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APRESENTAÇÃO

Neste livro, intitulado de “Educação enquanto Fenômeno Social: avanços, limites 
e contradições”, reúnem-se estudos dos mais diversos campos do conhecimento, que se 
complementam e articulam, constituindo-se enquanto discussões que buscam respostas e 
ampliado olhar acerca dos diversos problemas que circundam o processo educacional na 
contemporaneidade, ainda em um cenário de desafios demandados pela Pandemia.  

Sabemos que o período pandêmico, como asseverou Cara (2020), escancarou 
e asseverou desigualdades. Nesse movimento de retomada do processo de ensino e 
aprendizagem presencial, pelas redes de ensino, o papel de “agente social” desempenhado 
ao longo do tempo pela Educação passa a ser primordial para o entendimento e 
enfrentamentos dessa nova realidade, vivenciada na atualidade. Dessa forma, não se pode 
resumir a função da Educação apenas a transmissão dos “conhecimentos estruturados 
e acumulados no tempo”. Para além do “ler e escrever, interpretar, contar e ter noção 
de grandeza” é papel desta, assim como, da escola, enquanto instituição, atentar-se as 
inquietudes e desafios postos a sociedade, mediante as incontáveis mudanças sociais e 
culturais (GATTI, 2016, p. 37).

Diante disso, a Educação se consolida como parte importante das sociedades, ao 
tempo que o “ato de ensinar”, constitui-se num processo de contínuo aperfeiçoamento 
e transformações, além de ser espaço de resistência, de um contínuo movimento de 
indignação e esperançar, como sinalizou Freire (2018). No atual contexto educacional, a 
Educação assume esse lugar “central”, ao transformar-se na mais importante ferramenta 
para a formação crítica e humana das pessoas, como lugar real de possibilidade de 
transformação da sociedade. 

Destarte, os artigos que compõem essa obra são oriundos das vivências dos 
autores(as), estudantes, professores(as), pesquisadores(as), especialistas, mestres(as) 
e/ou doutores(as), e que ao longo de suas práticas pedagógicas, num olhar atento para 
as problemáticas observadas no contexto educacional, buscam apontar caminhos, 
possibilidades e/ou soluções para esses entraves. Partindo do aqui exposto, desejamos a 
todos e a todas uma boa, provocativa e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
Ariana Batista da Silva
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EDUCAÇÃO NA PANDEMIA: A EXPERIÊNCIA DE 
UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE VÁRZEA 

ALEGRE –CEARA

Maria da Conceição Vieira Damasceno Bitu
Rede Municipal de Educação

Várzea Alegre- Ceará

Orlando Felipe da Silva 
Professor da rede municipal no Município de 

Várzea Alegre

Christie Samilly Vieira Bitu
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

Unijuazeiro - Centro Universitário de Juazeiro 
do Norte - Ceará

RESUMO: Este artigo apresenta uma pesquisa, 
baseada em um relato de experiência com o 
ensino remoto no período de pandemia, realizada 
entre os meses de março aos dias atuais. A 
pandemia pelo novo coronavírus provocou um 
cenário inédito de isolamento social, com rápida 
transição para o ensino remoto e um impacto 
enorme no aspecto emocional de milhões de 
estudantes, educadores e famílias, além de 
expor, mais uma vez e com ênfase, fragilidades 
históricas dos sistemas educacionais - sempre 
suscetíveis a situações de crises ou fatores 
que afetam diretamente o cumprimento do ano 
letivo e as possibilidades de aprendizagem dos 
estudantes. No entanto, uma parcela expressiva 
dos estudantes não conta com acesso à rede, 
caracterizando o primeiro grande desafio para 
as escolas.  Dentre as estratégias mais comuns 
para amenizar os efeitos da pandemia e dar 
continuidade ao processo de aprendizagem, vale 

destacar o ensino remoto. A popularidade e a 
agilidade da internet permitem o compartilhamento 
de informações e a comunicação entre a escola, 
pais e alunos, sendo uma opção importante para 
garantir as atividades escolares em durante todo 
esse período de novo normal.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Pandemia. 
Ensino remoto. Estratégias inovadoras.

