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APRESENTAÇÃO
Ao pensar a sociedade da informação, num mundo em que o desenvolvimento das 

tecnologias ocorre numa velocidade espantosa, verificamos que não temos mais como 
protelar a percepção de que estamos imersos na era digital. Sabemos que a educação 
está intrinsecamente  ligada a este processo, e para pensá-la, necessitamos refletir sobre 
as características centrais que embasam as relações entre tecnologia, escola e sociedade.

Pensar essas novas relações na contemporaneidade interpõe um grande desafio 
às instituições escolares. Parte-se da necessidade de mediar diálogos entre imigrantes e 
nativos digitais, propondo práticas pedagógicas que envolvam novas linguagens e todos 
os tipos de tecnologias.

Vivemos com uma geração hiperconectada. Assim, é urgente compreender que 
o sujeito “ [...] não é uma inscrição localizável, mas um ponto de conexão na rede [...]” 
(SIBILIA, 2012, p. 177), e que a geração que está na escola é o retrato dos tempos que 
mudam (BAUMANN; LEONCINE, 2018).

Esta obra objetiva levar o leitor a navegar pelas águas do conhecimento. Cada 
capítulo deste e-book destaca importantes contribuições para as discussões que envolvem 
o momento vivido pelas escolas, seus profissionais e estudantes durante a pandemia em 
2020/2021. No decorrer das linhas o leitor encontrará pesquisas científicas, discussões, 
narrativas, projetos e propostas que abordam  o uso das tecnologias, o ensino remoto, a 
educação a distância, as metodologias ativas, o uso de aplicativos, dentre outros.

Com o intuito de promover a circulação desses saberes produzidos pelos vários 
pesquisadores, parte-se do desafio de pensar a intencionalidade da arquitetura atual 
da escola, e sua influência na relação que os usuários estabelecem com tais espaços. 
Visto que, ao viver uma inesperada pandemia, foi preciso apreender novos caminhos 
para reconfigurar a prática pedagógica. Os autores, com seus textos, deixam em cada 
página, reflexões possíveis e construções necessárias instigando tensionar dificuldades 
e apontar as potencialidades encontradas nos mais variados espaços em que foram 
vivenciadas as aulas remotas. Bem como, a influência das tecnologias no processo de 
ensino-aprendizagem nas atividades não presenciais.

Diante dessas considerações, convidamos cada um e cada uma, a seu modo, a 
mergulhar nestes textos para descobrir a beleza da construção coletiva de importantes 
saberes, reflexos da experiência única de cada sujeito autor. 

Mais do que nunca, é fundamental repensar a educação no coletivo. Romper com 
a lógica da linearidade e da transmissão do conhecimento abre as portas para que as 
novas formas de ensinar e aprender sejam reconfiguradas e ressignificadas pelo uso 
das tecnologias. Mais do que isso, a relação educação e tecnologia precisa incorporar 
significados, sentimentos e emoções.
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RESUMO: O Ensino a Distância (EaD) é 
usado para identificar a categoria educacional 
que ocorreu em um ambiente virtual, sem 
a necessidade de presença física  para o 
processo de aprendizagem. A aplicação de 
novas tecnologias na educação a distância 
(EaD), especialmente aquelas relacionadas 
à Internet, em todo o mundo, as instituições 
educacionais estão na busca de informar e 
apoiar essa verdadeira revolução educacional 
que vem ganhando um novo cenário. A chamada 
educação on-line desafia os modelos tradicionais 
de ensino para repensar suas formas de ensino/
aprendizagem. Em 2019, Com a suspensão das 
aulas presenciais causadas pelo isolamento 
social ocasionado pela pandemia do novo 
coronavírus, o Ministério da Educação autorizou 
o funcionamento dos cursos presenciais 
passando a ser ofertados na educação a 
distância até que a situação seja normalizada 
no país, desde a educação infantil até o ensino 
superior. Com isso, o estudo tem como finalidade 
apontar as dificuldades apresentadas pelos 
alunos universitários durante o período de aulas 



