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APRESENTAÇÃO 

A coletânea de trabalhos intitulada, “Educação em Tempos de Pandemia e 
Isolamento: Propostas e Práticas” vêm consolidar a relevância da reflexão sobre as práticas 
pedagógicas e proposituras em torno da educação no contexto da pandemia da COVID – 
19. Em razão das medidas de isolamento social, como uma das estratégias para minimizar 
o contágio e que culminaram com o fechamento das instituições de ensino, os processos 
educativos sofreram transformações de cunho metodológico e logístico de modo a atender 
as novas demandas do ensino não presencial. Nesse sentido, as aulas remotas, o ensino 
híbrido, a educação a distância, o uso das plataformas digitais e demais ferramentas 
tecnológicas tomaram à frente, traduzindo novos modos de ensinar e aprender.

Nesse volume, composto por três eixos e totalizando dezesseis artigos, é possível 
observar a capilaridade com que investigações com esse teor se materializam em variados 
âmbitos e abordagens teórico-metodológicas.

O primeiro eixo O LUGAR DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO CONTEXTO 
DA PANDEMIA DA COVID-19 apresenta experiências de educação a distância como 
alternativas aos desafios atribuídos pelo isolamento social.

Em sequência, o eixo OS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE 
ISOLAMENTO SOCIAL identifica vivências pedagógicas que colocam em tela o ensino 
remoto e híbrido em distintas etapas da escolarização e os desafios que essa estratégia 
impõe aos educadores.

Por fim, o terceiro eixo intitulado OS EFEITOS DO CONTEXTO PANDÊMICO NAS 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS exibe resultados de estudos que têm, como eixo comum, a 
reflexão sobre as novas demandas educacionais produzidas pela pandemia da COVID-19.

Os trabalhos que contemplam essa discussão contribuem para repensar a educação 
e o seu grande valor, bem como as distintas estratégias formuladas pelos educadores, em 
termos de propostas e práticas, de modo a promover percursos formativos inovadores, 
incorporando as novas tecnologias como forma de estreitar as distâncias impostas pelo 
isolamento social.

Cabe destacar a qualidade e a abrangência das temáticas eleitas pelos 
pesquisadores que compõe essa coletânea.

Desejo que apreciem a leitura.

Karina de Araújo Dias
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EDUCAÇÃO EM MEIO A PANDEMIA

Ivaldo Fernandes de Oliveira
http://lattes.cnpq.br/1863964067331898

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo 
compreender que a educação à distância nos 
habilita a desenvolver tecnologia a favor do 
ensino. Devido ao surto da Covid-19, existem 
cerca de 1,5 bilhões de estudantes que estão sem 
aulas presenciais e se encontra em isolamento 
social em suas residências. O artigo tem for 
finalidade refletir sobre as ações e metodologia 
escolares, neste período, em relação à 
utilização mais adequadas dos meios digitais, 
considerando as necessidades e recursos dos 
educandos. Devido está nova forma de trabalhar 
no ensino devido este surto global, começam a 
surgir vários questionamentos: Como podemos 
utilizar as tecnologias de forma eficiente para 
o ensino destes alunos? Qual o trabalho a ser 
desenvolvido pela escola de modo a ajudar estes 
pais e responsáveis a ministrarem os conteúdos? 
concluímos que a internet e os meios digitais 
são excelentes ferramentas para aprendizagem, 
quando há um bom planejamento de ensino e 
utilização adequada dos recursos.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino, educação à 
distância, Covid-19, aprendizagem.

ABSTRACT: The purpose of this article is to 
understand that distance education enables 
us to develop technology in favor of teaching. 
Due to the Covid-19 outbreak, there are about 

1,5 billion students who are without classroom 
lessons and are in social isolation in their homes. 
The article aims to reflect on school actions and 
methodology, in this period, in relation to the most 
appropriate use of digital media, considering the 
needs and resources of students. Because of this 
new way of working in education due to this global 
outbreak, several questions are beginning to 
emerge: How can we use Technologies efficiently 
for the teaching of these students? What is the 
work to be done by the school in order to help 
these parentes and guardians to deliver the 
content? We conclude that the internet and digital 
media are excelente tools for learning, whwn 
there in good teaching palnning and adequate 
use of resources.
KEYWORDS: Teaching, distance education, 
Covid-19, learning.

1 |  INTRODUÇÃO
Este artigo tem como finalidade, 

a modernização usando as ferramentas 
tecnológicas em nosso favor. Este vírus que 
atinge o mundo inteiro chegou sem aviso e 
fomos pegos desprevenidos. Todos os setores 
como a economia, saúde, segurança, educação, 
sofreram e sofre com esta pandemia. O pais 
segue tentando se equilibrar no que mais parece 
um mundo de incertezas.

