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APRESENTAÇÃO 

A obra, Educação a Distância na Era COVID-19: Possibilidades, Limitações, 
Desafios e Perspectivas 2, reúne estudos que destacam os processos de ensinar e 
aprender no contexto da Educação a Distância ou no Ensino Remoto, promovidos pela 
ampla proliferação da COVID-19, nos anos de 2020 e 2021. Abrange distintas áreas 
do conhecimento e níveis de ensino, por meio de estudos recentes e contextualizados, 
pautados na construção do saber, mediados por diferentes mídias digitais. 

O livro é resultado de esforços de pesquisadores de diferentes regiões e instituições 
brasileiras e estrangeiras, que em dezessete capítulos, apresentam resultados de 
pesquisas empíricas e teóricas, cujo fio condutor são as aprendizagens decorrentes 
Educação a Distância, ou do Ensino remoto na Era COVID-19. Entre os temas destacados 
estão a utilização da Plataforma Zoom e Kahoo, do Canva For Education, do aplicativo 
WhatsApp, do Google forms, Google Meet, o Jamboard, entre outros. Assim, ao conferir um 
panorama de realidades socioculturais variadas e distintas entre si, os textos proporcionam 
maior abrangência e análise espacial, riqueza cultural e diversidade de sujeitos, ao expor 
pesquisas desenvolvidas na Educação Básica, no Ensino Superior e na Pós- Graduação, 
no Brasil, México e Espanha. 

Com base nos estudos aqui apresentados, é possível considerar a complexa relação 
entre ensino e aprendizagem e dos usos que fazemos das mídias digitais no processo 
de mediação pedagógica. Ademais, nos leva a refletir sobre as alterações promovidas 
nos estudantes e/ou nos docentes, pela adoção de processos de ensino síncronos e 
assíncronos e pelos novos hábitos, costumes, valores e atitudes que foram vivenciados e 
adotados,  com o uso pedagógico de recursos tecnológicos, que outrora majoritariamente 
estavam condicionados ao uso cotidiano. 

Por fim, destaca-se que o livro evidencia a diversidade e pluralidade de ideias acerca 
da Educação a Distância e do Ensino Remoto no contexto promovido pela COVID-19, 
indicando possibilidades, limitações, desafios e perspectivas. Desejamos que ele venha a 
contribuir na reflexão e entendimento dos novos cenários educativos que se apresentam.

Que a leitura seja convidativa!

Adilson Tadeu Basquerote
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RESUMO: Este trabalho tem como foco principal 
compreender o ensino remoto na pandemia 
da Covid - 19 e seus impactos na educação 
básica. Analisar o processo de migração da 
modalidade presencial, durante o período de 
pandemia da COVID-19, para o ensino remoto, 
bem como, verificar as ferramentas utilizadas 
no ensino à distância emergencial e reconhecer 
a participação de pais/responsáveis, alunos 
e professores da educação básica no ensino 
remoto. Tomou-se como base as seguintes 
questões norteadoras do estudo: saber se 
houve o reconhecimento do Ensino Remoto na 
educação básica? Que impactos o ensino remoto 
causou na educação básica? E quais as relações 
que se estabeleceram com esse tipo de ensino? 
A metodologia do estudo foi uma pesquisa 
descritiva exploratória, por meio da aplicação de 
um questionário online via Google forms, pelo 
método quali-quantitativo e análise de resultados. 
Alguns autores foram estudados Alves (2011), 

Arruda (2020), Senhoras (2020) e outros 
pontuam a legislação brasileira para o ensino à 
distância. Esta pesquisa revelou que houve uma 
preocupação por parte das autoridades públicas 
em conduzir o processo de educação sem perdas, 
diante dessa nova realidade. Contudo, essa 
modalidade de ensino trará grandes benefícios 
para o futuro da educação e para a qualificação 
dos indivíduos, pois a familiaridade com o uso 
dos recursos das TDIC é uma habilidade muito 
importante e bastante recompensada na era 
digital. Recomenda-se que planejamentos de 
ensino, investimento em capacitação digital 
para os professores, que tenham a intenção 
de ser mediados por tecnologia, ferramentas e 
estratégias que possam ser acessadas a partir 
do aparelho celular, proporcionando a melhoria 
na qualidade de ensino e valorização a este 
profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto 
Emergencial. Educação à Distância. Pandemia. 
COVID-19.

