parte destes jovens, melhores serão as possibilidades de suas escolhas na elaboração dos 
seus projetos de vida, sendo que a escola é um ambiente que favorece possibilidades de 
expandir esta visão de mundo. Ainda quando falamos em projeto de vida, como apontam 
Alcântara et al (2016), consideramos a busca de mudança na condição socioeconômica-
educacional. Mesmo diante das incertezas da vida, pensar e desejar estar no futuro, 
também integram a essência humana (DIAS, 2016), e o projeto de vida está associado ao 
desejo de viver, de continuar a vida, de continuar vivo.

A escola, para Singly (2007), é o ambiente de busca por parte das famílias que 
adotam táticas ou estratégias no intuito do cuidar e de ampliar seus capitais educacionais, 
valores estes que são integrados às famílias através dos esforços destas e de seus jovens. 
Nestes ambientes escolares, destacamos também as relações destes jovens com seus 
professores e, como mostrado por Freire (1996), até o menor gesto por parte de um 
professor pode favorecer a percepção do ser capaz, do poder fazer com as próprias mãos 
e, assim, assegurar a auto estima do jovem. 

Tais argumentos, dentre tantos outros, conduz a entender a importância das 
atividades escolares para os nossos jovens, bem como possíveis prejuízos advindos de 
sua inacessibilidade. Este trabalho soma-se aos movimentos que buscam alternativas que 
favoreçam ao maior número possível de jovens a tais acessos diante de um momento de 
afastamento social e da interrupção de suas atividades escolares presenciais.
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2 |  FUNDAMENTAÇÃO
A realidade apresentada, peculiar a cada um em suas formas de se perceber e 

aprender um dado ambiente, um dado espaço, oferece obstáculos que antes víamos como 
imaginário em obras de ficção. Como bem propõe Lewin (1973), em seus princípios da 
psicologia topológica, a representação do espaço vital através da sua delimitação nasce de 
quem está neste espaço e é marcada por que é e o que não é significativo para a pessoa. 

Seguindo Lewin (1973) em seus construtos da psicologia topológica, temos a 
representação da pessoa “P” diante do seu espaço por ela percebido e seus elementos 
significativos compondo assim o seu espaço vital. Na Figura 1, apresentamos o espaço 
vital delimitado por uma elipse, em que o espaço interno representa o espaço psicológico 
composto pelos elementos significativos a ela, considerando aí, outras pessoas, objetos 
materiais, fatos psicológicos etc. Esta pessoa em seu espaço psicológico compõe o seu 
espaço vital. Externo a esta região, temos o que não é significativo para a pessoa, o que 
não é percebido por ela, o espaço não psicológico. Vale destacar que o contido no espaço 
não psicológico pode em algum momento integrar o espaço vital da pessoa. Tomemos 
como exemplo o agora vivido diante da pandemia, algo que percebíamos como ficcional, é 
agora real, integrado à realidade de das nossas vidas.

Na Figura 2 está a representação da pessoa diante da construção de um caminho 
em direção a um dado objetivo, considerando que a construção deste caminho resulta 
dos aspectos cognitivos da pessoa, sendo uma possibilidade peculiar a cada um. Assim 
trazendo à nossa questão, os nossos jovens percebem a importância das realizações 
dos seus projetos via ofertas escolares. O objetivo e caminhos a ele visualizados não são 
suficientes para a pessoa alcançá-los, é necessário um deslocamento para tal intento, tal 
deslocamento é representado em 3. 

Figura 1: Representações gerais do espaço vital

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Este espaço é lido de forma particular e, como uma leitura de maior nível de 
detalhamento, temos a percepção de regiões neste espaço. O espaço, então, apresenta-
se com níveis de diferenciação percebidos através de suas regiões. Neste detalhamento, a 
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possibilidade da percepção de barreiras em seus caminhos rumo aos seus objetivos integra 
também tais representações. O descrito é apresentado na Figura 2, trazendo em 1 uma 
representação do momento pré-pandemia e em 2 uma representação de uma realidade 
agora vivida por jovens alunos de classes menos favorecidas e, em especial, os que não 
possuem acesso à internet, diante da necessidade da educação oferecida pelas escolas.