A população, segue enclausurada em 
suas residências, reféns do que mais parece 
uma disputa de interesses dos que o governam. 
Como diz um ditado: “Manda quem pode e 
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obedece quem tem juízo.”
No meio deste turbilhão de acontecimentos e incertezas, está o nosso campo, a 

educação. Com o isolamento social, a fim de se evitar aglomeração, uma questão surge 
no meio acadêmico. Como dar continuidade ao ensino com as suspensões das aulas 
presenciais? 

Diante deste fato, o nosso sistema educacional também precisou se adaptar e o 
Mec, através da sua portaria nº 343, 17 de março de 2020, autorizou as instituições de 
ensino a substituírem suas aulas presenciais por meios digitais, enquanto pendurar a 
situação de pandemia no Brasil.

A partir desta portaria expedida pelo Mec, iniciaram o novo ensino utilizando os 
recursos da tecnologia através de plataforma disponibilizado na internet, para que os alunos 
não sejam prejudicados, e assim as aulas passaram a serem ministradas virtualmente. 
Desta forma os alunos, possam ficar em isolamento total em suas residências se protegendo 
contra esta pandemia. Perante esta realidade em que vivemos, cada instituição de ensino 
teve que adequar o seu Projeto Político Pedagógico que chamamos de PPP, para registrar 
junto aos órgãos competentes o seu novo modo de ensinar. 

2 |  EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE
De acordo com o Censo Escolar, no ano de 2019, havia 48 milhões de alunos 

matriculados em todo o país na educação básica que engloba a educação infantil, ensino 
fundamental e médio nas escolas particulares e públicas em nosso pais.

Estes estudantes estão agora em sua residência, junto de seus familiares. Esses 
responsáveis estão tendo que se equilibrar entre preocupações com o sustento da família, 
trabalho, rotina domesticas, ansiedades, medos, e educação dos seus filhos. Pois, com 
este isolamento, algumas escolas desenvolveram métodos de dar continuidade a rotina de 
estudos, utilizando o espaços digitais. 

(...) Todos aprendem juntos, não em um local no sentido comum da palavra, mas 
num espaço compartilhado, através de sistemas que conectam em uma rede de pessoas 
ao redor do globo. Na aprendizagem em rede, a sala de aula fica em qualquer lugar onde 
haja um computador, um modem e uma linha de telefone, um satélite ou um link e rádio. 
Quando um aluno se conecta à rede, a tela do computador se transforma numa janela para 
o mundo do saber. (HARASIM ET AL; 2005,P.19).

Essas novas modernidade de levar a escola até o aluno, estão sendo desafiadora 
para todos os envolvidos. Para a equipe docente e discente, que em tempo recorde tiveram 
que reinventar o seu plano de aula, se aventurando em um universo desconhecido para 
muitos, o ensino a distância e novas tecnologias. Para os responsáveis, em meio a um 
turbilhão de atividades e preocupações, estão assumindo o papel de tutores e educadores 
de seus filhos. Muitos não faziam ideia do que fazer, estão completamente perdidos. 



 
Educação em Tempos de Pandemia e Isolamento: Propostas e Práticas Capítulo 4 49

Sem contar que os estudantes, que foram separados de seus colegas de turma, 
afastado de suas rotinas, e estão se vendo em um novo mundo. Agora, é preciso da união, 
cooperação e boa vontade de todos para o alcance do objetivo que é passarmos por este 
período com a menor diferença possível no ensino.

Frente a toda dificuldade, algumas escolas estão se utilizando de ferramentas para 
o ensino à distância: vídeo conferência, aulas por aplicativos, vídeo aulas, apps. 

3 |  EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
Muitas pessoas questionam, “como levar o ensino para estas crianças num momento 

de isolamento social? A internet e suas tecnologias, para algumas instituições de ensino, 
surge como resposta.

No livro, Educação e Tecnologia: o novo ritmo da informação, Vani Moreira Kenski, 
aborda a relação entre a educação e tecnologia de forma abrangente, fazendo uma ligação 
entre os avanços tecnológicos e seus reflexos no ensino.

Para a autora a internet é um espaço possível de integração e articulação de todas 
as pessoas conectadas com tudo que existe no campo digital. (KESKI, 2012,P.34)

As ferramentas de comunicação em meio digital são muitas, e cada escola adotou 
estratégias de acordo com seus objetivos educacionais. Dentre os meios que estão sendo 
mais utilizados estão, Google, Classroom, o aplicativo Zoom, Youtube, grupos de Wattsap, 
dentre outros.

Há escolas que também optaram por distribuir materiais impressos das atividades, 
com cronograma das tarefas diárias. Essa ideia de algumas escolas, foi pensada para 
atender os alunos e responsáveis que não tem familiaridade com a internet. Uma forma que 
encontramos de facilitar o ensino e deixa-lo mais acessível.

4 |  DESAFIO ENCONTRADO PELO DOCENTE
Os desafios estão em reformular suas aulas em curtíssimo espaço de tempo e muitas 

vezes em plataformas que não possuem experiência. Alguns dos docentes questionam que 
aumentaram uma demanda muito maior de tarefas, pois, tem que adaptar todo o conteúdo 
de aulas para o formato EAD, o que é muito diferente da dinâmica de sala de aula. E outros 
profissionais encontram dificuldades em lidar com plataformas de ensino, pois tudo é novo 
para eles. 