EMERGENCY REMOTE EDUCATION 
IN THE COVID-19 PANDEMIC – A 

PERFORMANCE ANALYSIS IN ONLINE 
BASIC EDUCATION

ABSTRACT: The main focus of this work is to 
understand remote learning in the Covid - 19 
pandemic and its impacts on basic education. To 
analyze the migration process from the face-to-
face modality, during the COVID-19 pandemic 
period, to distance education, as well as to verify 
the tools used in emergency distance education 
and to recognize the participation of parents/
guardians, students and educators in basic 

http://lattes.cnpq.br/5366031094187795
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teachers in remote learning. The following guiding questions of the study were taken as a 
basis: to know if Distance Learning was recognized in basic education? What are the impacts 
of distance learning on basic education? And what are the relationships established with this 
type of teaching? The study methodology was an exploratory descriptive research, through 
the application of an online questionnaire via Google Forms, by the qualiquantitative method 
and analysis of results. Some authors were studied Alves (2011), Arruda (2020), Ladies (2020) 
and others punctuate the Brazilian legislation for distance education. This research revealed 
that there was a concern on the part of the government to conduct the educational process 
without losses, given this new reality. However, this type of teaching will bring great benefits 
for the future of education and qualification requirements, as familiarity with the use of TDIC 
resources is a very important and highly rewarded skill in the digital age. It is recommended 
to carry out teaching plans, investment in digital training for teachers, which intend to be 
mediated by technology, tools and strategies that can be accessed from cell phones, providing 
an improvement in the quality of teaching and valuing it. professional.
KEYWORDS: Emergency Remote Teaching. Distance Education. Pandemic. COVID-19.

1 |  INTRODUÇÃO
No final de 2019, foi descoberto na cidade Wuhan na China, a Corona Virus Disease 

2019 - COVID-19, uma doença respiratória e contagiosa causada pela síndrome respiratória 
aguda grave do coronavírus 2 - SARS-COV-2, da família do coronavírus (OMS, 2020; 
ARRUDA, 2020). A propagação da doença pelo mundo obrigou a Organização Mundial 
da Saúde a declarar a pandemia da COVID-19, e uma das orientações da Organização 
Mundial da Saúde - OMS, no combate à doença era a necessidade de se promover o 
distanciamento social (OMS, 2020). 

A chegada da COVID-19 no Brasil trouxe consigo mudanças significativas nas 
atividades do cotidiano brasileiro. Foi preciso estabelecer entre outras medidas o 
distanciamento social, com isso, as aulas das redes de ensino foram suspensas (JOYE et 
al, 2020). Foi necessário criar alternativas para garantir o ensino e a continuidade do ano 
letivo escolar, e assim o ensino remoto surgiu como alternativa de ensino nos tempos de 
pandemia (MARQUES, 2020; SENHORAS, 2020).

Este formato excepcional de Ensino não presencial praticado durante a pandemia, 
leva a terminologia de Ensino Remoto Emergencial - ERE. A intenção não foi substituir o 
ensino presencial, e sim ser um ensino diferenciado utilizado durante ocasiões de crise 
e/ou emergência, mas que preserva a estruturação da modalidade presencial de ensino 
(HODGES et al, 2020). Não poderia ser comparado com o ensino da Educação à Distância 
(EaD) tradicional, como modalidade de ensino, pela própria política de inclusão que este 
passa e pela eficiência da forma como ela é estruturada (ALVES, 2011). 

As diretorias escolares tiveram a necessidade de reorganizar os calendários e os 
planejamentos escolares para se adaptarem à nova realidade vivida. Apesar do ensino 
não presencial estar previsto desde 1996, no artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação - LDB (JOYE et al., 2020), na educação básica ainda é uma novidade. O 
Ministério da Educação - MEC através do parecer CNE/CP Nº 5/2020 admitiu o uso de 
ensino não presencial e trouxe recomendações e orientações de adequação do calendário 
escolar durante a pandemia da COVID-19 (BRASIL, 2020).

