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APRESENTAÇÃO
Este e-book lança um olhar para a Educação, mais especificamente sobre o 

processo de ensino-aprendizagem na sociedade da informação. Os artigos que o 
compõem são reflexões que visam compreender os contornos que o ensino e seus 
componentes estabelecem entre si e com outras tessituras sociais. Trata-se, portanto, de 
uma necessária atitude crítica diante do campo em toda a sua complexidade, para mirar 
suas reconfigurações, seus atravessamentos e os sentidos que os fatos educacionais e 
outros produzem na contemporaneidade. Neste e-book apresentamos 20 capítulos de 56 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros. 

Os capítulos analisam uma pluralidade de questões, apresentando pesquisas que 
abrangem: a contribuição da leitura de clássicos para a formação de leitores críticos; 
arquivologia e ciência da informação; acompanhamento de tutor nos tempos de pandemia 
da Covid-19; prática pedagógica a partir do conteúdo escolar da revolução industrial; a 
inter-relação entre o imaginário, a afetividade e a tecnologia; tecnologias digitais para 
ensino de ciências; avaliação da metodologia de design thinking na elaboração das aulas 
de laboratório de química e bioquímica de alimentos; estratégias de ensino e métodos 
inovadores na alfabetização de adultos; empreendedorismo, interdisciplinaridade, docência: 
importância das parcerias internacionais; a formação de educadores para escolas do 
campo; como utilizar jogos educacionais digitais para estimular a aprendizagem; formação 
docente e formação cultural; modelo de aprendizagem entre pares e sua implementação 
em oficinas universitárias com suporte de TIC; implementação de um modelo preditivo; o 
uso de ferramentas tecnológicas para o ensino de biologia celular nos cursos de Ciências 
Agrárias na modalidade de ensino remoto emergencial; os momentos iniciais da trajetória 
docente de uma professora de ciências; os desafios do ensino remoto emergencial; uma 
proposta de mapeamento de conhecimentos baseada no diagnóstico da compreensão de 
conceitos biológicos fundamentais; tecnologias digitais de informação e comunicação e a 
utilização de laboratório virtual em engenharia no ensino a distância de circuitos elétricos. 
Trata-se de uma obra transdisciplinar.

Um dos objetivos deste e-book, volume 2, é continuar propondo análises e discussões 
a partir de diferentes pontos de vista: educacional, social, filosófico e literário. Como toda 
obra coletiva, esta também precisa ser lida tendo-se em consideração a diversidade e a 
riqueza específica de cada contribuição. 

Por fim, espera-se que com a composição diversa de autores e autoras, temas, 
questões, problemas, pontos de vista, perspectivas e olhares, este e-book ofereça uma 
contribuição plural e significativa.

Edwaldo Costa
André Pullig
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RESUMO: Diante dos impactos causados 
pela covid-19, falar sobre a transformação dos 
processos de ensino-aprendizagem se tornou 
inevitável, com o isolamento social e fechamento 
das unidades escolares a educação básica se 
viu a frente de inúmeras dificuldades como: falta  
de contato e localização dos responsáveis, risco 
de contágio com troca de materiais, apostilas 
e livros, falta de aparelhos eletrônicos, como 
celular e computador, falta de acesso a internet. 
Desta forma, este trabalho intui em relatar a 
experiência de um grupo de docentes que atuam 
na educação Básica do Município de Cáceres-
MT, frente à adoção do Ensino Remoto e o uso 
das Tecnologias de Informação e Comunicação 

em prol a continuidade do processo de ensino 
aprendizagem. Trata-se de um relato descritivo e 
analítico, com narrativa de relato de experiência 
de ações realizadas pelas docentes. O trabalho 
surgiu com o objetivo de demonstrar a experiência 
adotada desde o ano de 2020 até os dias 
atuais, onde as docentes incorporaram novas 
ferramentas pedagógicas em sua rotina de aula. A 
adoção dessas novas ferramentas proporcionou 
desafios e aprendizagens com pontos positivos 
e negativos à comunidade escolar, visto que a 
falta de acesso à internet, a falta de dispositivos 
entres outros aspectos dificultam o processo de 
ensino aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto 
Emergencial. Tecnologias. Aprendizagem

INTRODUÇÃO
Com a propagação em grande escala 

do vírus SARS-CoV-2 causador da doença 
denominada COVID-19, muitos países ficaram 
em situações emergenciais pois sofreram 
grandes impactos econômicos, sociais e 
educacionais. O fechamento das instituições 
de ensino transformaram de forma brusca as 
metodologias referentes ao processo de ensino 
aprendizagem. Assim as escolas passaram 
a adotar algumas ações a fim de garantir a 
continuidade do processo de aprendizagem 
dos(a) alunos(a).

