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PREFÁCIO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo 
se encontrava em uma pandemia de Covid-19. Desde então, iniciaram-se os investimentos 
científicos e tecnológicos acerca do enfrentamento e manejo da doença. Dentre as medidas 
de prevenção e controle da pandemia, tem-se o isolamento social. Com isso, a circulação 
de pessoas nas ruas diminuiu e o consumo de conteúdo nas redes sociais aumentou cerca 
de 70%.

O aumento do uso das redes sociais resulta em inúmeras vantagens e desvantagens.  
O uso responsável dessas ferramentas favorece o acesso à informação e promovem maior 
autonomia e conhecimento da população acerca de temas que envolvem a saúde. No 
entanto, o aumento de pessoas na rede contribui para a disseminação de informações 
falsas e a propagação do pânico por meio delas (GONZÁLEZ-PADILHA, TORTOLERO-
BLANCO, 2020).

Profissionais da saúde e pesquisadores apresentam um maior letramento científico, 
sendo capazes de acessar informações junto a periódicos científicos de impacto e 
informações publicadas pelos órgãos oficiais de governo, o que não acontece com pessoas 
cuja formação não envolve a área da saúde. Dash et al. (2020) argumentam que países 
em desenvolvimento sofrem com a infodemia de informações acerca da Covid-19, pois o 
letramento da população é menor.

No Brasil, houve um aumento significativo na proporção de trabalhadores que 
acessam a internet. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), oito 
em cada dez domicílios brasileiros possuem acesso à internet, o que corresponde a 79,1%. 
O equipamento mais utilizado para isso é o celular, correspondente a 99,2% dos domicílios 
que tinham a tecnologia disponível. Evidenciou-se que a comunicação é a principal função 
atribuída pelos pesquisados.

Nesta perspectiva, ressalta-se que as tecnologias de informação e comunicação 
potencializam a disseminação do conhecimento, fomentando o intercâmbio de informações 
e constituindo-se de uma ferramenta importante para o trabalho do profissional de saúde 
no que tange a promoção da saúde.

O uso das redes sociais para o letramento em saúde tem sido discutido como 
forma de aumentar a aprendizagem dos estudantes nos cursos de saúde. Esse construto 
é multidimensional e transcende a capacidade de leitura e escrita científica, ele envolve 
o diálogo, o raciocínio clínico e crítico para a interpretação da informação científica. 
Nesse sentido, destaca-se que a inclusão de práticas extensionistas que estimulem o 
desenvolvimento do letramento em saúde favorecem a formação do estudante de maneira 
responsável e com responsabilidade de empoderar o usuário do serviço de saúde com 



informações que previnam agravos, diminuindo o uso excessivo do serviço de saúde 
(SORENSEN et al., 2020, PALUMBO, 2017, ZHANG, ZHOU, SI, 2019). Compreende-se 
como rede social um dispositivo de mídia, cujo objetivo é a socialização e o intercâmbio 
de informações. No Brasil, as mais utilizadas são Facebook e Instagram com 120 e 82 
milhões de usuários respectivamente, caracterizando-as como locais potencializadores de 
disseminação de informação científica de maneira sistematizada, organizada e responsável.

Diante disso, teceu-se um projeto de extensão intitulado “Uso das Redes Sociais 
para Letramento Científico”, cuja seleção das melhores evidências científicas sobre 
saúde para traduzi-lo no formato de um livro foi um de seus objetivos. Nesse sentido, o 
presente livro integra essa primeira etapa, contando com a participação de estudantes de 
Enfermagem e professores de ensino superior da Faculdade de Ciências e Educação Sena 
Aires, localizada em Valparaíso de Goiás, Goiás, Brasil. 

O período de realização dos levantamentos científicos está descrito em cada 
artigo, os quais abrangem tem relevantes para a enfermagem, sejam eles relacionados 
à pandemia da Covid-19 ou aos cuidados realizados por esses profissionais em diversos 
contextos. Reitera-se que cada autor é responsável pela veracidade das informações e 
rigor dos procedimentos metodológicos de cada artigo.