A implantação do ERE na educação básica trouxe consigo importantes 
consequências para o ensino. O alargamento do uso de Tecnologias Digitais de Informação 
e Comunicação - TDIC durante as aulas pode provocar um distanciamento entre as 
metodologias de ensino e a realidade das classes menos favorecidas da sociedade. No 
entanto, há de se considerar que o uso de tecnologias no processo emergencial de ensino 
colabora para o comprometimento da manutenção do ensino mesmo durante a pandemia 
(SENHORAS, 2020).

Considerando-se que o ensino remoto na educação básica é uma experiência 
totalmente nova, pretende-se nesta pesquisa retratar o desempenho do ERE na educação 
básica em alguns aspectos. Trazer uma reflexão sobre o impacto do mesmo para o futuro da 
educação no Brasil, a partir da ótica dos atores envolvidos (professores, pais/responsáveis 
e alunos). Compreender como foi ele foi implantado, quais as percepções e desempenho 
do ERE, durante a pandemia da COVID-19.

A metodologia do estudo foi uma pesquisa descritiva exploratória, por meio 
da aplicação de questionário online via Google forms, pelo método quali-quantitativo e 
análise de resultados. O objetivo geral foi compreender o ensino remoto na pandemia da 
Covid – 19, seu desempenho e impactos na educação básica pública. Como objetivos 
específicos: Analisar o processo de migração da modalidade presencial, durante o período 
de pandemia da COVID-19, para o ensino remoto; verificar as ferramentas utilizadas no 
ensino à distância emergencial; reconhecer a participação de pais/responsáveis, alunos e 
professores da educação básica no ensino remoto.

2 |  CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Educação Básica e a COVID-19
O ano de 2020 foi um ano histórico e será lembrado e estudado como o ano em 

que uma emergência de saúde pública causada pela COVID-19 afetou todos os diversos 
aspectos da vida no mundo inteiro. O fechamento de instituições de ensino como medida 
de combate ao novo coronavírus afetando já em abril de 2020, a rotina escolar de 1,7 
bilhões de alunos em todo o mundo (UNESCO, 2020), no Brasil, conforme dados do 
Instituto Península (2020), 48 milhões de alunos da educação básica tiveram sua rotina 
escolar afetada pela pandemia.

Diante do fechamento das escolas, em 30 de abril de 2020, a UNESCO, o UNICEF, 
o WFP e o Banco Mundial elaboram diretrizes e regras de segurança para um retorno 
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seguro das aulas, em um documento intitulado: “Marco de ação e recomendações para a 
reabertura de escolas”. Foram estabelecidos protocolos a serem seguidos e orientou sobre 
o funcionamento seguro das escolas. A questão é que nos casos em que são admitidas  a 
volta às aulas, esse permissionamento é condicionado a tantas restrições que acabam por 
descaracterizar o ambiente escolar tornando estranhos aos seus atores (ARRUDA, 2020).

Diante do cenário apresentado, as tecnologias da informação e comunicação-TIC 
ganharam espaço e ocuparam um papel central na prática pedagógica, afirmando-se como 
alternativa de enfrentamento à excepcional situação e desafios enfrentados pela educação 
durante a pandemia. A nova realidade da educação fez com que muitos professores 
tivessem que aprender a lidar com as novas ferramentas virtuais (DIAS e PINTO, 2020).

2.2 Ensino Remoto Emergencial-ERE
A pandemia da COVID-19 provocou o cancelamento do ensino presencial por todo o 

país, abrindo caminho para a implantação de ambientes de ensino remoto nas instituições 
de ensino (SILVA; ANDRADE; SANTOS, 2020). Assim surge na prática cotidiana dos 
professores o Ensino Remoto Emergencial- ERE

Alguns pesquisadores preferem a terminologia ERE para se referir ao modelo de 
educação que tem sido adotado, durante a pandemia da COVID-19. Apesar de a ERE e o 
Ensino de EaD serem mediadas pelas TDIC, elas diferem na sua proposta. A Educação à 
Distância é uma modalidade de ensino sólida, planejada e estruturada para ser online, já o 
ERE foi concebido das circunstâncias gerada por uma crise, em substituição às aulas que 
em circunstâncias normais seriam presenciais (HODGE et al., 2020).

Joye et al. (2020) usa a terminologia “atividade educacional remota emergencial” 
para descrever o uso de soluções de ensino e produção de atividades totalmente remotas, 
ministrada digitalmente em substituição das aulas presenciais.