Figura 2: Representações do espaço vital e correspondentes diferenciações

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Ainda tratando das questões descritas, ressaltamos o aspecto dinâmico e não estático 
dos ambientes bem como de suas representações. Estas percepções com suas realidades 
modificam-se a qualquer tempo. Também destacamos que esta pessoa age neste ambiente 
sendo elemento com possibilidade de modificá-lo e por ele também ser modificado. Assim, 
ainda em 1 temos uma representação geral de um aluno com seu caminho e deslocamento 
rumo ao seu objetivo, considerando aqui o da escolarização, e uma barreira representando 
elementos limitantes para tal intento. Em 2, uma barreira é mais destacada, representando 
as limitações ao acesso à educação ofertada pelas escolas, e tal barreira, não bloqueia em 
sua totalidade a possibilidade de deslocamento ao objetivo a tais acessos. Existe aí uma 
possibilidade de deslocamento da pessoa ao seu objetivo, derivado de aprendizagens de 
recursos que conduzam a tais possibilidades. A seguir apresentamos um possível recurso 
que favorece tais deslocamentos.

3 |  UM EXEMPLO DE UMA IDEIA, DE UM CAMINHO ALTERNATIVO
A presencialidade por parte de alunos e professores na atividade 

ensino/aprendizagem, que comporta relações, afetos, comunicações, nas suas mais 
variadas dimensões, é de cabal importância, apontando referências como Freire e outros. 
Face ao atual contexto imposto pela pandemia, com a necessidade da manutenção da 
dinâmica da aprendizagem por parte dos nossos jovens alunos e a dificuldade de parte 
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significativa destes de disponibilidade para acesso à internet, vi uma saída ao assistir ao 
programa da TV Bahia, BA/TV de 11 de Agosto de 2020, por volta das 19h10. Nele, uma 
professora idealizou uma grade pedagógica e a aplica por meio de aulas dadas via rádio 
emissora FM e correspondentes recepções em aparelhos de rádio por parte dos alunos. As 
famílias de baixa renda, em sua significativa maioria, dispõem de rádios receptores, sejam 
portáteis, sejam de maiores portes, ou através mesmo dos aparelhos celulares em que, 
mesmo os mais simples, possuem a facilidade de recepção em FM, não necessitando de 
internet, o que tornou exequível tal brilhante ideia.

Diante dos variados recursos de tecnologias de informação e comunicação, explorados 
nos seus mais variados níveis, as atividades associadas ao ensino aprendizagem, como 
apontam Gomury (2018) e outros autores, estão agora assumindo uma dimensão não usual 
por nós brasileiros. As necessidades de adaptações e reinvenções diante deste panorama 
mostram-se nas duas faces da atividade do ensinar e do aprender, tanto por parte dos 
jovens alunos como por parte dos professores. Os recursos existentes, codificados em 
seus bits, geram produtos visuais e sonoros agora fazendo a presencialidade desconectar-
se da aproximação física, pois agora está-se presente mesmo sob as maiores distâncias. 
Pode-se agora estar presente remotamente.

A ideia que trazemos aqui deriva da apresentada, e visa atender a demanda do 
estado, utilizando-se dos serviços das rádios comunitárias presentes na quase totalidade 
dos bairros dos municípios baianos. Sendo cada bairro atendido por um determinado 
número de escolas estaduais, pode-se buscar associar cada escola a determinada rádio 
comunitária, com a sua correspondente frequência (MHZ). Tal frequência, divulgada para os 
alunos das suas respectivas escolas, possibilitará assim, as aulas radiofônicas prestadas 
pelas referidas escolas.

No tocante aos horários, os mesmos devem, via sistema de contas do governo 
com as referidas rádios comunitárias devidamente registradas junto à ANATEL, serem 
negociados e consagrados através de seus referentes pagamentos. Caberá aos agentes 
pedagógicos elaborarem grades compatíveis a tais recursos disponíveis considerando o 
tempo em horas seja diário ou semanal. 