Renata de Moura Bubadué
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RESUMO: Introdução: a pandemia da 
covid-19 causada pela mutação do coronavírus, 
denominado (SARS-CoV-2) fez o mundo todo 
parar com isso saindo de sua normalidade, 
eventos foram cancelados, cidades inteiras 
decretando toque de recolher aos cidadãos, 
com isso as escolas também foram afetadas 
pais e crianças tiveram que se deparar com uma 
nova realidade o ensino a distância. Objetivo: 
descrever o impacto da pandemia da covid-19 na 
vida das famílias de crianças em idade escolar. 
Metodologia: pesquisa bibliográfica, realizada 
da ferramenta de dados Publish or Perish, e na 
base de dados Literatura Latino-americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), na 
Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO) 
e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
Resultados: crianças e adolescentes tiveram 
pelo menos um obstáculo no acesso ao ensino 
remoto. Dentre os impactos da pandemia nas 

crianças, destacam-se os casos de ansiedade, 
insônia, evasão escolar dentre outros. Conclusão: 
os professores e alunos tiveram que se adaptar 
às aulas a distância e utilizar toda a criatividade 
no ensino e aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19, Ensino Remoto, 
Saúde.

THE IMPACT OF THE PANDEMIC OF 
COVID-19 ON THE LIVES OF FAMILIES 

OF SCHOOL CHILDREN
ABSTRACT: Introduction: the covid-19 pandemic 
caused by the mutation of the coronavirus, called 
(SARS-CoV-2) made the whole world stop it, 
leaving its normality, events were canceled, 
entire cities decreeing a curfew on citizens, with 
that the schools were also affected parents and 
children had to face a new reality of distance 
learning. Objective: to describe the impact of 
the covid-19 pandemic on the lives of families of 
school-age children. Methodology: bibliographic 
search, carried out using the Publish or Perish 
data tool, and the Latin American and Caribbean 
Literature in Health Sciences (LILACS) database, 
the Online Scientific Electronic Library (SCIELO) 
and the Virtual Health Library (VHL) . Results: 
children and adolescents had at least one 
obstacle in accessing remote education. Among 
the impacts of the pandemic on children, cases 
of anxiety, insomnia, school dropouts, among 
others, stand out. Conclusion: teachers and 
students had to adapt to distance classes and 
use all their creativity in teaching and learning.
KEYWORDS: Covid-19, Remote Education, 
Health.

http://lattes.cnpq.br/5666201350264400
https://orcid.org/0000-0001-8121-1069
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INTRODUÇÃO
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi notificada 

pela cidade de Wuhan, Hubei, China, sobre um grupo de pessoas que apresentavam 
sintomas de pneumonia de causa desconhecida. Diante disso, iniciaram-se as investigações 
que resultaram na descoberta do SARS-CoV-2, um vírus, cuja manifestação clínica foi 
denominada Covid-19.

Devido à alta taxa de transmissibilidade e a característica do mundo globalizado em 
que o trânsito de pessoas é facilitado, esse vírus atingiu escala global, estando presente 
em 180 países, incluindo o Brasil, cujo primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 
2020, na cidade de São Paulo, em um paciente de 61 anos que havia retornado de uma 
viagem internacional. Nesse sentido, a Organização Mundial Da Saúde (OMS) classificou 
a COVID-19 como uma pandemia em 11 de março de 2020 (BRASIL, 2020). 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde (MS) do Brasil implementou diversas 
medidas para prevenir a infecção pela doença, sendo o isolamento social uma delas. Em 
17 de março de 2020, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a substituição do ensino 
presencial pelo ensino remoto em todas as instituições de ensino públicas e privadas do 
território (MEC-2020).