Em 2005, através do plano conhecido como “Semestre Sloan”, que contou com 
a adesão de 153 faculdades americanas, o ensino remoto também foi utilizado como 
resposta a emergência causada pelo furacão Katrina (LORENZO, 2008) e em 2009, 
medidas de combate a H1N1 (CID 10 – J11) também envolveram adoção de ensino remoto 
em substituição ao presencial. (ALLEN & SEAMAN, 2010; apud MURPHY, 2020).

Durante a recente crise gerada pela pandemia da COVID-19, por todo o mundo o 
ERE tem sido adotado como estratégia de garantir o acesso da comunidade estudantil 
à aprendizagem. Países como França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, 
México, Chile e Uruguai aderiram ao ERE em substituição ao ensino presencial (ARRUDA, 
2020). No Brasil, enquanto o governo federal cuidou de regulamentar e traçar diretrizes e 
soluções legais para orientar a implantação do ensino remoto no Ensino superior, através 
da portaria n. 343 de 17 de março de 2020 que autoriza a substituição das disciplinas 
presenciais, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, 
nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13523260.2020.1761749
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13523260.2020.1761749
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(BRASIL,2020).
As iniciativas para a educação básica ficaram a cargo dos estados brasileiros 

(ARRUDA, 2020). As reações à chegada do novo coronavírus não foram unânimes, 
algumas secretarias estaduais resolveram fechar escolas imediatamente, enquanto outras, 
já de início, preferiram se reorganizar para permitir a continuidade das aulas via TDIC, 
movimento que logo depois tornou-se unanimidade (CUNHA; SOUZA SILVA e SILVA, 2020). 
O parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020 reconhece a competência 
das secretarias locais na elaboração de suas estratégias de ensino durante a pandemia 
e também fez recomendações baseadas em consulta aberta em 17 de abril de 2020 pelo 
próprio conselho para tratar da Reorganização dos calendários escolares e a realização de 
atividades pedagógicas não presenciais durante a pandemia da COVID-19, desta forma o 
parecer orientou sobre a possibilidade de aulas não presenciais e também as circunstâncias 
de, no caso de paralisação das aulas, reposição das aulas perdidas, advertindo para os 
cuidados desta reposição não gerar sobrecarga em professores e alunos (BRASIL, 2020).

Em 1 de abril, o governo federal, através da medida provisória 934, substituída pela 
lei 14.040 de 18 de agosto de 2020, regulamentou a desobrigatoriedade do cumprimento de 
200 dias letivos, a manutenção da carga horária mínima nos diferentes níveis educacionais  
e a autorização da utilização do ensino não presencial  nos estabelecimentos de ensino.

Por último, com o prolongamento da pandemia da COVID-19, o governo federal, 
através do Parecer CNE/CP nº 15/2020 autorizou a continuidade do ensino remoto até 
dezembro de 2021.

2.3 Ferramentas Digitais para o ERE
O ERE fez com que a comunidade escolar adotasse praticamente o uso de 

ferramentas digitais na sua estrutura (OLIVEIRA; CORREA; MORÉS, 2020), embora 
a aplicação de tecnologias na educação é um processo que já ocorria há muito tempo 
(SOUSA; COIMBRA, 2020). Surgiu a necessidade de que as interações ocorressem de 
forma diferente, 100% com o uso das tecnologias digitais (BREDOW; HALLWASS, 2020). 
Desta forma, ferramentas e estratégias como a Khan Academy, com recomendação do 
Banco Mundial e OCDE. (SOUSA; COIMBRA, 2020), plataformas google (SOUSA; 
COIMBRA, 2020), aulas na TV aberta, aulas via rádio, entrega material impressos na 
escola, envio de aulas por e-mail, uso de plataformas próprias e envio de mensagens via 
SMS e/ou WhatsApp (SOUSA; COIMBRA, 2020) entre outros, foram muito importantes 
para a manutenção do ERE.

Pode-se destacar, neste contexto, que o uso do WhatsApp, ferramenta tecnológica 
digital não educacional, foi altamente significativo no processo de interação da aprendizagem 
pela sua praticidade, pelo seu alcance e acessibilidade por já ser conhecido pelos usuários 
(BREDOW; HALLWASS, 2020). Destaque também para o Google Meet, serviço de 
chamada de vídeo na plataforma do Google. Os dois pela sua versatilidade, podendo ser 
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utilizado tanto em computadores como em dispositivos móveis, é de grande utilidade para 
os educadores continuarem seus trabalhos pedagógicos (SOUSA; COIMBRA, 2020).

