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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: O presente artigo pretende discutir 
sobre como o ensino remoto no Ensino Superior 
trouxe à tona a necessidade de autonomia 
estudantil em seu percurso de aprendizagem. 
Abordamos aspectos do perfil do aluno do século 
XXI, da cultura digital e dos limites e possibilidades 
que o contexto da pandemia provocou. A 
pesquisa apresentada analisa a percepção 
dos estudantes universitários brasileiros sobre 
sua aprendizagem durante a quarentena da 
COVID-19. Os resultados revelaram que no 
Ensino Superior a incorporação de cultura digital 
ainda é baixa e que a pandemia acelerou esse 
processo. Indicou que professores e estudantes 
tiveram a necessidade de se adaptarem a 
esse novo formato e revelou a necessidade de 
incorporação de metodologias contemporâneas 

para que se ofereça condições para uma 
aprendizagem significativa e impulsionar o 
protagonismo estudantil no Ensino Superior. 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Digital. 
Aprendizagem Significativa. Educação Superior 
PÓS-COVID-19.

DIGITAL CULTURE AND SIGNIFICANT 
LEARNING IN HIGHER EDUCATION: AN 

APPROACH TO THE AUTONOMY OF THE 
POST-COVID-19 STUDENT

ABSTRACT: This article aims to discuss how 
remote teaching in Higher Education brought to 
the need for student autonomy in their learning 
path. We address aspects of the 21st century 
student profile, digital culture and the limits and 
possibilities that the context of the pandemic 
caused. The research presented analyzes the 
perception of Brazilian university students about 
their learning during the quarantine of COVID-19. 
The results revealed that in Higher Education, 
the incorporation of digital culture is still low and 
that the pandemic accelerated this process. He 
indicated that teachers and students had the 
need to adapt to this new format and revealed the 
need to incorporate contemporary methodologies 
in order to offer conditions for explanatory 
learning and boost student leadership in Higher 
Education. 
KEYWORDS: Digital Culture. Meaningful 
Learning. College Education POST-COVID-19.

1 |  INTRODUÇÃO
A crise causada pela pandemia da 
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COVID-19 levou a escolas de todos os níveis de ensino a migrarem da modalidade 
presencial para o ensino remoto, em regime especial de contingência, como medidas 
para evitar o contágio da doença. Tal regime apresentou aulas totalmente mediadas por 
tecnologia, com momentos síncronos e assíncronos, levando a uma ruptura brusca na 
forma de ensino, em especial o Ensino Superior. 

Esta demanda levou professores e alunos a novas práticas educacionais, trazendo 
inúmeros desafios, em especial no que se refere a incorporação de cultura digital nas 
práticas educacionais na educação universitária. Este artigo tem por objetivo discutir 
alguns resultados da pesquisa intitulada “Quarentena Covid19: percepção de alunos sobre 
sua aprendizagem” (2020) pelo grupo GEICS - Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre 
Currículo e Sociedade, que contou com a participação de estudantes de todo o território 
nacional. A pesquisa revelou que esta ruptura nos modelos de ensino exigiu do estudante 
uma maior autonomia e protagonismo em seus estudos. 

Tais aspectos nos levam a alguns questionamentos que pretendemos aprofundar 
neste estudo: como a cultura digital pode impactar no processo de aprendizagem do 
adulto? E ainda, como podemos criar condições para o desenvolvimento da autonomia e 
da aprendizagem significativa do estudante universitário após o impacto da COVID-19 na 
estrutura e oferta das aulas? Que caminhos podemos propor para incorporar cultura digital 
e metodologias de ensino que impulsionem o protagonismo estudantil? 

Para isso, a seguir discutiremos algumas características do aluno do século XXI, 
seu perfil e as possibilidades de novas formas de aprender e ensinar mais condizentes às 
demandas contemporâneas, ainda mais marcadas pelo impacto da COVID-19 em nossas 
vidas e vivencias educacionais. 

1.1 O aluno do século XXI: novas formas de aprender com o uso de tecnologia 
digital 

O foco dessa pesquisa está direcionado ao estudante universitário, que é constituído 
de jovens que estão entre as gerações dos chamados “nativos digitais” e “imigrantes 
digitais”, sendo a primeira composta por pessoas nascidas após o ano de 2000. Portanto, 
cresceram dentro de um ambiente tecnológico, no qual, segundo Bannell et al (2017, p.103), 
“se deparam cotidianamente com um fluxo caótico de informações, que esses ‘dispositivos 
intelectuais’ concretizam em documentos, programas, possibilidades de compartilhamento”. 