As aulas ocorrerão pelos professores das correspondentes disciplinas, podendo 
estes acessarem os dispositivos de transmissão das rádios comunitárias através de 
conexões via ligações telefônicas seja telefonia fixa ou celular, não necessitando estarem 
fisicamente nos estúdios das rádios comunitárias. Lembramos que as rádios já possuem 
facilidades de conexões das chamadas externas aos seus microfones; quando colocam 
seus ouvintes no ar, por exemplo, donde verificamos tal facilidade que deverá ser utilizada 
pelos professores.

Ainda no tocante aos recursos pedagógicos, a adequação ao recurso assumirá 
importante papel diante deste contexto. As aulas radiofônicas deverão ser articuladas 
segundo a sensibilidade do professor diante das possibilidades de aprendizagem de quem 
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ouve, no caso, os alunos. Tal questão assumirá um caráter particular por parte de cada 
professor. Cada professor, como já se pratica, assumirá sua aula, em seu dado horário, 
diante dos programas devidamente orientados por seus coordenadores e programas já 
estabelecidos pela secretaria estadual de educação correspondente.

De forma prática, apresentamos o diagrama desta ideia na figura 3.

Figura 3: Diagrama de aproveitamento rede rádios comunitárias para aulas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Assim, tomando um dado município, em cada bairro/localidade (B1...Bn), teríamos 
a estrutura apresentada na figura 4.

Figura 4: Representação dos bairros de um município

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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Assim como no município M1, representado na figura 4, deve-se utilizar da mesma 
aplicação nos demais municípios obedecendo o esquema mostrado na figura 3, com o 
objetivo de atender toda a rede estadual de ensino, com representação geral na figura 5.

Figura 5: Representação geral dos municípios de um estado

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Consideramos sua viabilidade frente ao custo de implantação do referido sistema, 
pois o mesmo já se encontra implantado e também quanto à confiabilidade, uma vez que 
tais sistemas já há muito tempo funcionam, como bem apontam os habitantes de suas 
referidas comunidades, sendo este um meio de comunicação que abrange a totalidade das 
dadas regiões a custo zero por parte dos seus ouvintes, no nosso caso, a clientela escolar.

4 |  CONSIDERAÇÕES
Trazemos uma ideia que, como tantas outras prováveis neste momento, visa somar 

esforços diante da necessidade de manutenção da dinâmica pedagógica envolvendo a 
escolarização dos jovens no nosso país, buscando minimizar os prejuízos decorrentes 
desta pandemia. 

Como tantos esforços, a oferta de suporte aos nossos jovens, em especial ao que 
em situação de vulnerabilidade econômico-social, estão impossibilitados da continuidade 
de suas atividades escolares, levando a prováveis prejuízos, nas mais diversas esferas 
destas vidas. Apontamos, dentre muito prejuízos, a descontinuidade das construções e 
encaminhamentos dos seus projetos de vida; afinal, a escola com seus atores, em destaque, 
o professor, é presença marcante frente a tais elaborações.
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Na educação, como em tantos outros campos, a necessidade do adaptar-se e do 
reinventar-se diante desta nova realidade é premente, sobretudo diante das inovações 
de tecnologias de informação e de comunicação, suportadas pela internet e demais 
equipamentos digitais, recursos estes que precisam estar disponíveis a quem pretende 
acessar seus serviços. Neste trabalho, pensamos naqueles jovens que, por quaisquer 
razões estão impossibilitados para continuarem suas atividades escolares. Na possibilidade 
de uma forma de acessibilidade abrangente de atividades, trouxemos a ideia da aplicação 
dos sistemas de rádios comunitárias, presentes nas comunidades brasileiras, com poder 
de abrangência destacado, possibilitando assim o acesso aos mais vulnerabilizados neste 
momento de tanta complexidade, que exige cuidados como o distanciamento social e 
suspensão de atividades escolares presenciais. Buscamos neste trabalho apresentar mais 
do que uma alternativa tecnológica aos menos favorecidos. Buscamos apresentar, dentre 
tantas outras, mais uma possibilidade de suprir, em algum nível, a necessidade dos nossos 
jovens de dar continuidade aos seus estudos, que, em condições vulneráveis, estando eles 
onde estiverem, também continuem acreditando em seus sonhos, e por dizer, continuarem 
acreditando em suas vidas.
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