ABSTRACT: This article presents a research, 
based on an experience report with remote 
teaching in the pandemic period, carried out 
between the months of March to the present 
day. The new coronavirus pandemic caused an 
unprecedented scenario of social isolation, with 
a rapid transition to remote learning and a huge 
impact on the emotional aspect of millions of 
students, educators and families, in addition to 
exposing, once again and with emphasis, the 
historical weaknesses of the educational systems 
- always susceptible to crisis situations or factors 
that directly affect the completion of the academic 
year and the students’ learning possibilities. 
However, a significant portion of students do 
not have access to the network, characterizing 
the first major challenge for schools. Among the 
most common strategies to mitigate the effects 
of the pandemic and continue the learning 
process, remote learning is worth mentioning. 
The popularity and agility of the internet allow 
the sharing of information and communication 
between the school, parents and students, being 
an important option to ensure school activities 
throughout this period are again normal.
KEYWORDS: Education. Pandemic. Remote 
teaching. Innovative strategies.
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1 |  INTRODUÇÃO
A pesquisa partiu dos seguintes questionamentos: como as escolas se organizaram 

para oferecer o ensino de forma remota? Esta modalidade de ensino tem atendido as 
demandas de ensino? Quais as estratégias que estão sendo adotadas para manter a oferta 
de ensino à crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino. 

Teve como objetivo geral analisar a experiência de uma escola da rede municipal 
de Várzea Alegre –Ceará com a oferta de ensino durante a pandemia da COVID-19. Como 
objetivos específicos apontamos: identificar as estratégias utilizadas pela escola para a 
oferta do ensino remoto e discutir os impactos sobre as metodologias utilizadas pelos 
professores.

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória de caráter qualitativo, baseado 
no relato de experiência da pesquisadora em uma escola da Rede Municipal de Várzea 
Alegre – Ceará.

No inicio de 2020, o mundo foi paralisado por uma pandemia. O alto grau de 
contágio do vírus COVID – 19 fez com que o isolamento social fosse a arma mais poderosa 
para o combate ao vírus. Dissessem que não só o Brasil, mas o mundo inteiro passaria 
meses dentro de casa, sem poder frequentar escolas, escritórios, parques e shoppings 
para combater um inimigo invisível, ninguém acreditaria. 

Entretanto, é essa a realidade frente à pandemia do novo coronavírus, que mudou 
o funcionamento da vida como se conhece. As instituições educacionais precisaram fechar 
suas portas e a grande parte dessas instituições deu continuidade às atividades por meio 
do ensino remoto.

Embora o ensino remoto tenha sido regulamentado pelo MEC, ninguém estava 
preparado para utilizá - lo. Sistemas educacionais, escolas, professores, famílias e alunos 
tiveram que se adaptar rapidamente às aulas remotas. A utilização da tecnologia digital 
se tornou imprescindível para a situação e as desigualdades, presentes em nosso país, 
revelaram grandes desafios para a continuidade das atividades escolares de forma remota.

2 |  METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos estão embasados no levantamento de informações 

através de pesquisas bibliográficas em publicações online como artigos, revistas, jornais, 
legislação e a busca de dados em instituições renomadas que estudam e tratam sobre o 
tema.

O afastamento dos alunos de sala de aula, durante o período de pandemia, não 
significou o afastamento deles da escola. O ensino, na maioria de instituições, passou a 
ser remoto. Ele precisou ser remodelado e a concepção de educação foi ampliada pela 
utilização das tecnologias.
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A pandemia está exigindo das escolas profundas reflexões acerca do que é essencial 
ofertar aos alunos e quais os objetivos que são fundamentais no processo formativo do 
jovem. Sendo assim, a reflexão e a ação das escolas têm sido de pensar e fazer a educação 
acontecer em um formato “fora da caixa”, com uso de metodologias ativas que valorizem a 
qualidade e a utilidade do que se aprende.