Segundo o autor, uma vez relacionados com a construção do saber podem contribuir 
ao que pode ser definido como inteligência coletiva (LÉVY, 1999), inteligência essa, 
sendo importante frisar, que não se constrói espontaneamente e com o simples contato 
com os recursos tecnológicos, mas sim indicam ser “possível construir novos modelos 
de aprendizagens, personalizadas e coletivas, que contribuam para a aquisição de 
conhecimentos” (BANNELL et al, 2017, p. 103). 

É possível identificar que o jovem estudante contemporâneo, tem à disposição 
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vários recursos multimídias, softwares de interação e de produção própria de conteúdos 
diversificados, entretanto ainda está pouco habituado a utilizar essa potencialidade no 
âmbito educacional. Isto porque, não há uma incidência do uso de tecnologias incorporada à 
cultura escolar, em especial universitária na construção do saber acadêmico, desfrutando-o 
somente em momentos de lazer e entretenimento. Tal circunstância, obviamente cria uma 
lacuna entre a vivência da cultura digital e o seu processo de aprendizado. 

Neste sentido, é importante valorizarmos as possibilidades que a formação do 
ciberespaço ou cibermundo, como foi denominado, possibilite a existência das linguagens 
“num único espaço virtual que favoreceria o acesso à informação a milhões de pessoas em 
tempo real e em qualquer lugar do mundo” (LOPES, 2018, p. 38). A autora ainda discute 
como a ideia de termos um espaço que cria um “fluxo de vida” a partir de uma metáfora em 
que se pode navegar ou sobrevoar esse espaço virtual. 

Podemos compreender então, que a partir dessa nova forma de sociabilidade, 
uma nova cultura surge a partir do virtual que impactará, de forma veloz 
como nunca antes, as culturas e as comunicações mediadas por tecnologias 
digitais. Outra marca da forma ciber, aponta Lemos (2005) é o estabelecimento 
de uma dimensão que mantém uma relação complexa entre os conteúdos e 
a vida social. Segundo Pierre Lévy (2004), a cibercultura é uma nova forma 
de cultura que permitiu o prolongamento e evolução da linguagem. (LOPES, 
2018, p. 39).

Nesta perspectiva, o conhecimento deve partir do básico ao abstrato, como uma 
via única a ser percorrida; a imobilidade do indivíduo, a pessoa deve estar sentada, inerte, 
dentro de um ambiente fechado. Ainda, deve-se preservar o silencio, para uma melhor 
assimilação do conteúdo. Situações como essas estão cada vez mais longínquas do 
cotidiano dos jovens estudantes, no qual a comunicação e a passagem de momentos de 
atenção profunda e hiperatenção1 são contínuas e ininterruptas. 

O convívio escolar mediado por tecnologia inaugura a possibilidade de se promover 
um processo de desenvolvimento de autonomia do estudante. Para tanto, é importante que 
sejam criadas condições para uma aprendizagem significativa. 

1.2 Aprendizagem significativa: condições para o desenvolvimento da 
autonomia universitária

A partir da contextualização inicial abordaremos alguns aspectos da Teoria da 
Aprendizagem Significativa por considerar que esta abordagem é condizente com as 
necessidades contemporâneas e com as possibilidades em que a cultura digital pode ser 
incorporada e possa impulsionar novas práticas educacionais e motivar estudantes a uma 
autônoma e significativa. 

Segundo Moreira (2001), para que o aluno possa atingir a aprendizagem 

1 A hiperatenção é a atenção distribuída entre diferentes objetos e estímulos ao mesmo tempo, o que se apresenta 
como inadequada à organização do pensamento. Esta “pulveriza” a atenção e, portanto, a capacidade de concentração. 
(BANNELL et al, 2017, p. 71).
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significativa, é necessário um resgate dos seus conhecimentos prévios, denominado de 
subsunçores, sobre o tema a ser abordado. A aprendizagem passa a ter significado, pois o 
novo conhecimento se relacionará com os subsunçores, criando assim um conhecimento 
personalizado que terá elementos já conhecidos pelo estudante e ressignificados pelas 
novas teorias que o estimulam a uma constante busca por novos conhecimentos sobre 
aquela temática.

