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APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 iniciou marcado pela pandemia da COVID-19 [Coronavirus Disease 

2019], cujo agente etiológico é o SARS-CoV-2.  Desde a gripe espanhola, em meados de 
1918, o mundo não vivia uma crise sanitária tão séria que impactasse profundamente todos 
os segmentos da sociedade. O SARS-CoV-2 trouxe múltiplos desafios, pois pouco se sabia 
sobre suas formas de propagação e ações no corpo humano, demandando intenso trabalho 
de Pesquisadores(as) na busca de alternativas para conter a propagação do vírus e de 
formas de tratamento dos casos. 

No Brasil, a doença tem se apresentado de forma desfavorável, com elevadas taxas 
de contaminação e de mortalidade, colocando o país entre os mais atingidos. Em todas 
as regiões, populações têm sido acometidas, repercutindo impactos sociais, sanitários, 
econômicos e políticos. Por se tratar de uma doença nova, as lacunas de informação e 
conhecimento ainda são grandes, sendo que as evidências que vão sendo atualizadas quase 
que diariamente, a partir dos resultados das pesquisas. Por isso, as produções científicas 
são cruciais para melhor compreender a doença e seus efeitos, permitindo que se pense 
em soluções e formas para enfrentamento da pandemia, pautando-se na cientificidade. 
Reconhece-se que a COVID-19 é um evento complexo e que soluções mágicas não 
surgirão com um simples “estalar de dedos”, contudo, mesmo diante desta complexidade 
e com os cortes de verbas e ataques de movimentos obscurantistas, os(as) Cientistas e as 
universidades brasileiras têm se destacado neste momento tão delicado ao desenvolverem 
desde pesquisas clínicas, epidemiológicas e teóricas, até ações humanitária à população. 

Reconhecendo que, para entender a pandemia e seus impactos reais e imaginários 
no Brasil, devemos partir de uma perspectiva realista e contextualizada, buscando 
referências conceituais, metodológicas e práticas, surge a proposta deste livro. A obra 
está dividida em diversos volumes, elencando-se resultados de investigações de diversas 
áreas, trazendo uma compreensão ampliada da doença a partir de dimensões que 
envolvem alterações moleculares e celulares de replicação do vírus; lesões metabólicas 
que afetam órgãos e sistemas corporais; quadros sintomáticos; alternativas terapêuticas; 
efeitos biopsicossociais nas populações afetadas; análise das relações das sociedades nas 
esferas culturais e simbólicas.

Destaca-se que esta obra não esgota a discussão da temática [e nem foi pensada 
com esta intenção], contudo, avança ao permitir que os conhecimentos aqui apresentados 
possam se somar às informações já existentes sobre a doença. Este material é uma rica 
produção, com dados produzidos por diversos(as) Pesquisadores(as) de regiões diferentes 
do Brasil.

Sabemos o quão importante é a divulgação científica e, por isso, é preciso evidenciar 
a qualidade da estrutura da Atena Editora, que oferece uma plataforma consolidada e 
confiável para os(as) Pesquisadores(as) divulgarem suas pesquisas e para que os(as) 



leitores(as) tenham acesso facilitado à obra, trazendo esclarecimentos de questões 
importantes para avançarmos no enfrentamento da COVID-19 no país.

Luís Paulo Souza e Souza
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RESUMO: O mundo está vivendo um momento 
atípico, ocasionado pela pandemia causada 
pelo Coronavírus (COVID – 19). Esta pandemia 

levou ao isolamento social, o que mudou 
completamente o funcionamento de vários 
setores. As instituições de ensino presencial 
tiveram que adaptar-se rapidamente ao ensino 
remoto. Com o uso de tecnologias da informação 
e comunicação, está sendo possível garantir o 
processo de ensino e aprendizagem. Os docentes 
e discentes estão consigo diminuir os impactos 
da ausência do ensino presencial com o uso de 
ferramentas tecnológicas, como as salas virtuais 
e aplicativos.  Assim, está sendo possível que os 
alunos, mesmo fisicamente longe das instituições 
de ensino, continuem interagindo e trocando 
conhecimento com seus professores.
PALAVRAS - CHAVE: Aprendizagem; Ensino; 
Pandemia; Tecnologia. 