Não bastassem todas estas dificuldades, os colégios e os professores ainda estão 
tendo que lidar com a insatisfação de muitos pais, que não aceitam uma ou outra forma de 
trabalho da equipe, ou que não consegue acessar as plataformas, ou ainda alegam que, 
não pagam a instituição para terem que lecionar. Alguns ameaçam cancelar a matricula 
da criança, e outros realmente tiram seus filhos, por acharem que estão pagando por um 
serviço que não estão sendo efetivo, na opinião dos mesmos. 
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Com estas novas modernidades, os professores estão muitos sobrecarregados e por 
outro lado as escolas enquanto empresas estão muitos preocupados com a evasão escolar. 
Diminuindo a receita e deixando as escolas sem recursos financeiros para mantermos toda 
a equipe. 

5 |  O DISCENTE E A FAMÍLIA
Atualmente os pais e responsáveis, estão colocando em prática o papel de professor 

de seus filhos. Como sabemos o primeiro professor dos alunos, sãos os pais e a escola é 
apenas o complemento do ensino. Os professores estão sobrecarregados com está nova 
mudança no ensino, os responsáveis que além das atividades domesticas, home office, 
estão acumulando também o papel de professor.

Muitos não estão conseguindo acompanhar o volume de atividades educacionais 
propostas pela escola, outros, não conseguem se adaptar as tecnologias dos meios digitais.

Quem sofre com tudo isso é o discente, que está recebendo esta carga de tensão 
vinda dos responsáveis e a cobrança de resultados pela escola. Visto este fatores, como 
podemos utilizar as tecnologias de forma eficiente para o ensino destes alunos? Qual o 
trabalho a ser desenvolvido pela escola de modo a ajudar estes pais e responsáveis a 
passarem os conteúdos propostos?

O processo educativo, no interior do qual se deve pensar o computador, é aquele que 
prevê uma educação para todos, em todos os níveis da educação básica ás várias formas 
de educação. A equipe escolar deverá elaborar seu plano de ação educacional visando 
a inclusão de todos os alunos. Devendo ofertar materiais e conteúdo, em plataformas 
digitais considerando as particularidades dos educandos e seus conhecimentos prévios 
das ferramentas que serão utilizadas pela escola. Desta forma aumentará a possibilidade 
de assimilação da matéria, uma vez que o ambiente virtual já seja familiar a criança. 

6 |   PROXIMIDADE DA ESCOLA COM OS PAIS
Segundo o autor, Pereira (2012), a família e a escola precisam se unir para o auxílio 

do discente que será lançado na sociedade, ambas, devem cuidar de sua preparação, 
acolhimento e cognição.

Este é um momento em que precisamos unir forças e esforços. Família e escola 
devem estar na mesma sintonia e com a mesma vontade de fazer dar certo. No processo 
de ensino em casa, muitos pais ficam em dúvida de como ensinar ou não entendem o que 
foi proposto pela escola. Dessa forma, a criação de um canal de comunicação direta uma 
forma eficaz de sanar as dúvidas surgidas e ajudar estes responsáveis. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (Lei 9394/96) em seu artigo 12º, aborda 
este assunto e diz que família tem um papel importante no desenvolvimento educacional 
da criança. 
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Como muitos pais alegam não terem didática para ensinar, faz-se necessário que 
a escola auxilie os responsáveis ajudando-os a aprender a ensinar. Através de tutorais, 
vídeos explicativos, vídeo conferência e até mesmo materiais impressos. Com o intuito de 
preparar os mesmos para assumirem o papel de tutores e auxiliadores dos professores na 
tarefa de educar seus filhos.

 

7 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este é um momento que precisamos estreitar o elo social entre família e escola. As 

famílias devem estar dispostas a cooperar e ter mais empatia pelos profissionais de ensino. 
Já estes profissionais devem estar atentos aos seus alunos e as reivindicações destes pais/ 
responsáveis, para que a elaboração das atividades e escolha das mídias e tecnologia 
utilizadas, seja inclusivo.

Podemos observar que manter a linha de comunicação aberta entre escola e 
comunidade é fundamental para alcançar uma educação de qualidade. Vimos através 
desta pesquisa que apesar de estarmos passando por um momento caótico, existe a 
possibilidade de termos um ensino eficaz, alcançando através de medidas como: utilização 
de meios e tecnologias digitais, um planejamento educacional voltado as necessidades 
reais dos alunos, considerando seu nível de maturação e desenvolvimento cognitivo e 
comunicação e interação escola-família.

E com a soma de esforços entre a comunidade escolar que envolve: Gestores, 
professores, alunos e pais / responsáveis, que conseguiremos realizar um trabalho de 
excelência, contando com as tecnologias para o ensino a distância.
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