3 |  METODOLOGIA
A presente pesquisa é classificada, quanto aos seus objetivos, em exploratório-

descritivo. Uma pesquisa é exploratória quando tem o objetivo de constatar algo em um 
organismo ou fenômeno (BELLO, 2009). A pesquisa descritiva contempla quatro aspectos: 
descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais (SILVA, 2015), e procura 
conhecer a realidade estudada, suas características e seus problemas (TRIVIÑOS, 1987).

Quanto aos métodos aplicados na pesquisa, foi empregada a abordagem quali-
quantitativa. O método quantitativo utiliza estratégias dedutivas e busca a objetividade, a 
validade e a confiabilidade, já o método qualitativo utiliza métodos indutivos, objetivando a 
descoberta, a identificação, a descrição detalhada e aprofundada (SILVA, 2015).

Podemos afirmar, portanto, que o fato da pesquisa busca identificar e perceber 
o comportamento do ERE na educação básica, durante a pandemia da COVID-19 a 
caracteriza como qualitativa, pois a pesquisa busca pela identificação e a descrição de uma 
situação, além de incitar a discussão sobre o tema. e quando a pesquisa busca mensurar 
esta situação em números e gráficos, ela assume um caráter quantitativo.

A realização da coleta de dados deste trabalho foi feita através da aplicação de um 
questionário disponibilizado online por meio das redes sociais para pais, professores e 
alunos das redes pública e privada dos diferentes níveis administrativos. O questionário foi 
aplicado durante o período da pandemia, entre os meses de maio e junho do corrente ano. 

Os questionamentos tinham como objetivo conhecer o perfil dos participantes e da 
escola na qual aquele é vinculado, colher informações sobre o ensino praticado durante a 
pandemia, e conhecer as ferramentas utilizadas nas salas de aulas. A pesquisa entrevistou 
86 voluntários, distribuídos entre pais/responsáveis, alunos e professores de escolas 
públicas e particulares, do ensino fundamental e médio, das redes estaduais e municipais 
de ensino, possibilitando uma boa variedade de respostas.

 Os dados coletados foram analisados utilizando a técnica de análise estatística, 
onde as informações foram analisadas qualitativamente, percebendo-se cada perfil 
(SILVA, 2017). Ainda com o auxílio da ferramenta Google Forms os dados coletados foram 
convertidos em planilhas e gráficos que traduziram boa parte das informações e revelam, 
através da filtragem da planilha disponibilizada, uma outra gama de resultados.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados foram obtidos a partir das respostas do questionário de 

pesquisa disponibilizado online, via Google Forms, entre os meses de maio e junho de 2020, 
período da implantação do ERE na educação básica, por conta da pandemia da COVID-19, 
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realizadas em algumas escolas no interior da Paraíba e Ceará. O questionário traz a 
participação de professores: 34%, pais/responsáveis: 36% e alunos 33,2%. Garantindo um 
equilíbrio de representação entre os envolvidos na pesquisa.

Fazendo uma breve caracterização dos participantes podemos dizer que os alunos 
participantes, em sua maioria são alunos do ensino médio e em menor número do ensino 
fundamental, com idade até 30 anos. Os pais/responsáveis têm predominantemente ensino 
superior ou ensino médio e os professores têm formação superior, apenas dois ainda estão 
cursando o ensino superior e um tem apenas o ensino médio.

Considerando as restrições de interação social provocadas pela pandemia da 
COVID-19, o questionário disponibilizado online foi considerado a melhor estratégia para 
realizar a pesquisa. Atingiu-se incluindo o público de pessoas de menor grau de instrução. 
Apenas um participante se declarou não alfabetizado e apenas quatro participantes 
declararam não terem internet em casa. A maioria dos participantes tinham acesso a 
internet de boa qualidade e apenas alguns com internet de qualidade inferior.

A grande maioria dos participantes declarou usar o celular para acessar a internet. 
Dentre estes, chama a atenção que, aproximadamente 35% uma parcela considerável 
dos professores declararam acessar a internet exclusivamente pelo smartphone. Além 
do celular, a pesquisa contabilizou uma boa quantidade de acessos através do notebook, 
cerca de 30%, seguido o restante, por computador desktop e tablet, sendo que em muitas 
situações os participantes responderam utilizar mais de uma forma de acesso a internet.