Para que esse processo de aprendizagem significativa aconteça, e assim se 
possa principiar movimentos que favoreçam a autonomia estudantil, é necessária uma 
predisposição do aluno, ou seja, é necessário que haja vontade e “que o sujeito faça um 
esforço deliberado para relacionar de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária o 
novo conhecimento (potencialmente significativo) a sua estrutura cognitiva” (MOREIRA, 
2001, p. 21). 

A pré-disposição para aprender é um fator importante para que o aluno universitário 
se veja como protagonista no seu processo de aprendizagem. Porém, em consequência 
da situação de pandemia, as formas habituais de aprendizagem tiveram uma ruptura, o 
isolamento social instaurou um novo formato de comunicação e educação, o que gerou 
forte sentimento de incerteza quanto ao futuro. 

Com a pandemia da Covid-19 e migração para o ensino remoto os sistemas de 
ensino foram modificados e os estudantes foram desafiados a uma nova forma de estudar 
que envolve não só a presença física ou remota do professor, mas também, do uso de 
recursos e materiais que apoiam os processos de aprendizagem mediados por tecnologia. 

Moreira (2001) aponta que a importância do material didático é fundamental, 
especialmente sobre a intencionalidade pedagógica na proposição e uso destes, pois, 

os significados não estão nos materiais educativos. Eles estão nos alunos, 
nos professores, nos autores. Os materiais são apenas potencialmente 
significativos. E isso implica que tenham significado lógico e que os aprendizes 
tenham conhecimentos prévios especificamente relevantes (MOREIRA, 2001, 
p. 19).

É relevante identificar a necessidade de promover a autonomia do estudante 
universitário, já que as demandas da sociedade exigem profissionais cada vez mais 
conscientes e empoderados de competências, habilidades e saberes que vão para além 
dos conteúdos acadêmicos de uma carreira. 

Podemos compreender que, conforme aponta Saviani: 

acredita-se que sua prática nas escolas pode tornar os alunos mais 
autônomos, sem ficarem presos à memorização de textos, pode contribuir 
para o desenvolvimento da capacidade de julgamento, pode levá-los a um 
domínio maior da linguagem, contribuindo assim para o desenvolvimento 
econômico e social, função explicitamente atribuída à escola primária. 
(SAVIANI, 2014, p. 163).

Torna-se emergente pensar em estratégias pedagógicas que possam criar condições 
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para o desenvolvimento da autonomia de estudantes e de uma aprendizagem significativa, 
uma vez que as novas demandas educacionais, impulsionadas pela ruptura e incorporação 
de educação mediada por tecnologia acelerou um movimento necessário de renovação das 
práticas pedagógicas no ensino superior.

1.3 Autonomia estudantil: metodologias contemporâneas para novos 
percursos educacionais pós-pandemia COVID-19

A promoção da autonomia estudantil pode ser potencializada pelo docente, no 
ensino superior, quando se adotam estratégias e metodologias que promovam uma 
aprendizagem ativa. Estas devem ter como objetivo a criação de condições para uma 
aprendizagem significativa, ou seja, com significado para o aluno, de forma que ele se 
perceba participante de seu processo de aprendizagem. 

Considerando a constituição de um regime excepcional no ensino, em que as aulas 
presenciais foram abruptamente transferidas para o ambiente virtual, a pandemia acelerou 
a necessidade de integralização de tecnologias nas práticas educacionais. A aprendizagem 
híbrida surge como abordagem muito condizente com as demandas apresentadas a partir 
desse novo contexto. 

Esse termo se refere ao uso de diferentes ambientes para o ensino, seja ele 
presencial ou virtual, no qual é possível destacar 

a flexibilidade, a mistura e compartilhamento de espaços, tempos, atividades, 
materiais, técnicas e tecnologias que compõem esse processo ativo. Híbrido, 
hoje, tem uma mediação tecnológica forte: físico-digital, móvel, ubíquo, 
realidade física e aumentada, que trazem inúmeras possibilidades de 
combinações, arranjos, itinerários, atividades. (MORAN, 2018, p. 4).

A essa ideia, podemos associar ao pensamento de Saviani que aponta ser necessário 
propor passos metodológicos que garantam que o ato de pensar torne-se experiência, de 
forma que os métodos de ensinar e aprender devem estimular e promover a reflexão e o 
pensamento. Para o autor, a “aplicação é que vai garantir-lhes pleno significado, investindo 
aí contra a artificialidade dos conhecimentos tradicionalmente adquiridos na escolarização” 
(SAVIANI, 2014, p. 179). 