 Como consequência, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) calcula que, até 24 de março de 2020, 1,3 bilhões de crianças e 
jovens foram afastados das salas de aula (UNESCO, 2020; GIANNINI, 2020). Apesar das 
medidas, de 27/12/2020 a 07/08/2021, registram-se 14.013 pessoas de seis a dezenove 
anos hospitalizadas com síndrome aguda respiratória grave (SRAS) em decorrência da 
Covid-19, sendo que 1.264 foram a óbito (BRASIL, 2020-2021).

Em um contexto de pandemia, a escolha pela substituição de ensino é uma decisão 
ética que prioriza a prevenção de danos irreversíveis (infecção pelo SARS-Cov-2, que pode 
resultar em morte nos casos graves da Covid-19). No entanto, o afastamento do ambiente 
escolar pode agravar as questões sociais e de interatividade das crianças (NEGREIROS, 
2021).

A implementação da educação remota pode aumentar significativamente a 
desigualdade já existente na rede de ensino, uma vez que, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  25,1% de estudantes brasileiros vivenciam 
situações socioeconômicas desfavoráveis à manutenção de um ambiente de estudo 
tranquilo e sem interferências. Habitar espaços sociais pequenos pode dificultar a 
adequação à nova rotina, gerando conflitos entre crianças e seus familiares que podem se 
agravar a situações de violência física (BRASIL, 2017).

Vindo de encontro com essa desigualdade, ressalta-se que o acesso às ferramentas 
digitais e/ou à rede de internet de qualidade não é uma realidade para todas as crianças, 
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podendo suscitar em falhas de comunicação entre estudante, professor e familiar responsável 
(CORDEIRO,2020). Essas desigualdades se agravam em populações ribeirinhas e rurais, 
cujos desafios socioeconômicos são agravados pela situação demográfica (ALVES, 2020).  

Na pesquisa “Desafios das Secretarias de Educação do Brasil na oferta de atividades 
educacionais não presenciais”, realizada pela União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime) e pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), 
juntamente com outros parceiros que foi intitulada, entre o final de abril e o início de maio de 
2020, identificou-se que 33% dos lares brasileiros contavam acesso à internet via computador 
e celular, enquanto 46% contavam apenas pelo celular (UNDIME,CONSED,2020). Assim, 
infere-se que mais de 50% dos lares brasileiros não possuíam acesso à internet para a 
adesão do ensino remoto pelas crianças.

No entanto, o mundo vivencia uma realidade atípica em que o distanciamento social 
é uma medida de manutenção de vida durante a pandemia. Assim, familiares e professores 
precisaram se reinventar para se adaptarem ao modelo de ensino remoto, que utiliza 
recursos tecnológicos para as aulas (PINTO, DIAS, 2020).

[...] Algumas famílias podem ajudar seus filhos a aprender mais do que outras. 
Fator como a quantidade de tempo disponível para se dedicar aos estudos 
dos filhos, auxiliando-os com as aulas online muitos pais estão em home 
office cumprindo horário laboral integral e outros tantos precisam trabalhar 
externamente para garantir a renda mensal –; as habilidades não cognitivas 
dos genitores; a possibilidade de acessar o material online; a quantidade de 
conhecimento inato dos pais (PINTO, DIAS, 2020, p.3).

Segundo Paiva (2021) durante a pandemia os familiares sofreram sobrecarga 
de demandas, como ansiedade, estresse, impotência, medo e aumento no acúmulo de 
trabalhos domésticos e trabalho externo para o sustento da família. Enquanto essas 
informações são relevantes, é importante mapear os estudos que descrevem, analisam e 
avaliam as repercussões do ensino remoto na vida das crianças em tempos de pandemia. 
Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar as principais evidências científicas 
acerca da saúde da criança durante o ensino remoto durante esse período.

MÉTODO
Foi realizada busca bibliográfica na ferramenta Publish or Perish no portal Google 

Acadêmico, na base de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS), na Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), no período de 2020 até 2021. 