USE OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN 
THE TEACHING PROCESS - LEARNING 

IN THE CORONAVIRUS PANDEMIC 
PERIOD

ABSTRACT: The world is experiencing an 
atypical moment, because the pandemic, caused 
by the Coronavirus (COVID - 19). This pandemic 
led to social isolation, which completely changed 
the functioning of various sectors. Face-to-
face teaching institutions had to adapt quickly 
to remote teaching. With the use of information 
and communication technologies, it is possible 
to guarantee the teaching and learning process. 
Teachers and students are able to reduce the 
impacts of the absence of face-to-face teaching 
with the use of technological tools, such as virtual 
rooms and applications. Thus, it is possible for 
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students, even physically away from educational institutions, to continue interacting and 
exchanging knowledge with their teachers.
KEYWORDS: Learning; Teaching; Pandemic; Technology.

1 |  INTRODUÇÃO
As transformações sofridas pela sociedade em função do desenvolvimento 

tecnológico são constantes e visíveis. O uso das tecnologias das informações já era 
crescente nas escolas, mas como uma ferramenta extra.

Atualmente, em função da pandemia mundial causada pelo coronavírus 
(COVID–19), as ferramentas tecnológicas tornaram-se essências para que a disseminação 
do conhecimento entre os docentes e discentes não seja interrompida.

Os agentes envolvidos nas aulas presenciais, seja professor ou aluno, precisaram 
se adequar à nova realidade de isolamento social rapidamente, o que forçou as instituições 
de ensino a incorporarem as tecnologias da informação e comunicação em suas aulas, de 
forma a tornar o ensino-aprendizagem a distância mais atraente para os alunos, mantendo 
a assimilação dos conteúdos abordados e sua aplicabilidade no cotidiano.

O uso de smartphones, computadores, internet e outras ferramentas digitais estão 
possibilitando que a transmissão e assimilação do conhecimento não parem, de modo a 
não prejudicar o desenvolvimento cognitivo dos discentes.

A pandemia provocada pelo coronavírus forçou as instituições de ensino a se 
adaptarem e incorporarem maciçamente o uso de ferramentas de tecnologia no processo 
de ensino-aprendizagem. As aulas não presenciais, com uso de salas de aulas virtuais, 
aplicativos e outras ferramentas da tecnologia da informação e comunicação, são meios 
eficazes para que o docente continue a desempenhar seu papel de mediador, sem 
comprometer a qualidade do ensino.

Alguns estudos (HARGREAVES 2004; KENSKI, 2007; VEEN; VRAKKING, 2006; 
FANTIN; RIVOLTELLA, 2010), demonstram que alguns docentes, quando planejam 
suas aulas, mesmo com muita dedicação, não sabem usar a tecnologia da informação 
e comunicação a seu favor, não conseguindo usar todas as possibilidades que estas 
ferramentas lhes proporcionam.

Neste período de pandemia, o docente não teve direito a escolha e precisou romper 
com o método tradicional de ensino, elaborar um bom planejamento e aprender sobre as 
ferramentas que deseja utilizar nas aulas, o que demanda maior tempo se comparado com 
o modelo tradicional de aula.

Para Moran (2006) “educar é colaborar para que professores e alunos transformem 
suas vidas em processos de aprendizagem...”. Desta forma, o ensino remoto, com o uso 
das tecnologias de informação e comunicação, além de oportunizar maior autonomia 
ao discente, exige que o docente saia da sua zona de conforto e transforme sua aula 
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tradicional em uma aula mais dinâmica e moderna.
Para aqueles que estavam acostumados com o ensino tradicionalmente presencial, 

as aulas com transmissões ao vivo – via internet e aplicativos – e as salas de aulas virtuais 
estão mostrando que há possibilidade de integração e interação virtual entre o aluno e o 
professor, além de revelar novos modelos de ensino e pedagógico, que possibilitam um 
engajamento participativo dos usuários, em uma sociedade que, por sofrer significativas e 
velozes mutações, precisa se adaptar abruptamente à nova realidade mundial.

2 |  METODOLOGIA
Criou-se uma sala de aula virtual, na qual os assuntos trabalhados foram organizados 

em tópicos sequenciais e apresentados aos alunos através de vídeo-aulas. Em cada tópico 
ministrado foi aberto um chat para discussão e interação. 

Duas vezes na semana, foram realizadas aulas com transmissão ao vivo de áudio 
e imagem, na qual os discentes participaram com questionamentos e contribuições sobre 
a matéria.