O que ficará na educação no pós pandemia será a forma híbrida de ensino, a 
combinação do presencial com o remoto, a simplificação dos conteúdos, a aplicabilidade 
do que se aprende, o protagonismo do aprendiz, a abertura para a inovação, o aprendizado 
mais prazeroso e com resultados mais efetivos.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na escola de Ensino Infantil e Fundamental e Médio Doutor Pedro Sátiro na cidade 

de Várzea Alegre- Ceará, em sua grande maioria, os professores seguiam o modelo em 
que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, 
com aplicação de avaliações e trabalhos. 

Nesse sentido, a equipe escolar passou a organizar o atendimento remoto, a princípio 
desenvolvido pela secretaria de educação local, onde todos os professores tiveram um 
apoio educacional voltado para um novo momento. 

A educação de Várzea Alegre se destaca no Ceará com as aulas remotas, criadas 
para não deixar os alunos no prejuízo total neste período da pandemia do Novo Coronavírus. 

Em decorrência da pandemia, as dinâmicas educacionais necessitaram tomar novos 
rumos, estabelecer novos métodos, traçando novas estratégias. A educação de Várzea 
Alegre antecipou o formato de aulas online. “Várzea Alegre, antes mesmo da iniciativa do 
Conexão Educação, já seguia uma dinâmica muito engajada com as novas tendências, e 
no ano letivo de 2020, produziu vídeo-aulas próprias, para assessorar os professores da 
rede municipal na dinâmica das aulas remotas”.

O conteúdo apresentado nas vídeo-aulas de Várzea Alegre, teve a orientação dos 
técnicos da Secretaria de Educação, e todas as aulas foram gravadas por professores 
da rede de ensino do município, tendo como base as orientações curriculares da BNCC 
(BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) e do DCRC (DOCUMENTO CURRICULAR 
REFERENCIAL DO CEARÁ). “A Secretária de Educação não mediu esforços, a fim de 
auxiliar o professor em seu trabalho quanto às aulas remotas, pensando sempre no 
aprendizado de nossos alunos”.

A pandemia está exigindo das escolas profundas reflexões acerca do que é essencial 
ofertar aos alunos e quais os objetivos que são fundamentais no processo formativo do 
jovem. Sendo assim, a reflexão e a ação das escolas têm sido de pensar e fazer a educação 
acontecer em um formato “fora da caixa”, com uso de metodologias ativas que valorizem a 
qualidade e a utilidade do que se aprende. 
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O que ficará na educação no pós pandemia será a forma híbrida de ensino, a 
combinação do presencial com o remoto, a simplificação dos conteúdos, a aplicabilidade 
do que se aprende, o protagonismo do aprendiz, a abertura para a inovação, o aprendizado 
mais prazeroso e com resultados mais efetivos.

Um modelo, que embora permitisse uma participação do aluno, ainda era muito 
visível que trazia fortes traços do método passivo, onde o professor é o grande protagonista. 
Nesse sentido, Chaves (2004) afirma que:

[...] faz sentido lembrar aos educadores o fato de que a fala humana, a escrita, 
e, consequentemente, aulas, livros e revistas, para não mencionar currículos 
e programas, são tecnologia, e que, portanto, educadores vêm usando 
tecnologia na educação há muito tempo. É apenas a sua familiaridade com 
essas tecnologias que as torna transparentes para eles. Percebe-se que o uso 
das tecnologias no trabalho docente exigem concepções e metodologias de 
ensino diferentes das tradicionais, para atender as necessidades educacionais 
contemporâneas. Portanto, é necessário que os professores desenvolvam um 
debate sobre a relevância das tecnologias no trabalho docente e sobre a 
melhor maneira de usá-las, para que não sejam vistas e trabalhadas como um 
recurso meramente técnico (CHAVES, 2004, p. 2).

Sendo assim, propor uma metodologia ativa, onde aluno é personagem principal 
e o maior responsável pelo processo de aprendizado passou a ser uma grande desafio 
para equipe de professores, principalmente em tempos de pandemia, onde o ensino está 
acontecendo de forma remota. 

Neste a caso, o advento da pandemia e do ensino remoto acelerou a necessidade 
de incentivar os alunos a desenvolver a capacidade de absorção de conteúdos de maneira 
autônoma e participativa, utilizando as estratégias virtuais disponíveis.