E o desafio para o professor é encontrar ambientes ricos de oportunidades, de 
modo que o aluno deve estar no centro do processo de aprendizagem. Deve-se pensar 
numa integração entre universidade-currículo-docente, para que o aluno atinja a almejada 
aprendizagem significativa. 

1.4 O professor e o aluno: novas relações por meio da mediação por tecnologia 
A relação professor-aluno nasce muito antes do momento do encontro efetivo entre 

as partes, mas está presente desde o planejamento das atividades, que deve contemplar 
a afetividade criada no ambiente de sala de aula, seja em ambiente presencial, mas 
especialmente em ambientes virtuais e no ensino on-line. 
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A comunicação, em especial a mediada por tecnologia deve levar em conta a 
afetividade nas relações professor-aluno, visto que as emoções impactam no processo de 
aprendizagem do estudante e o meio, como nos apresenta Wallon (1975) em sua teoria do 
desenvolvimento, impacta na constituição do sujeito. 

As pontes de comunicação entre professor-aluno, que irão desembocar na relação 
que será estabelecida entre esses interlocutores, podem ser exploradas e desenvolvidas 
através das tecnologias digitais, em especial quando essa comunicação virtual é o principal, 
quando não a única forma de se estabelecer processos de aprendizagem. Neste ambiente 
é possível, por meio dos artefatos tecnológicos criar espaços de diálogo em que as palavras 
vão adquirir novos significados e admitir novos modelos de construção de conhecimento 
baseado na troca mútua entre professores e estuandes, atuando de forma colaborativa. 
(Bannell et al, 2017). 

A relação professor-aluno está cercada de muitos elementos, próprios da esfera 
acadêmica e docente, como a mediação docente, a participação efetiva e igualitária do 
professor-aluno, o planejamento de atividades, a comunicação/interação através de 
tecnologias digitais, elementos esses que podem potencializar, interferir, auxiliar no 
processo do desenvolvimento da autonomia do aluno. Cuidar desta relação, com atenção 
ao planejamento e a criação de oportunidades para que esta relação se estabeleça em 
vários formatos serão, provavelmente, o modo mais eficiente de transpor a realidade 
discente ao dia a dia da sala de aula.

1.5 A pesquisa Quarentena COVID-19: cultura digital, autonomia e relação-
professor aluno no Ensino Superior

A pesquisa “Quarentena COVID19: percepção de alunos sobre sua aprendizagem2”, 
foi realizada pelo Grupo GEICS/CNPq e a coleta de dados foi feita por meio de um formulário 
eletrônico, no período de abril a junho de 2020, com 60 questões relacionadas a vários 
aspectos de sua vivência acadêmica, após a migração do ensino presencial para o ensino 
remoto. A pesquisa obteve 723 respondentes brasileiros universitários de instituições 
privadas e públicas. 

A pesquisa revelou que o perfil dos estudantes é constituído por 76% com idade 
entre 18 e 30 anos, ou seja, trata-se de adultos que são nativos digitais e imigrantes digitais. 
A pesquisa revelou, ainda que, 54% dos respondentes nunca tinham tido experiência com 
aulas ou recursos on-line ou educação a distância antes da quarentena. 

A análise apresenta um recorte no que se refere às questões sobre a percepção do 
estudante sobre sua experiência de autonomia, metodologias utilizadas pelos professores 
e a relação professor-aluno durante o período da pandemia. Foram selecionadas 17 
questões, cujas discussões e resultados serão aprofundados, buscando dialogar com o 
referencial teórico abordado. Estas foram sistematizadas em 3 categorias apresentadas no 

2 Quarentena covid19: a percepção de alunos sobre sua aprendizagem, GEICS, 2020, São Paulo. CAAE: 
30762720.2.0000.0084
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quadro a seguir. 

