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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
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RESUMO: Este artigo pretende trazer algumas 
reflexões sobre o contexto singular que 
estamos vivendo como tempo de pandemia e 
seu desdobramento sobre a instituição escolar 
no Brasil. O desafio fundamental da educação 
brasileira passou a ser a adequação ao novo 
cenário imposto pela pandemia. Uma das 
medidas tomadas foi a inclusão da educação a 
distância – EAD - nas    escolas como alternativa 
à interrupção das atividades presenciais. Esse 
dispositivo emerge para que os alunos possam 
cumprir a carga horária mínima exigida de horas   
aula. Desse modo, o presente artigo trata de dois 
temas que vêm preocupando os dirigentes de 

educação de todo o país, são eles, o fechamento 
das escolas devido à pandemia de COVID - 19 
e a proposta de reorganização do calendário 
letivo dos alunos por meio do ensino a distância. 
Em situações que fogem á nossa vontade, é 
necessário que o processo ensino-aprendizagem 
se torne mais forte, que o déficit do conhecimento 
se torne o menor possível, conscientes dessa 
corresponsabilidade, do engajamento dos 
agentes educativos: professores e alunos. 
Para tanto, precisamos utilizar metodologias 
ativas, que façam interconexão do conteúdo 
com o contexto social dos alunos, numa relação 
humanística, solidária e empática. Diante dessa 
nova realidade, surgiu a reflexão na prática 
pedagógica, a capacitação dos professores e as 
metodologias utilizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19, Educação 
Remota, Aprendizagem. Ensino remoto. 
Tecnologias de ensino.

ABSTRACT: This article intends to bring some 
reflections on the singular context that we are 
living as a time of pandemic and its unfolding on 
the school institution in Brazil. The fundamental 
challenge of Brazilian education became to adapt 
to the new scenario imposed by the pandemic. 
One of the measures taken was the inclusion 
of distance education - EAD - schools as an 
alternative to interrupting face-to-face activities. 
This device emerges so that students can meet the 
required minimum class hours. Thus, this article 
deals with two themes that have been worrying 
education leaders across the country, they are 
them, the closure of schools due to the COVID 
- 19 pandemic and the proposal to reorganize 
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the students’ academic calendar through distance learning. In situations that are beyond our 
will, it is necessary that the teaching-learning process becomes stronger, that the knowledge 
deficit becomes as small as possible, aware of this co-responsibility, of the engagement of 
educational agents: teachers and students. For that, we need to use active methodologies, 
which interconnect the content with the students’ social context, in a humanistic, supportive 
and empathic relationship. Faced with this new reality, reflection on pedagogical practice, the 
training of teachers and the methodologies used emerged.
KEYWORDS: Covid-19, Remote Education, Learning. Remote teaching. Teaching 
technologies.

1 |  INTRODUÇÃO
O Ministério da Educação também precisou definir critérios para a prevenção ao 

contágio da COVID - 19 nas escolas. A partir do mês de março de 2020, os estados da 
federação brasileira passaram a adotar diversas medidas públicas, entre elas a suspensão 
das atividades escolares. O objetivo era evitar aglomerações, que poderiam contribuir para 
a disseminação do novo vírus.

Para manter os calendários acadêmicos, por meio de ferramentas digitais, inúmeros 
obstáculos foram encontrados e, ao longo das atividades, foram adaptados e corrigidos. 
Com efeito, boa parte dos estudantes, em muitas escolas brasileiras moram no campo ou 
em pequenas cidades em que a democratização digital ainda não é uma realidade. Outra 
parte expressiva do corpo discente é de baixa renda e não possui computadores ou acesso 
à internet fora das escolas. A pandemia faz com que grande parte das nossas expectativas, 
projetos e previsões sejam questionadas, gerando a insegurança em relação ao futuro.  
Estamos vivendo hoje uma situação de muitas incertezas e medo. Os estudantes, além 
do medo compartilhado com a sociedade, veem também a mudança no fluxo das aulas 
(interrupções, férias antecipadas, novas modalidades de ensino), que gera uma maior 
apreensão em relação a um futuro acadêmico e profissional que estava em construção. 
Estes fatores causam transtornos na saúde mental da família, estudantes e profissionais 
da educação.