A estratégia de busca envolveu o cruzamento das palavras-chave: Covid-19, Ensino 
Remoto, Saúde, Criança; tendo o ano de 2020 como marco temporal para delimitar a busca, 
uma vez que a Covid-19 é uma doença da contemporaneidade. 
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Os critérios de inclusão englobaram os estudos que discutem a realidade da 
pandemia do novo coronavírus e o ensino remoto de crianças em lares, devido ao isolamento 
social requerido pelas autoridades governamentais. Após a análise dos periódicos quanto 
à identificação, seleção dos mesmos e a elegibilidade, os textos aprovados foram inclusos 
nessa revisão, por serem úteis na discussão e no diálogo sobre o tema educação remota 
de crianças e a pandemia. 

 Foram excluídos os trabalhos duplicados, que não tinham autoria declarada, 
editorias, partes de livros e textos anteriores ao ano de 2020. Os critérios de exclusão, 
também foram fundamentados, naquelas produções científicas em que fugia do tema em 
questão e não contribuíam para alcanças os objetivos da pesquisa, logo o descarte desses 
artigos foi iminente. 

Assim, foram escolhidos 12 artigos, estão organizados no quadro (01) de resultados 
que será apresentado na próxima seção. A utilização de manuais e boletim epidemiológicos 
do ministérios da educação e da saúde do Brasil, além de informações do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) também foi um 
recurso utilizado nessa pesquisa bibliográfica. 

Os métodos utilizados para a realização da análise de dados estão no contexto 
da revisão bibliográfica e inclui a análise das pesquisas mais importantes que dão 
fundamentação teórica e para a argumentação quanto ao impacto da pandemia da Covid-19 
em relação ao ensino remoto de crianças em seus domicílios. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre os artigos selecionados, foram encontrados 34 artigos científicos que tinham 

algum dos descritores citados, ou seja, Covid-19, Ensino Remoto, Saúde, Criança, conforme 
sugeridos pelo DeCS/MeSH – Descritores em Ciência da Saúde. Assim, foram excluídos 
22 artigos por questões de incompatibilidade com os objetivos da revisão, duplicação e por 
não terem a contemporaneidade. 

Assim, restaram 12 artigos, que foram submetidos à análise. Desses, cinco eram 
pesquisa bibliográfica ou documental, quatro utilizavam os métodos qualitativos e três 
quantitativos. Todas as pesquisas foram realizadas e publicadas no Brasil.

Nos estudos, houve uma variedade de métodos implementados para desvelar os 
diferentes objetivos de pesquisa. Cordeiro (2021), por exemplo, optou pela revisão de 
literatura e pesquisa documental, em que as fontes em destaque se referem às publicações 
online como revistas, jornais, legislação e a busca de dados em relatórios virtuais de 
instituições renomadas na área da saúde e educação. Em similitude, os estudos de Alves 
(2020) optaram pela interlocução com os documentos oficiais, artigos, reportagens que 
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tratam do tema, bem como, dados de observação de práticas realizadas por crianças em 
atividades remotas.

A maioria dos estudos tratam especificamente do impacto da pandemia Covid-19 no 
processo educacional de crianças por intermédio do ensino remoto. Nessa mesma linha de 
raciocínio, segundo Sousa (2020) um dos graves problemas enfrentados pelos familiares 
com crianças durante a pandemia na prática do ensino domiciliar, refere-se no que se diz 
a respeito das tecnologias digitais utilizadas. Foi identificado que muitos lares no Brasil, 
tiveram problemas com a Internet, especialmente àqueles que não conseguiram instalação 
e manutenção de provedores de sinais digitais, criando um vazio no processo educacional 
comprometedor quanto ao futuro e continuidade do aprendizado dessas crianças (PINTO, 
2020, OLIVEIRA, 2020, SOUSA, 2020). 