Categoria Questão 
Autonomia do 
estudante

QE_36 Qual(is) a(s) razão(ões) de você não participar de algumas ou de todas 
as aulas?
QE_59 Você está aproveitando as aulas on-line com novas aprendizagens?
QE_77 Tirando as dificuldades sociais e afetivas em relação à Covid-19, você 
viu vantagens no uso da educação on-line? Quais?
QE_78 E desvantagens? Quais? (Cite ao menos duas)

Metodologias 
Utilizadas pelos 
professores

QE_44 Quais plataformas de ensino-aprendizagem vêm sendo utilizados nos 
cursos e disciplinas que estão sendo ofertadas?
QE_45 Quais formatos de conteúdo os professores utilizam para ministrar 
suas aulas?
QE_46 Que atividades têm sido propostas?
QE_53 Durante a realização de uma videoconferência, os professores 
utilizam algum recurso adicional de interação?
QE_54 Durante a realização de uma videoconferência, quais recursos 
adicionais de interação seus professores usam?
QE_58 Quais métodos de avaliação estão sendo utilizados?
QE_64 Você considera que essa experiência irá mudar as aulas presenciais 
ao retornarmos da quarentena?
QE_72 Sabemos que, diante da emergência, muitos professores estão 
utilizando esses espaços virtuais pela primeira vez. Como você tem percebido 
a atuação de seus professores?

Relação professor 
aluno

QE_83 Você aproveita o chat para tirar dúvidas ou fazer comentários 
relativos à aula?
QE_63 Em relação ao seu aproveitamento, qual sensação melhor descreve 
seu momento?
QE_74 Quando você tem alguma dificuldade nos ambientes virtuais de 
aprendizagem e/ou com as tecnologias e recursos utilizados, você busca ajuda:
QE_75 Você percebe grandes mudanças na forma e no comportamento dos 
professores entre o ensino presencial e o on-line?

Fonte: Criado pelos autores.

2 |  DISCUSSÃO E RESULTADOS
Na primeira categoria de questões que trata sobre a percepção do aluno na 

experiência de aprendizagem autônoma, verifica-se que os estudantes tiveram muita 
dificuldade em organizar sua rotina de estudo a partir da migração do ensino presencial 
para o ensino remoto. Os resultados retratam na questão QE_36 que em 45,2% dos casos, 
os estudantes não conseguiram organizar a sua rotina e que, em 27,8% dos casos, embora 
tenha os recursos tecnológicos necessários, declararam que não se adaptam a eles. Este 
fato nos leva a refletir sobre como a cultura digital ainda não está integrada a cultura escolar 
vigente. 

Entretanto, denota-se que nas respostas da questão QE_59, em 42,6% dos alunos 
estão conseguindo realizar e participar de todas as atividades e em 33,6% dos alunos estão 
conseguindo realizar somente uma parte das atividades obrigatórias.

Estes dados, quando associados com as respostas dadas na questão QE_77, 
apresentam uma certa contradição, já que os alunos afirmam que “Ter a aula disponível 
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para ser consultada a qualquer hora do dia o que causa uma flexibilidade de horário”, 
e ainda que “Aprimorar meus conhecimentos sobre a tecnologia e diminuir a correria 
do deslocamento até a universidade”. Podemos observar que ao mesmo tempo em que 
percebem a flexibilidade e potência que os recursos digitais trazem, apresentaram grande 
dificuldade em organizar a rotina. Isso nos leva a refletir que lhes faltam uma postura 
autônoma para lidar com as várias possibilidades que este momento trouxe, que exige mais 
do que uma passividade que é comum aos processos de aprendizagem no presencial. Este 
se apresenta, ainda, como focado na performance do professor. 

Já as respostas da questão QE_78 apontaram sobre a capacidade de concentração 
e necessidade de interação. A teoria de Ausubel (2001) impõe como condição para a 
aprendizagem significativa a disposição para o aprendizado e, ainda Bannell et al (2017) se 
refere ao fenômeno da hiperatenção como prejudicial aos processos cognitivos. Nos relatos 
observamos: “Distração e alta demanda de atividades, necessita de uma organização e 
responsabilidade pessoal” (GEICS, 2020, dados qualitativos da pesquisa). 

Percebe-se nesses primeiros resultados da pesquisa que a autonomia do aluno, 
mesmo com toda a disponibilidade de recursos tecnológicos e com relatos de flexibilidade de 
tempo disponível, não estava sendo exercida. A dificuldade em atuar de forma protagonista, 
de interagir com os recursos digitais, comum à vivência cotidiana, foi identificada na forma 
como os estudantes relatam sua dificuldade em organizar sua rotina de estudos e, ainda 
alicerçada na figura do professor como fonte de conhecimento.

Para discutir a segunda categoria, metodologias e/ou estratégias utilizadas 
pelos docentes, durante as aulas no período de quarentena surgem dá pistas sobre as 
necessidades de renovar as práticas pedagógicas, em especial após a ruptura causada 
pela pandemia da COVID-19. 