Para auxiliar o discente na organização da sua rotina de estudo, semanalmente, o 
professor fez uma agenda com a descrição das atividades que deveriam ser realizadas. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
As aulas em ambiente virtual proporcionaram integração entre os participantes, sem 

prejuízo da relação professor/aluno, oportunizando aos alunos a assimilação através de 
vídeos que estimulam a visualização, que facilitaram a memorização do conteúdo. Ainda, 
oportunizaram ao docente estimular no seu aluno a busca pelo conhecimento em condições 
adversas ao modelo tradicional.

Para FANTIN e RIVOLTELLA (2010), um elemento importante do uso das mídias 
digitais é que elas vão mudando gradativamente o perfil de seus usuários, que lentamente 
deixarão de ser espectadores e passarão a ser produtores, considerando que a internet 
permite que o usuário abra e produza suas mídias de acordo com sua vontade e necessidade, 
propiciando assim a criação do material digital de acordo com a realidade de cada um.

Essa mudança de espectador para produtor é facilmente visualizada nos discentes, 
pois, em função das aulas remotas, eles precisaram usar a internet como ferramenta 
para a produção de material que facilitasse a assimilação do conteúdo que estava sendo 
ministrado.

Abaixo, cita-se alguns materiais produzidos que demonstram a atuação do professor 
como elaborador de material digital, que contribuíram para a assimilação do conteúdo pelos 
discentes.

A figura 1 é um mapa mental referente a estequiometria, conteúdo que normalmente 
os discentes apresentam muita dificuldade.
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Figura 1. Mapa Mental sobre Estequiometria.

A figura 2, por sua vez, consiste em uma agenda semanal, que foi elaborada com a 
intenção de facilitar a organização do discente.

Figura 2. Agenda da Semana.



 
COVID-19 no Brasil Os Múltiplos Olhares da Ciência para Compreensão e Formas de Enfrentamento 5 Capítulo 15 144

Para KENSKI (2010), habitualmente, a assimilação de informações e conceitos era 
tarefa exclusiva da escola. Ainda de acordo com a autora, a conjuntura tecnológica da 
atualidade rompeu essa fronteira, pois a facilidade ao acesso fez com o que o uso das 
tecnologias se difundissem e às ferramentas de tecnologia eletrônicas de comunicação 
e informação geraram novas formas de viver, de trabalhar e de se organizar socialmente.

O avanço tecnológico oportunizou que a comunidade discente tenha acesso às 
informações de forma mais rápida e dinâmica, o que tem contribuído para que o ensino 
remoto seja de qualidade.

4 |  CONCLUSÃO
O modelo da escola tradicional, baseado no uso de quadro e giz, com um professor 

que ministrava apenas aulas expositivas e alunos meramente ouvintes, está sendo 
superado, dando espaço a uma sala de aula com um professor que media a assimilação do 
conteúdo com alunos participativos e ativos. 

Este novo modelo de escola só tem sido possível graças ao uso das tecnologias, tão 
presentes no nosso cotidiano. Para tanto, é fundamental que ocorra a integração entre os 
recursos, os métodos e os conteúdos que serão abordados, tendendo assim para uma real 
mudança no processo de ensino e aprendizagem.

O uso de ferramentas tecnológicas apropriadas é enriquecedor no processo de 
ensino-aprendizagem, pois novas metodologias tornam a aula mais dinâmica e permitem a 
aplicação de práticas pedagógicas inovadoras que contribuem para resultados diferenciados 
no decorrer das aulas.

REFERÊNCIAS
FANTIN, Mônica; RIVOLTELLA, Pier Cesare. Interfaces da docência (des) conectada: usos das 
mídias e consumos culturais de professores. Caxambú/MG: ANPED, 2010. Disponível em: . Acesso 
em: 03 de outubro de 2020.

HARGREAVES, Andy. O Ensino na sociedade do Conhecimento: A Educação na era da 
insegurança. Porto Alegre: Artmed, 2004.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: O novo ritmo da informação. Campinas – São 
Paulo: Papirus, 2007.

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e o ensino presencial e a distância. 9 ed. Campinas, SP: 
Papirus, 2010.

MORAN, J. M. Mudanças na comunicação pessoal. São Paulo: Paulinas, 2000.

VEEN, Win; VRAKKING, Ben. Homo Zappiens: educando na era digital. Porto Alegre: Artmed, 2006.