A pandemia da Covid-19, adquiriu proporções mundiais, cujos impactos econômicos, 
sociais e de saúde pública são, até a presente data, incalculáveis. Dentre os diversos 
impasses gerados nessa crise mundial está a temática da saúde mental dos indivíduos 
durante o período de isolamento social.  Neste sentido, este estudo procurou investigar os 
impactos da pandemia do Covid-19 em estudantes nos mais diversos sentidos, propiciando 
conhecer melhor a realidade da população acadêmica, neste momento diferenciado, e a 
partir disso fornecer subsídios para estabelecer estratégias que possam auxiliar e amenizar 
a situação, bem como traçar medidas para o seu aperfeiçoamento e fortalecimento.  A 
abordagem qualitativa, por sua vez, permite responder a questões particulares, visto que, 
conforme explica Minayo (2009, p. 21), “[...] ela trabalha com o universo dos significados, 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”.
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Muitos estudos foram realizados a despeito de ser um tema sobre o qual abrange 
uma bibliografia significativa, as obras que tratam sobre o assunto fazem levantamentos 
sobre Em pesquisa ao banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) e do google acadêmico, foram localizadas dissertações, teses e 
artigos sobre o tema.  

Capucho (2020), aborda que em tempos de devastadores impactos socioeconômicos 
causados pela pandemia da COVID-19, as medidas e recomendações expressas pela 
Organização Mundial de Saúde impulsionam a população a novos hábitos, expondo a 
fragilidade da vida e a importância da seguridade de direitos diante a lógica do sistema 
vigente. A Covid 19 é uma doença que acomete a todos, agravante junto aos grupos 
de risco e que exige cuidados redobrados aos mais frágeis, parece ter o potencial para 
evidenciar a irracionalidade de um modelo socioeconômico excludente e a insensatez da 
exploração desenfreada de recursos humanos e naturais. 

Seguindo a lógica imperante no mundo empresarial, logo a crise passa a ser anunciada 
como oportunidade de negócio para grupos privados com interesse no campo educacional. 
Assim, o que poderia ser um momento de convivência humanitária, fortalecimento do setor 
público e de seus profissionais logo é anunciado como oportunidade de negócio.

No campo educacional, ao invés de promover reflexões sobre formas mais inclusivas 
e sustentáveis de organização das comunidades escolares, aparecem vorazes investidores 
interessados em abocanhar parcelas do mercado educacional, promovendo o uso das 
novas tecnologias, metodologias ativas, gamificação e um amplo leque de soluções para a 
educação de crianças e jovens em tempos de pandemia.

Destacando o Ensino Médio, neste processo, várias adversidades devem ser 
levadas em consideração, que foram mencionadas na legislação e que precisarão de uma 
otimização para manter todo processo em funcionamento. Os desafios são inúmeros: o uso 
das tecnologias, a substituição da aula presencial, a falta de estrutura e treinamento, falta 
de recursos adequados, além dos processos avaliativos que irão definir o ensino superior 
(SANTOS, 2020).

Atualmente, as aulas remotas fazem parte do Ensino à Distância como ferramenta 
na busca por uma aprendizagem significativa, ou seja, uma metodologia ativa e motivadora 
para o conhecimento. Com a quantidade excessiva de informações adquiridas a cada dia, 
torna-se indispensável o uso de tecnologias para alavancar as teorias de aprendizagem 
descritas por Ausubel e seus críticos. A organização de todas estas informações deve 
ser filtrada por relevância, e organizadas em materiais pedagógicos que favoreçam a 
objetividade do conhecimento adquirido. 