Um dos pontos principais para o ensino 
remoto emergencial (ERE) é a utilização 
das Tecnologias Digitais de Informação e 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=F6ABC06C96EB026AF3FBA67D8E3D65F6
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=89A23D007AEA99C5B382BE28E221FD7E
http://lattes.cnpq.br/1084727662057089
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=02A8D0D0BFE7B16F067C0DE05AD2232A
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Comunicação (TDIC) no âmbito de ensino/aprendizagem, a globalização da comunicação 
está presente cada vez mais em nosso cotidiano, os PCNs (Parâmetros Curriculares 
Nacionais) trazem a questão da tecnologia, abordando que:

A incorporação das novas tecnologias só tem sentido se contribuir para a 
melhoria da qualidade do ensino. A presença de aparato tecnológico na sala 
de aula não garante mudanças na forma de ensinar e aprender. A tecnologia 
deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção 
de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte 
de alunos e professores. (BRASIL, 1998, p.27).

Contudo alguns estudantes e professores da rede pública não possuem acesso a 
esses instrumentos e nem a instrução necessária para a sua utilização, pois na maioria das 
vezes os estudantes da rede pública são pessoas de baixa renda, e os professores da rede 
pública municipal de acordo com o INEP possuem a menor média salarial.

Um dos maiores desafios do Ensino Remoto Emergencial recai sobre os professores, 
pois devem  adaptar os conteúdos, as dinâmicas de sala, as aulas expositivas, as avaliações. 
E para os professores dos anos iniciais ainda tem o fator de deixar os estudantes e os pais 
motivados para as aulas online e a realização das atividades.

A pretensão deste estudo é analisar quais as dificuldades encontradas pelas 
professoras em relação ao ensino remoto emergencial. Refletir sobre propostas e 
metodologias alternativas encontradas pelas professoras. Buscaremos compreender em 
nossa investigação o conceito de ensino remoto emergencial (ERE), Tecnologias digitais 
de informação e comunicação.

Para tanto, nos surge as seguintes problematizações: Quais são as dificuldades e 
desafios encontrados pelas professoras da rede pública municipal em Cáceres/MT? Qual o 
público do ensino remoto emergencial que o município atende qual o perfil socioeconômico 
dos estudantes? Os(a) professores(a) receberam capacitação necessária para atuar nessa 
modalidade? Os(a)  professores(a) receberam apoio financeiro do munícipio para custear 
internet banda larga, computador, gravações de vídeos-aulas, cenários?

METODOLOGIA
Os caminhos metodológicos para este estudo baseia-se na elaboração de um texto 

descritivo, narrativo do tipo relato de experiência, cujo o principal objetivo é relatar os 
desafios enfrentados por professares da rede básica de ensino durante a realização das 
aulas remotas.  A necessidade de descrever sobre o tema) partiu das vivencias e trocas 
entre as docentes e gestão escolar no que tange a relevância do uso das tecnologias 
como ferramenta de aprendizagem para o enfrentamento das dificuldades causadas pela 
pandemia. Para o desenvolvimento deste estudo foi realizado a observação dos relatos dos 
docentes nos grupos e nas avaliações mensais, consolidados de avaliação da participação 
dos alunos e contribuições durante os encontros online de formação continuada
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Como consequência das dificuldades enfrentadas frente ao contexto pandêmico, 

as escolas juntamente com seus pares tiveram que encontrar caminhos e soluções 
emergenciais para garantir a continuidade e interação com os estudantes, porém temos 
que ter cuidado nessa busca de soluções, especificamente no que se refere à utilização 
de TDIC para alunos da rede pública municipal da educação básica, onde, devido às 
especificidades desses estudantes, ou seja, o ensino remoto emergencial deveria vir 
acompanhado de outras medidas emergenciais.