Verifica-se na questão QE_44 que em 67% o Moodle foi a plataforma utilizada 
pelos docentes como Ambiente Virtual de Aprendizagem. Em segundo lugar, com 
40,6% foi elencado o uso de App Mensagem, WhatsApp, Messenger. Esta informação 
revela dois meios distintos de interação com os alunos, sendo um deles uma plataforma 
institucionalizada e reconhecida para o seu fim educacional, e outra uma plataforma de 
interação largamente utilizada na comunicação informal na contemporaneidade. Esse dado 
apresenta a necessidade de interação e de comunicação instantânea com os estudantes 
por meio de um recurso que seja mais condizente com a linguagem cotidiana do estudante. 

Por sua vez, os formatos de conteúdo mais utilizados, verificados na questão QE_45 
foram em 78,7% textos avulsos PDF, Word, seguidos por 75,2% Power Point e 68,7% 
por vídeos. Dados que são complementados na questão QE_46, em que as atividades 
mais propostas pelos docentes são em 65,2% exercícios, seguidos em 50,4% por fórum 
de debates e discussões e por 43,9% com a redação de textos. Demonstram pouca 
diversificação de recursos interativos e mais próximo a uma transposição dos momentos 
presenciais. Não é possível identificar o uso efetivo de metodologias ativas que impulsionem 
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o protagonista do aluno e o desenvolvimento de sua autonomia de aprendizagem. 
No que se refere a questões mais focadas ao uso das metodologias e/ou estratégias 

em videoconferências, na questão QE_53, que trata sobre a utilização de recurso adicional 
de interação pelo docente, em 41,8% são poucos docentes que utilizam, seguidos por 
35,3% de resposta no qual muitos docentes lançam mão desta possibilidade. Quando 
o questionamento é mais específico sobre quais estratégias, como na questão QE_54, 
verifica-se o uso de recursos adicionais de interação em videoconferência como o mural 
colaborativo em 33,3% e do Mentimeter em 26%.

Outro ponto que pode indicar sobre os caminhos traçados pelos docentes 
nesse período de aulas remotas são os métodos avaliativos utilizados. Na pesquisa 
demonstram, sob a questão QE_58, que 88,4% foram avaliados através de avaliação de 
trabalhos, relatórios, tarefas ou exercícios postados, tendo o segundo mais sinalizado os 
questionários ou provas on-line em 58,7%, seguidos por 35,1% de avaliação de seminários 
ou semelhantes.

Na questão QE_64 quando se questiona “Você considera que essa experiência 
irá mudar as aulas presenciais ao retornarmos da quarentena?” Verifica-se que 18,9% 
considera que haverá mudança com maior uso de tecnologia e 43,9% considera que talvez 
alguns professores se apropriem dos novos recursos. Isto revela que há uma percepção, 
mesmo com certa insegurança de que haverá mudanças no contexto educacional superior 
no ensino presencial. Ao mesmo tempo um índice expressivo de 21,9% considera que não, 
tudo voltará ao que era antes da quarentena. É aqui que se encontra a necessidade de 
repensar caminhos e incorporar novas práticas para a integralização efetiva de tecnologias 
às práticas docentes. 

Ao analisar a categoria que trata da percepção dos estudantes quanto a atuação 
dos professores, têm-se na questão QE_72 o reconhecimento de 67,6% dos alunos sobre 
a atuação de seus professores interessados e buscando alternativas para ensinar, inclusive 
descobrindo e testando novos recursos, 18,2% com domínio da situação e da tecnologia 
utilizando vários recursos e na outra ponta 23,3% dos alunos perceberam os docentes 
inseguros dentro dos ambientes virtuais. Nesta questão era possível assinalar mais de 
uma alternativa. Observa-se que a ruptura imposta pela pandemia mobilizou professores 
a buscarem alternativas para sua atuação e percebe-se a possibilidade de uma renovação 
de tais práticas a partir da incorporação de novos recursos e metodologias às suas aulas. 

Contudo, as estratégias e recursos utilizados no ambiente virtual ainda estão 
fortemente ligados a um estilo de aula mais tradicional, sendo necessários movimentos de 
incorporação e uso de recursos tecnologias nas práticas educacionais a serem propostas 
pelos docentes. 