O foco no uso das tecnologias tende a evitar a sobrecarga cognitiva buscando a 
efetividade na concentração em informações necessárias para relembrar o conhecimento 
prévio em um tempo reduzido e em um menor gasto de energia. A mediação do processo 
de ensino e aprendizagem por meio de tecnologias, é uma das características das aulas 
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remotas. Por isso, a comunicação é fundamental para o funcionamento deste método de 
ensino, por onde serão disponibilizados os materiais instrucionais e as atividades que 
devem ser cumpridas e avaliadas. Os alunos, nesta situação, são protagonistas no uso dos 
materiais disponibilizados e na organização do seu tempo. O alinhamento da comunicação 
estabelece uma orientação adequada à realidade do aluno, seja no uso da tecnologia ou 
do tempo dedicado ao processo de aprendizagem e deve ser direcionado ao cumprimento 
e avaliação em relação a sua efetividade e funcionalidade.

2 |  A EDUCAÇÃO E A COVID-19
No que concerne à Educação, de acordo com a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), sabemos que a crise causada pela 
Covid-19 ocasionou no encerramento das aulas em escolas e em universidades, afetando 
mais de 90% dos estudantes do mundo (UNESCO, 2020). A partir desse noca dinâmica 
número, ousamos perguntar qual será o futuro da Educação num mundo atingindo pelo 
novo coronavírus?

As escolas estão reabrindo em algumas partes do mundo, sabemos que   recessão 
econômica, aumentará as desigualdades e poderá reverter o progresso obtido por 
alguns países na expansão do acesso educacional e na melhoria da aprendizagem. O 
reconhecimento do problema da COVID-19 começou a espalhou-se pelo mundo e foram 
adotadas políticas públicas voltadas especificamente para a Educação.

Xiao e Liu (2020) afirmam que a necessidade de respostas rápidas em situação de 
crise demonstrou que o setor educacional existem poucas iniciativas especificas no tocante 
aos ambientes escolares. A maioria dos softwares, são advindos do setor corporativo e 
professores e alunos encontravam muitas dificuldades em formatos desenvolver atividades 
pedagógicas em softwares de contexto empresarial.

Chauí (2017), a ênfase mercantil e concorrencial que atinge todos os aspectos da 
vida, transforma direitos sociais em “serviços” a serem adquiridos, além de transformar 
cada indivíduo em um “vendedor de si mesmo” em um livre mercado.

Pode-se portanto considerar, que a educação remota é prepoderante nos sentido de 
manter o vínculo entre estudantes, professores. O momento inédito que precisam envolver 
ações vinculadas a  complexidade, da falta de equipamentos, acesso à internet, condições 
familiares, compreensão da familia da necessidade no apoio e acompanhamento do ensino 
remote, o distanciamento escolar  traz sérias consequencias devido aos meses consecutivos 
de afastamentos  de estudantes  dos espaços escolares (físicos e virtuais), o que pode 
comprometer a qualidade da educação e por conseguinte aumentar os índices de  evasão 
escolar  por isso  a implementação de iniciativas que mantenham  vínculos entre todos é um 
dos fatores que podem minimizar situações de desamparo e sofimento emocional, social 
e abandono. O contexto pandêmico e a educação remota não se restringe à existência 
ou não de acesso tecnológico, mas precisa envolver a complexidade representada por 
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docentes confinados, que se encontram as famílias e suas  condições de fragilidades em 
relação às  suas atividades. 

 Discussões em organismos internacionais como UNESCO e Nações Unidas, 
diz respeito ao problema que o retorno de aulas por meio de Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC), geram quando se considera a falta de acesso de 
parcela considerável da população. O indicativo destes organismos é o da necessidade de 
se garantir equidade nas políticas de substituição da educação presencial pela educação 
mediada por tecnologias digitais. 