 
COVID-19 no Brasil Os Múltiplos Olhares da Ciência para Compreensão e Formas de Enfrentamento 5 206Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Adultos  4, 78, 94, 97, 174, 177, 182

Aerossóis  27, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 175, 181, 185, 187

Aprendizagem  140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 191, 197, 198, 204

Atividade Física  93, 94, 96, 97, 102, 103, 104

Aula prática  194, 195, 196, 197, 198

Autonomia Privada  80, 83, 86, 87, 88, 90

C

Citomegalovírus (HHV-5)  49

Clínica Odontológica  115, 117, 118

Combate à corrupção  124, 130, 132

Confinamento  96, 100, 102, 103, 104

Contratações Públicas  124, 126, 129, 133, 134

Coronavírus  1, 2, 5, 18, 26, 28, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 57, 60, 61, 62, 63, 67, 71, 72, 80, 
84, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 105, 110, 111, 114, 117, 122, 124, 125, 128, 130, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 163, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 190, 
191, 205

Covid-19  2, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 55, 
56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 86, 93, 94, 95, 96, 100, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 161, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 205

Crimes Licitatórios  124

Cuidados de Enfermagem  2, 150, 174, 175, 177, 182

Cuidados Paliativos  34, 45, 46, 47, 48

D

Direito Penal  124, 133

E

Educação  13, 18, 21, 22, 32, 96, 140, 144, 146, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 



 
COVID-19 no Brasil Os Múltiplos Olhares da Ciência para Compreensão e Formas de Enfrentamento 5 207Índice Remissivo

193, 194, 196, 198, 203, 204, 205

Educação em enfermagem  165

Educação Superior  165, 173, 192

Encefalopatia  51, 54, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 75

Enfermagem  2, 19, 36, 37, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 135, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 153, 165, 166, 167, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 
183, 184, 187, 193, 205

Ensino  17, 24, 46, 96, 107, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 203, 204

Ensino em saúde  145, 185

Ensino remoto emergencial  154, 155, 156, 158, 162, 163

Equidade em saúde  2

Equipe de enfermagem  108, 109, 110, 111, 112, 147, 149, 178, 179, 180, 193

Estratégia didática  194

F

Fatores de Risco  26, 39, 45, 66

G

Gênero e saúde  2

H

Habilidades atitudinais  194

Herpes (HSV-1)  49, 50

HIV  1, 2, 13, 14, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 120

Humor  93, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105

I

Infecção  12, 20, 26, 27, 30, 31, 35, 39, 42, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 67, 68, 74, 96, 110, 116, 118, 119, 122, 137, 149, 174, 177, 178, 179, 180

Infecções por coronavírus  2, 45

Intensificação do trabalho docente  154, 155, 158, 162

N

Namoro  80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Neoplasias  25, 27, 28, 38, 40, 41, 62

Neurotropismo  49, 50, 53, 55, 56, 72

Neurovirulência  71



 
COVID-19 no Brasil Os Múltiplos Olhares da Ciência para Compreensão e Formas de Enfrentamento 5 208Índice Remissivo

P

Pandemias  3, 72, 165

Políticas Públicas  13, 14, 20, 154, 192

Prevenção  18, 19, 20, 21, 22, 34, 39, 41, 68, 71, 116, 118, 119, 122, 130, 134, 135, 136, 
149, 166, 185, 186, 189, 190, 191

Professores  93, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 140, 141, 144, 148, 157, 161, 162, 163, 
164, 167, 168, 170, 171, 188, 192, 196, 203

S

SARS-COV-2  5, 49, 50, 51, 55, 70, 185, 186, 187

Saúde da mulher  145, 147, 148, 150, 153, 173

Saúde Mental  45, 46, 47, 48, 96, 109, 110, 112, 113, 114, 154, 155, 161, 180, 183, 187, 191

Saúde sexual e reprodutiva  1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14

Sepse  71, 74, 75, 76, 77, 78

Sofrimento emocional  108, 110

T

Tecnologia  13, 23, 42, 140, 141, 144, 146, 151, 166, 188, 195

Teleatendimento  33, 135, 136

Telemedicina  135, 136, 137, 138

Terapêutica  24, 25, 28, 68, 138, 187

Tratamento Oncológico  25, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 39, 45

U

União estável  80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Unidades de Terapia Intensiva  137, 174, 175, 177, 183, 184

V

Vasorreatividade Cerebral  70, 71, 74, 76, 77

Ventilação Mecânica  70, 71, 72, 73, 76, 77, 179, 181