Outra questão levantada foi se os estudantes já tinham alguma experiência anterior 
com educação à distância. Mais da metade dos professores afirmaram que sim, enquanto 
os pais/responsáveis e alunos, em sua maioria, afirmaram que não tinham experiência 
anterior com ensino à distância. Esta situação pode ser explicada, pois nos dias atuais há 
um grande volume de professores formados em cursos a distância, devido a expansão de 
polos de Educação à Distância - EaD, tanto públicos (com grande participação do programa 
Universidade Aberta do Brasil), quanto privados, por exemplo, Universidade Estácio de Sá 
e Faculdade Maurício de Nassau, etc. 

A pesquisa apontou para uma grande adesão das escolas ao modelo de ensino 
remoto emergencial, onde foram adotadas várias estratégias e ferramentas no apoio à 
manutenção das aulas. As mais importantes estratégias utilizadas, por ordem decrescente 
de ocorrência, foram: aulas online, seguidas por compartilhamento de vídeo aulas, 
plataformas online, compartilhamento de materiais digitais. Dentre as estratégias descritas, 
foi observado ainda que houve a prática de retirada de material didático na escola e a 
utilização de chats online via redes sociais.

Estas duas últimas estratégias citadas são a personificação do ensino remoto 
emergencial, pois como dito anteriormente, uma das características do ERE foi a busca 
por soluções práticas e que garantisse a manutenção do ensino. A entrega de material 
impresso na escola teve a finalidade de ofertar material de apoio ao alunado da escola. Foi 
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uma importante forma de garantir o acesso à educação a uma parcela de alunos que não 
dispunha de meios para estudarem  remotamente por falta de acesso a internet. Também, 
outra hora por falta de recursos financeiros para adquirir um aparelho eletrônico adequado 
para o estudo e/ou muitas das vezes por falta de habilidade técnica para lidar com as 
ferramentas tecnológicas e de comunicação empregadas nas aulas.

Além da retirada de material na escola, a comunicação através de chats em redes 
sociais foi uma importante estratégia utilizada no ensino remoto emergencial, pois as redes 
sociais são ferramentas democráticas de comunicação que permitem que professores, 
alunos e até mesmo pais/responsáveis se utilizem das habilidades prévias que têm no 
acesso a elas. Por este motivo, o WhatsApp foi a resposta para a pergunta do questionário 
que indagava sobre as ferramentas utilizadas pelos participantes durante as aulas no 
período da pandemia da COVID-19. As ferramentas mais utilizadas pelos participantes 
da pesquisa, por ordem decrescente de utilização, foram: WhatsApp, ferramentas Google 
(meet, classroom,Forms...), Youtube edu, e-mail, Zoom meet, facebook, TV, AVAs, Khan 
Academy e Rádio entre outros.

Outras ferramentas características do ensino remoto foram as ferramentas de 
videoconferências como Google Meet e Zoom meet, que permitiram a interação síncrona 
entre professor e alunos através da aplicação de aulas online, aproximando-os da experiência 
vivida no ensino presencial. Outras ferramentas importantes foram as de formulários online 
como o Ambiente de aprendizagem virtual - AVAs e o Google Forms. Na maioria das vezes, 
o ensino remoto não permitiu a realização das avaliações tradicionais, então foi necessário 
buscar alternativas que permitissem avaliar os alunos. Alguns professores, conforme as 
respostas do questionário aplicado na pesquisa, recorreram aos formulários online para 
avaliar o aprendizado dos seus alunos, embora a maioria tenha descrito que as avaliações 
eram através de observação de desempenho. Contudo, outros professores responderam 
que não estavam fazendo outro ou nenhum tipo de avaliação.

Perguntados sobre se tiveram dificuldades em se adaptar ao ensino remoto, os 
participantes, no geral, declararam em sua maioria terem tido poucas dificuldades ou 
medianas. Destacando, os professores foram os que mais responderam ter tido muita 
dificuldade em se adaptar ao ensino remoto, em torno de 21%.