Sendo assim, vale ressaltar que o fazer pedagógico remoto para Educação Infantil 
inicia um processo que não se finda aqui, neste contexto pandêmico, ele demarca o início 
a muitos outros. Neste contexto, vale destacar que autores destacam que os pais devem 
se empenhar muito para ajudar academicamente seus filhos, concomitantemente, mostrar 
a importância e viabilidade de   se manter toda a rotina da casa, conciliando com as tarefas 
diversas (CASTRO, 2020, GROSSI, 2020). 

Diante dessa realidade, foi identificado que os professores e alunos tiveram que se 
adaptar às aulas a distância e utilizar toda a criatividade no ensino e aprendizagem. Os 
resultados mostram que o isolamento social e o ensino remoto ofereceram às famílias a 
oportunidade de resgatar seu papel educativo. Também a necessidade de uma reflexão a 
respeito do momento em que as crianças estão vivendo, (GROSSI, 2020, GONÇALVES, 
2020, CORDEIRO, 2021). 

Apesar das dificuldades e do despreparo de pais e professores para se adequarem 
ao novo modelo de ensino, o isolamento social oportunizou novas experiências entre alunos 
e familiares (GONÇALVES, 2020, GROSSI, 2020, CASTRO, 2020). 

Os professores que foram prestativos e tiveram criatividade durante as aulas 
na modalidade remota obtiveram melhor adesão dos estudantes, que demonstraram 
maior interesse nas aulas (ALVES, 2020, SOUZA, 2020). A importância da reinvenção 
metodológica dos professores foi destaque em quatro artigos, que destacaram como a 
forma de ensinar ofertou o desenvolvimento de novas habilidades deles (SOUZA, 2020; 
ALVES, 2020; OLIVEIRA, 2020; CORDEIRO, 2021). 

 Os impactos negativos da pandemia foram questões que envolvem a saúde das 
crianças no que tange a presença de distúrbios de ansiedade e sono e nas relações 
familiares para lidar com a nova realidade (BEZERRA, 2020, PAIVA, 2021). A ansiedade, 
insônia, estresse e falta de motivação foram alguns dos agravos de saúde presentes na 
vida das crianças no contexto do isolamento social, que exigia uma permanência maior em 
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casa sem interação social com seus pares (BEZERRA, 2020; SOBRINHO, 2020, GROSSI, 
2020, GONÇALVES, 2020, PAIVA, 2021). 

Alguns autores destacam que os pais sofreram durante o ensino remoto durante 
esse tempo pandêmico, por razões que envolvem treinamento e conhecimento pedagógico. 
Assim, muitos pais reconhecem que não tinham a preparação adequada para auxiliar os 
filhos para as atividades em ensino remoto e em casa (SOUSA, 2020, SOBRINHO, 2020, 
OLIVEIRA, 2020). 

Por fim, vale destacar que cinco artigos salientam a importância da família no 
suporte às crianças no processo de educação remota, principalmente no quesito de sempre 
motivarem os estudantes e estarem acompanhando as tarefas remotas com proximidade 
e responsabilidade (GONÇALVES, 2020, GROSSI, 2020, CASTRO, 2020, PAIVA, 2021, 
CORDEIRO, 2021). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa revisão, percebeu-se que foi consenso de que os desafios na melhoria 

e manutenção do ensino remoto, precisam superar algumas lacunas de assistência às 
crianças, especialmente nos aspectos quanto ao aumento na taxa de evasão escolar e das 
consequências do isolamento social das crianças. 

As dificuldades com a tecnologia, incluindo os provedores de sinal de internet, 
prejudicaram o ensino remoto em sua plenitude. Além disso, as crianças de 03 até 05 anos 
sofreram com a ansiedade e a falta de sono durante esse período pandêmico. 

Em contrapartida, a pesquisa revelou que o ensino remoto impulsionou novas 
formas de estudar, sendo necessário desenvolver estratégias criativas para aumentar a 
adesão das crianças em uma situação atípica de pandemia. 

A maioria dos estudos tiveram a família e professores como participantes. Nesse 
sentido, recomenda-se o investimento em pesquisas que tenham a criança como 
participantes.
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