 
Educação: Diálogos convergentes e articulação interdisciplinar 3 Capítulo 8 80

remotas. Trata-se de um relato de experiência relacionado a uma vivência universitária, em 
uma instituição de ensino superior, localizada no município de Mossoró, no estado do Rio 
Grande do Norte, no período de abril de 2020 a março de 2021. Foi possível observar que o 
ensino EaD no cenário atual de pandemia contribui para o surgimento de diversas dificuldades 
de aprendizado e de concentração, assim como a sobrecarga de atividades e exercícios que 
são passados, um ponto que merece destaque nas identificações dos desafios no processo 
de ensino e aprendizagem é a ausência de um local adequado para estudo e acompanhar 
as aulas. Quando relacionado ao tempo de utilização de equipamentos tecnológicos como 
é o caso do computador as queixas mais comuns são dor de cabeça, e as mudanças na 
qualidade do sono e dores nas costas levando em consideração que o espaço de descanso 
de muitos alunos se tornou o seu espaço de estudo de forma contínua, potencializando as 
necessidades apresentadas por alguns alunos como é o caso dos portadores de dislexia. 
Sendo assim conclui que se faz necessário uma maior interação professor x aluno, pautada 
nos uso de metodologias que tornem o aluno protagonista da situação, minimizando assim 
grandes gargalos que vem sendo responsáveis pela ausência dos alunos no ensino remoto.
PALAVRAS - CHAVE:  Desafios. Educação à distância. Pandemia. 

DISTANCE EDUCATION IN TIMES OF PANDEMIC IN RIO GRANDE DO NORTE 
STATE: AN EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: Distance Education (DL) used to identify the educational category that took 
place in a virtual environment, without the need for physical presence for the learning process. 
The application of new technologies in distance education (DL), especially those related to 
the Internet, all over the world, educational institutions are seeking to inform and support this 
true educational revolution that is gaining a new scenario. The so-called online education 
challenges the traditional teaching models to rethink their ways of teaching/learning. In 
2019, With the suspension of in-person classes caused by the social isolation caused by the 
new coronavirus pandemic, the Ministry of Education authorized the operation of in-person 
courses starting to be offered in distance education until the situation is normalized in the 
country, from early childhood education to higher education. Thus, this study aims to point 
out the difficulties presented by college students during the period of remote classes. This is 
an experience report related to a university experience, in an institution of higher education, 
located in the city of Mossoró, in the state of Rio Grande do Norte, in the period from April 
2020 to March 2021. It was possible to observe that EaD teaching in the current pandemic 
scenario contributes to the emergence of several learning and concentration difficulties, as 
well as the overload of activities and exercises that are passed, a point that deserves to 
be highlighted in the identification of challenges in the teaching and learning process is the 
absence of an adequate place to study and follow the classes. When related to the time of use 
of technological equipment such as computers, the most common complaints are headaches, 
changes in sleep quality, and back pain, taking into consideration that the resting space of 
many students has become their continuous study space, increasing the needs presented 
by some students, such as those with dyslexia. Thus, we conclude that a greater interaction 
between teacher and student is necessary, based on the use of methodologies that make the 
student the protagonist of the situation, thus minimizing the major bottlenecks that have been 
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responsible for the absence of students in remote education.
KEYWORDS: Challenges. Distance education. Pandemic. 

1 |  INTRODUÇÃO
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informada 

de uma suspeita de epidemia de pneumonia em uma pequena cidade chamada Wuhan 
(província de Hubei) na China. O vírus foi causado por um coronavírus SARS-CoV-2 
recém-descoberto. A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que causa essa doença, 
é chamada de Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19).

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS listou o caso como uma importante emergência 
internacional de saúde pública (ESPII) e tomou medidas de resposta imediata para conter 
a propagação do vírus com alta capacidade de transmissão. Em 11 de março de 2020, 
a Organização Mundial da Saúde classificou a situação do SARS-COV-2 como uma 
pandemia, que mudou o estilo de vida de bilhões de pessoas no mundo, testando vários 
departamentos, principalmente o departamento de educação (BASTOS; OPAS / OMS, 
2020).

Para conter a disseminação do novo coronavírus, uma série de ações foram tomadas, 
incluindo a suspensão aulas, eventos, espaços de concentração de grupos presenciais 
destinados a manter o distanciamento social, que afeta diretamente mais de 1,5 bilhão de 
alunos e aproximadamente 64 milhões de professores em todo o mundo (ONU, 2020a).