Esses estudantes das camadas populares têm menos acesso à internet, muitas 
vezes a jornada de trabalho dos pais não coincide com os horários de estudos dos filhos, o 
que se torna um grande desafio, pois nos anos iniciais do ensino fundamental os pais devem 
estar presentes para ajudar os filhos a realizarem as atividades e até mesmo emprestar o 
celular para o filho assistir as aulas.

Em contrapartida, os estudantes com melhores situações financeiras vivem outra 
realidade, ou seja, possuem condições para uma internet de boa qualidade, notbook, 
celular próprio, possibilitando pesquisas na internet, assistem às aulas de forma síncrona 
conseguindo estar nesse espaço virtual junto ao professor e assim tirando suas dúvidas.

Aprender se tornou mais um desafio em meio à luta contra o coronavírus, com o 
Ensino Remoto Emergencial estudantes, professores e alguns funcionários não estão 
mais na instituição de ensino. Então, fica evidente que ensinar e aprender é muito mais 
complexo do que algumas pessoas imaginavam.  Estamos vivenciando novos tempos, 
novos conhecimentos e uma nova forma de educação, no ensino presencial o professor 
proibia ou restringia a utilização do celular, já no Ensino Remoto Emergencial o professor 
necessita que os estudantes tenham acesso a um celular com acesso a internet.

Tenho um celular antigo e precisei desinstalar uma série aplicativos e fotos de 
uso pessoal para conseguir adicionar os grupos de pais. Até o laptop que a 
escola me emprestou é obsoleto1. (professora 1 )

Nesse relato pode-se adicionar o estresse que os(a) professores(a) estão passando 
por terem que se adaptar ao ERE e isso acarreta mais dificuldades no processo de ensino e 
aprendizagem, o professor almeja dar o melhor de si para seus estudantes, nesse momento 
ele precisa de um bom celular, uma boa internet, uma impressora, um computador, um 
espaço adequado dentro de sua casa, tudo isso adicionado gera uma apreensão para o 
professor. 

DISCUSSÃO
Com o advento da modernidade uma nova estrutura escolar começa a se instaurar. 

De acordo com Saviani (1997), a escola começa a ser pensada como processo para a 
abolição da ignorância, mediadora para a instrução e conhecimento equacionando assim 
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o problema da marginalidade “então a escola é dirigida, pois, no grande instrumento para 
converter os súditos em cidadãos”. Não se pode deixar de mencionar que a escola como 
“direito” tem seu apogeu com a revolução francesa. 

De acordo com Rocha (2005) a escola pública mantida pelo estado surge no século 
XVIII, porém esse florescer tem um resultado histórico. Para essa autora, a idade antiga 
a educação era realizada através de atividades mútuas, aconteciam de forma livre sem 
um lugar específico, na idade média as classes abastadas pagavam mestres para ensinar 
as crianças, neste período estava em transição da propriedade comum para a privada, 
posteriormente aparece à divisão de classes, e os interesses comuns desaparecem dando 
origem as desigualdades sociais.

É preciso reestruturar o processo de formação, o qual assume a característica de 
continuidade. Há necessidade de que o professor seja, tais como: estar aberto a aprender 
a aprender, “dominar recursos computacionais, identificar as potencialidades de aplicação 
desses recursos na prática pedagógica, desenvolverem um processo de reflexão na 
prática e sobre a prática, reelaborando continuamente teorias que orientem sua atitude de 
mediação”. (ALMEIDA, 1999, p. 2-3)

Sendo assim, os órgãos públicos devem ofertar as condições necessárias para os 
professores e estudantes e isso irá contribuir para amenizar essa situação de desigualdade 
na educação, pois se professores e estudantes não possuem acesso e formação para 
lidar com novas formas de ensino, isso acabará acarretando ainda mais problemas de 
desigualdade social.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica indicam que os saberes e competências para os professores lidarem com as TDIC 
devem ser garantidos na formação dos professores, tanto inicial quanto continuada, onde 
se lê “[...] o professor deve ser capaz de fazer uso de recursos da tecnologia da informação 
e da comunicação de forma a aumentar as possibilidades de aprendizagem dos alunos.” 
(BRASIL, 2002, p. 43).