Os participantes avaliaram também a condução do ensino durante a pandemia da 
COVID-19. De um modo geral, avaliaram como sendo regular ou bom, vale salientar que 
dos participantes os pais/responsáveis foram os mais insatisfeitos e os professores os mais 
satisfeitos com a condução do ensino remoto.

Facultados a falar livremente sobre a forma como estava sendo conduzido o ensino 
durante a pandemia, a maioria dos participantes demonstraram preocupação com a falta de 
acesso a internet e com a falta de familiaridade com as tecnologias e ferramentas utilizadas. 
O participante 75 aprova o ensino emergencial, mas lamenta “que muitos alunos não têm 
acesso às essas tecnologias, sendo lhes negado o direito a educação”, na mesma linha o 
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participante 3 afirma que a falta de acesso a internet “ torna um pouco exclusiva essa forma 
de ensino”. Já o participante 68 opina sobre a necessidade de “haver mais interação entre 
alunos e professores, podendo ter maior inclusão e participação dos pais, já [que] estes 
não estão trabalhando em sua grande maioria”.

Outros destacaram os aspectos negativos, como o participante 86 que alega “Está 
sendo muito difícil, pois a devolutiva dos alunos está sendo mínima, isso desestimula”, na 
mesma linha o participante 47 que diz que “Participação dos alunos não é por completo”.

Já o participante ressalta que “diferente das aulas normais, em plataformas, ficam 
salvas as aulas, dá pra ver quantas vezes quiser, e também o “meet” é bem eficaz, dá pra 
dar aula (ou assistir) tirar dúvidas, etc”.

Os participantes responderam também sobre a expectativa de que de alguma forma 
a experiência vivida na educação durante a pandemia possa deixar alguma experiência 
para o futuro e responderam também se pretendem continuar utilizando alguma estratégia 
ou ferramenta do ensino remoto emergencial após o retorno do ensino presencial. A 
maioria das respostas foram no sentido que sim, o ensino remoto emergencial deixará um 
legado para o futuro da educação e que pretendem continuar usando as ferramentas e/ou 
estratégias do ensino remoto, mesmo após a pandemia da COVID-19.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A presente pesquisa chega à conclusão que o ensino remoto emergencial, mesmo 

tendo seus pontos, fortes e fracos foi e está sendo a solução acertada para a manutenção 
do ensino durante o período da pandemia da COVID-19. O esforço colaborativo da 
comunidade escolar transpôs as barreiras das dificuldades e possibilitou a oferta do melhor 
ensino e a garantia de um ensino a ser ofertado. 

Percebe-se que o processo de migração da modalidade de ensino presencial para 
o ensino remoto emergencial aconteceu de forma improvisada e desorganizada. Dentre as 
estratégias adotadas se destacaram a realização de aulas online, através de plataforma 
de videoconferência, a oferta de material impresso a ser recolhido na escola e o uso 
das redes sociais para facilitação da comunicação entre os indivíduos. Neste sentido, o 
ensino emergencial se apropriou das ferramentas mais populares já disponíveis, como 
as ferramentas Google, WhatsApp, Youtube e Facebook, além de que muitas secretarias 
investiram na criação de plataformas online próprias.

É inevitável que cada vez mais as inovações tecnológicas façam parte do nosso 
aprendizado, então será um desafio para o futuro pensar em uma educação que se 
beneficie dos recursos tecnológicos sem abrir mão de ser uma arma de inclusão social, de 
cidadania e democracia. O celular, por ser um meio de comunicação e tecnológico bastante 
acessível,  é um excelente aliado na oferta de ensino inclusivo mediado pela TDICs.

Então, recomenda-se que planejamentos de ensino que tenham a intenção de ser 
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mediados por tecnologia, ferramentas e estratégias que possam ser acessadas a partir 
do aparelho celular. Recomenda-se também o investimento em capacitação digital para 
os professores, proporcionando a melhoria na qualidade de ensino e valorização a este 
profissional que mesmo diante das dificuldades que passaram se empenharam para dar o 
seu melhor e ainda se colocaram no lugar de aprendizes e dispostos a cumprir o seu papel 
de professor. 

Essa modalidade de ensino trará grandes benefícios para o futuro da educação e 
para a qualificação dos indivíduos, pois a familiaridade com o uso dos recursos das TDIC é 
uma habilidade muito importante e bastante recompensada na era digital.
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