Fazer uso das tecnologias como aliadas certamente tornarse-á essencial diante 
da realidade plural que estamos a experienciar, contudo nossa opção não poderá ser de 
apenas oferecer de forma acrítica atividades remotas aos nossos estudantes para vencer 
o currículo do ano letivo de 2020.

Ao refletir sobre o desenvolvimento da BNCC, que propõe um documento único 
e padronizado para um ensino de qualidade e mais atrativo, é possivel questionar a sua 
construção, uma vez que a proposta seria elaborada por diversos segmentos da sociedade 
civil. Entretanto, o que foi observado foi uma estrutura homogênea, unilateral e desigual 
relacionada à pluralidade na realidade educacional do Brasil (SILVA, 2015, p. 76).  Dourado 
(2018), aborda que a reforma curricular do ensino médio contou com a participação do 
meio empresarial e a articulação do poder público, o documento da Associação Nacional de 
Políticas e Administração da Educação (ANPAE) debate ainda  que a influência empresarial 
poderá assolar desigualdades socioeconômicas e estruturais. É observada esta relação no 
texto da Lei que diz sobre o firmamento de convênios com instituições de educação.

Que potenciais conhecimentos decorrem da pandemia do coronavírus? (SANTOS, 
2020, p. 5). No texto de Boaventura de Sousa Santos em sua obra intitulada “A Cruel 
Pedagogia do Vírus”,  o autor aborda as consequencias da epidemia causada pela Covid-19. 
O autor nos desvela  questões fulcrais  sobre as instituições e também dos conhecimentos 
que podemos adquirir decorrentes do coronavírus. 

As reflexões à luz de Santos tornam-se urgentes para repensar a realidade 
brasileira, em meio ao enfrentamento da crise.  Neste context é necessário compreender 
os tempos atuais e buscar, de forma implicada e coletiva, caminhos para pensar o futuro da 
humanidade na atualidade e no pós pandemia

3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se resistências à implementação da educação remota emergencial 

na educação brasileira, em seus diferentes níveis, conforme observado na leitura dos 
artigos analisados. A maior parte dos argumentos envolve a dimensão da disponibilidade 
de equipamentos para todos, ou seja, a equidade. A lacuna encontrada é a ausência ou 
apresentação de dados desatualizados sobre a dimensão do acesso a equipamentos no 
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Brasil, pois, conforme apresentado na discussão. É importante lembrar que a situação 
emergencial é também momento propício para fomentar uma política de universalização 
do acesso às informações e conhecimentos disponibilizados pela internet. No quadro 
atual de desenvolvimento tecnológico, conforme apresentamos, estamos em  tempos de  
reconfigurações das políticas de acesso tecnológico não mais ao acesso institucional (por 
meio da escola), mas a um acesso individual e plural em que todos as pessoas vinculadas 
à escola têm direito a esse bem. Nessa medida, nos envolvemos com uma política que visa 
a diminuição das desigualdades existentes entre alunos das escolas públicas e privadas. 
Importa ainda ressaltar que em um contexto de crise, é preciso manter os profissionais da 
educação, a escola, em seus diferentes níveis, acolhidos em situações de distanciamentos 
dos sujeitos e atuar pelo fortalecimento da instituição escolar que é a sustentáculo social 
da contemporaneidade. A atual crise da pandemia do Covid-19, resultou-nos aprender 
que o Brasil precisa investir  em escolas, nos alunos, nos professores e em tecnologias 
educacionais, com destaque aos computadores, internet e Laboratórios de Informática.

A escola, como instituição social, tem um papel fundamental diante desta pandemia. 
Ela deve oferecer opções que ajudem os alunos a compreenderem o momento que eles 
estão vivendo. A necessidade de distanciamento social, para conter a disseminação 
do novo coronavírus na escola, traz, em seu bojo, a busca por alternativas para que o 
calendário escolar não seja prejudicado. Nesse sentido, o ensino a distância surge como 
uma alternativa para evitar que os estudantes sofram prejuízos em consequência da 
pandemia.
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