Holges et al. (2020) definem ERE como uma forma temporária e alternativa 
de entrega de instruções, em circunstâncias de crise, que envolve soluções de ensino 
totalmente remotas em substituição àquelas que seriam ministradas presencialmente. A 
ideia do ERE é fornecer acesso temporário a estratégias de ensino-aprendizagem de uma 
forma rápida, simples e confiável durante uma emergência ou crise (Tomazinho, 2020).

A condição de estruturas familiares pode agir na forma como o sujeito irá se 
posicionar dentro de qualquer espaço, e isso pode ocorrer oportunizando ao sujeito uma 
probabilidade de mudanças de habitus conforme o espaço em que ocupa na sociedade, 
“não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero ou 
raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para representá-los 
todos como pertencendo à mesma e grande família nacional” (HALL, 2006, p. 59).

A ideia de unificação da identidade cultural por meio da cultura nacional está sujeita 
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a questionamentos por várias razões, entre elas, ressaltamos que a maioria das nações 
tem culturas diferentes, temos condições culturais e econômicas diferentes um do outro, 
somos seres heterogêneos, porém:

O Brasil, desde a sua fundação, sempre contou com a existência da instituição 
escolar. Porém, os sistemas educacionais brasileiros organizados ao longo da 
história, constantemente, foram elitistas. Foram estruturados para atender os 
interesses sociopolíticos das elites. As camadas populares, a ampla maioria 
do povo brasileiro, ficavam excluídas: índios, escravos desafricanizados, 
mamelucos, mulatos, cafuzos e brancos pobres. (FERREIRA JR; BITTAR, 
2008, p. 133).

Essas concepções utilizadas até os dias atuais são um dos grandes desafios a serem 
enfrentados por toda sociedade brasileira, o sistema educacional deve ser organizado de 
forma heterogênea para que possa atender em sua base curricular essa diversidade, pois 
como afirma Gomes (2012, p. 102),

A força das culturas consideradas negadas e silenciadas nos currículos 
tende a aumentar cada vez mais nos últimos anos. As mudanças sociais, os 
processos hegemônicos e contra-hegemônicos de globalização e as tensões 
políticas em torno do conhecimento e dos seus efeitos sobre a sociedade e o 
meio ambiente introduzem, cada vez mais, outra dinâmica cultural e societária 
que está a exigir uma nova relação entre desigualdade, diversidade cultural 
e conhecimento.

CONSIDERAÇÕES
Ainda que não finais, podemos dizer que a escola é lugar de mudanças, de 

transformações, do sujeito e da realidade familiar e social. Porém, mudar não é tarefa fácil 
e todos nós sabemos disso, mas o sabor da mudança emerge quando a própria escola se 
torna espaço vivo, pulsante, em movimento constante. Por isso, entendo a escola como 
instituição essa que pode ser capaz de mudar sua concepção de sujeito, de cidadania, de 
conhecimentos aplicáveis, enfim, de realização dos objetivos sociais e culturais de uma 
sociedade. 

A implantação do ensino remoto nas escolas impõe às mesmas uma série de desafios 
difíceis de serem solucionados, mas que precisam ser superados sabe-se que o objetivo de 
atender aos anseios das camadas populares acaba se tornando uma provocação para as 
políticas públicas brasileiras.

Podemos considerar a proposta de educação com uma proposta de um contexto mais 
amplo de luta dos movimentos sociais, abrindo espaço ao diálogo acerca das contradições 
expostas pelo capitalismo voltado para o avanço da consciência de professores, estudantes 
e comunidade em geral. A proposta de educação deve ser emancipatória, assumindo o 
papel de fomentar a consciência crítica de professores e estudantes para que assim possam 
intervir nas realidades sociais para a melhoria das condições que nos estão impostas.
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No Ensino Remoto Emergencial não deve ser diferente, pois segundo Tonet (2005), 
o professor ocupa um papel estratégico e fundamental no processo de construção de uma 
educação emancipadora, mas também são vitimas de um sistema de ensino precarizado.

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de 
um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 
aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, 
para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. 
(BRANDÃO, 1985, p. 7)

Essa afirmação de Brandão não poderia estar mais atual, pois no Ensino Remoto 
Emergencial as atividades escolares esta envolvendo todos esses sujeitos professores, 
pais, mães, estudantes, colegas, vizinhos, ou seja, a educação está em todos nós e assim 
a educação ultrapassa os muros da escola.
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