Vê-se, pois, a necessidade de exploração tecnologias e metodologias inovadoras 
para avançar, a partir da ruptura e da utilização de recursos tecnológicos de forma 
compulsória para uma adaptação, ressignificação e incorporação efetiva de tais recursos 
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de forma intencional, o que permitirá a integração efetiva das tecnologias nas práticas 
educacionais, em especial no ensino superior. 

Na terceira categorização das questões realizadas, observamos como se deu 
a comunicação e a interação entre professor-aluno no ambiente de aulas remotas. A 
questão QE_83, que indaga se o aluno aproveita o chat para tirar dúvida relativos à aula, 
apresenta o resultado de que 45,5% “sim, às vezes” e seguidos de 43,6% respondeu 
que “sim, sempre”. Percebe-se que este recurso se tornou muito potente nas relações 
estabelecidas neste momento entre professores e alunos. 

Contudo, a afetividade nos ambientes virtuais impacta os processos de 
aprendizagem e engajam os estudantes. Estes estavam acostumados com a presença 
física dos professores em ambiente de sala de aula. Assim, mesmo utilizando-se do chat na 
aula, vide questão de número QE_63, verifica-se que em relação ao seu aproveitamento, a 
sensação que melhor os descreveu primeiramente foi de diminuição do seu aproveitamento 
e o sentimento de falta de diálogo com os professores em 28,1%, seguidos por 22,6% que 
apontam a mesma diminuição de aproveitamento e sentimento de falta de diálogo com 
relação aos seus colegas, o que nos leva a concluir sobre a importância de se explorar as 
comunicações, mediadas por tecnologia ou não com intencionalidade. 

Identifica-se ainda, que os estudantes pouco recorreram aos professores em 
momentos de dificuldades no ambiente virtual, pois a questão QE_74 relevou que 73,1% 
buscam ajuda com os colegas de turma, seguidos por 39,7% buscam ajuda nos tutoriais na 
internet e por último com o professor em 33,7%.

Vale uma reflexão sobre como esta relação entre professor-aluno é estabelecida no 
momento virtual e nos impulsiona a pensar em caminhos que possam estabelecer diálogos 
e aprendizagens coletivas e colaborativas em que o professor é o mediador e facilitador 
das interações do grupo. 

Por fim, a questão QE_73 que indaga se o aluno percebe grandes mudanças na 
forma e no comportamento dos professores entre o ensino presencial e o on-line, aponta 
que 42,6% percebe sim que o professor mudou a postura em alguns aspectos e que 38,8% 
dos alunos não percebe, pois o professor age da mesma forma em qualquer um dos 
ambientes.

A pesquisa revela uma mudança na forma e no comportamento dos professores em 
ambiente mediado por tecnologia, mas também apresenta desafios a serem superados, uma 
vez que as narrativas vivenciadas socialmente pelos estudantes devem ser consideradas 
em sua vivência acadêmica e escolar. 

Percebe-se a necessidade de tempo para que as situações vivenciadas neste 
momento de ruptura possam impulsionar uma mudança de mentalidade em que 
professores e alunos possam incorporar a cultura digital nas formas de aprender e ensinar 
para promover uma integração efetiva do uso de tecnologias com intencionalidade nos 
processos de aprendizagem. 
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3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta análise buscou apreender aspectos relevantes da Cultura Digital nas práticas 

educacionais do ensino superior, em especial, a partir do impacto que a pandemia da 
COVID-19 ocasionou na oferta de aulas que migraram do presencial para o remoto. 

Abordou-se o perfil do aluno do século XXI e sua relação com a cultura digital nos 
processos de aprendizagem e a teoria da aprendizagem significativa foi apontada como 
abordagem condizente com as necessidades da atualidade. Foi discutido como estratégias 
metodológicas que podem impulsionar o desenvolvimento de tais práticas, aliadas às 
relações professor-aluno e no desenvolvimento da autonomia do estudante. 

Foram criadas três categorias de análise, a saber Autonomia do estudante, 
Metodologias Utilizadas pelos Professores e Relação professor-aluno em que foram 
discutidos os resultados da pesquisa, limites e possibilidades para incorporação de cultura 
digital nas práticas educacionais do ensino superior. 

Esta discussão revelou sinais de mudanças que carecem de especial atenção e 
mobilização para avanços sobre novas possibilidades de estratégias que promovam a 
autonomia do estudante para uma aprendizagem significativa. 
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