No Brasil não foi diferente, as suspensões das aulas presenciais foram necessárias 
(JOWSEY et al., 2020), desde então os alunos e  professores têm sofrido com as mudanças 
repentinas ocorridas pelas medidas adotadas.

A situação provocada pela pandemia fez com que os gestores universitários 
implementa-se as disposições preconizadas pelo Decreto do Ministério da Educação n.º 
345/2020, que autoriza a substituição dos cursos presenciais a decorrer em circunstâncias 
especiais, através da utilização de meios de informação e comunicação, continuar neste 
semestre e, assim, estender o ano letivo (JOWSEY et al., 2020). Portanto, considerando que 
o espaço de descanso de muitos alunos se tornará seu espaço de aprendizagem, alunos 
e professores enfrentam desafios para aprender a utilizar as tecnologias de informação e 
comunicação no modelo de EaD (EaD).

Embora seja necessário dar continuidade ao ano letivo e levar em conta o tripé 
para ensino, pesquisa e promoção universitária, visto que precisam lidar com atividades 
familiares, os alunos precisam se adaptar e se adaptar ao cotidiano em casa. Esse histórico 
também mostra que, considerando que sua formação não inclui o uso de tecnologia 
digital, e para manter a qualidade do ensino, atualizações e treinamentos são necessários 
(GONZALEZ et al., 2020, KIM et al., 2020).

Com isso, o estudo tem como finalidade relatar as dificuldades apresentadas durante 
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o período de aulas remotas no cenário universitário. 

2 |  METODOLOGIA
Tipo de estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com abordagem qualitativa, 

que consistiu em descrever a vivência universitária, em uma instituição de ensino superior, 
localizada no município de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, no período de abril 
de 2020 a março de 2021.

3 |  RESULTADOS
Foi possível observar que o ensino EaD no cenário atual de pandemia contribui para 

o surgimento de diversas dificuldades de aprendizado e de concentração, assim como a 
sobrecarga de atividades e exercícios que são passados, um ponto que merece destaque 
nas identificações dos desafios no processo de ensino e aprendizagem é a ausência de um 
local adequado para estudo e acompanhar as aulas. 

Quando relacionado ao tempo de utilização de equipamentos tecnológicos como 
é o caso do computador as queixas mais comuns são dor de cabeça, e as mudanças na 
qualidade do sono e dores nas costas levando em consideração que o espaço de descanso 
de muitos alunos se tornou o seu espaço de estudo de forma contínua. Sendo assim se faz 
necessário uma maior interação professor x aluno, pautada nos uso de metodologias que 
tornem o aluno protagonista da situação, minimizando assim grandes gargalos que vem 
sendo responsáveis pela ausência dos alunos no ensino remoto.

Frequentemente, os alunos acabam desgastados devido à incapacidade de atingir 
os objetivos definidos pela instituição e devido a várias pressões relacionadas à tecnologia 
de processamento e ao registro em sala de aula. Pesquisas mostram que a tecnologia 
digital precisa ir além da educação bancária para disseminar conhecimento, devendo 
criar espaço de participação, diálogo e reflexão, e desenvolvimento de raciocínio crítico 
e diferenciado (MCKIMM et al., 2020). Por outro lado, outros estudos revelaram que os 
problemas dos alunos se manifestam como incerteza, estresse, ansiedade e depressão, 
levando à síndrome da fadiga.

Esse histórico mostra que, devido ao impacto da Covid-19, os estudantes 
universitários são colocados em um ambiente não propício para estudos, seja por meio de 
notícias sobre morbidade e mortalidade, seja por pressão de instituições de ensino superior 
relacionadas ao uso de tecnologia digital, somadas a sua vida conjugal, mãe e família, e 
muitos outros que lhes são conferidas (SHAW, 2020).

Portanto, as dificuldades encontradas na educação a distância podem contribuir 
para o abandono do curso de graduação por dificuldade de aprendizagem, além de recursos 
essenciais para o acompanhamento das aulas como recursos tecnológicos, internet, a falta 
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de interação com colegas e professores, o isolamento ou como ambiente inadequado vem 
favorecendo a tipos de estresses, que, juntos, levam à um défice no processo de ensino e 
aprendizagem. 
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