O ensino de forma remota foi iniciado na escola, inicialmente, com a criação de 
grupos de Whatts App para todas as turmas, sendo inseridos os pais ou responsáveis. A 
partir disso foram iniciadas postagens de atividades diárias para os alunos, com retorno e 
acompanhamento dos professores. 

Também foi criado um grupo de Whatts App para os professores da escola, com a 
finalidade de socializar informações, acompanhar o fazer pedagógico de todos, socializar 
estratégias pedagógicas e tirar dúvidas sobre o fazer pedagógico na escola. O grupo, 
também auxilia na socialização de experiências entre os professores, bem como conteúdos 
formativos diversos.

Professores que tinham pouco ou nenhum contato com tecnologia precisaram 
começar a planejar aulas mediadas por telas junto a seus coordenadores pedagógicos, 
ao mesmo tempo em que descobrem sobre o funcionamento de ferramentas tecnológicas. 
Com aulas online, surgiram novos desafios que não eram comuns nos encontros presenciais 
como problemas de conexão e engajamento dos alunos à distância.

A insegurança gerada entre o corpo docente pode ser dividida em fases. A inquietação 
dos professores com questões mais técnicas, como, por exemplo, dar aula online, gravar 
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vídeos e como os alunos irão acessar o material em casos em que não contam tecnologia 
em casa, soma-se a uma preocupação com a participação dos estudante “a participação 
das famílias sempre foi peça essencial na engrenagem de uma boa gestão educacional. 

No momento em que as atividades presenciais estão suspensas, ela se torna ainda 
mais importante. Essas famílias precisam também ser apoiadas em suas necessidades para 
que consigam dar o melhor apoio aos estudantes – na medida do possível e considerando 
suas vulnerabilidades.” 

Além da preocupação com a aprendizagem dos conteúdos curriculares à distância, 
é preciso atentar-se ao bem-estar, saúde mental e equilíbrio emocional dos estudantes, 
fatores que nunca devem ser colocados em segundo plano.

Hoje, o desenvolvimento informacional e técnico está modificando a sociedade 
sob diversos ângulos, e a educação não poderia ficar alienada neste processo. As novas 
tecnologias da informação e da comunicação vêm desafiando a humanidade pelas 
transformações econômicas, sociais e políticas globalizadas, em um processo irreversível 
e cada vez mais acelerado.

O progresso atual em que se encontram as tecnologias da informação e da 
comunicação apresentam um novo posicionamento tanto cultural quanto educacional. 
A grande quantidade de informações disponíveis e sua conversão em conhecimento, 
que permeiam nossas relações com o saber, estão adquirindo um novo ordenamento, 
caminhando para o ciberespaço. 

Este pode ser identificado como interconexões entre redes de computadores, o que 
se manifesta em maior alcance na Internet. Trata-se de um território eletrônico, onde se 
trabalha com informações, dados e memória compartilhada através da interação, onde o 
espaço e o tempo não têm referência.

O virtual é uma nova modalidade de ser, cuja compreensão é facilitada se 
considerarmos o processo que leva a ele: a virtualização. “O real seria da ordem do ‘tenho’, 
enquanto o virtual seria a ordem do ‘terás’, ou da ilusão, o que permite geralmente o uso 
de uma ironia fácil para evocar as diversas formas de virtualização” (LÉVY, 1996, p. 15).

O “lugar virtual” está apoiado em quatro eixos primordiais, que são: o tempo-real, 
a desterritorialidade, imaterialidade e interatividade. Tais aspectos possibilitam relações 
sociais simultâneas e acesso imediato a qualquer parte do mundo, inaugurando uma nova 
percepção do tempo, do espaço e das relações sociais.

A educação contemporânea mostra que os atuais paradigmas não atendem mais 
o momento atual, visto a velocidade e quantidade de informações. Como o conhecimento 
tornou-se dinâmico, precisamos fazer novas conexões de fatos e informações, pois tudo 
está sistematizado. 

Os meios de produção mudaram para o paradigma da produção enxuta em lugar da 
produção em massa. Essa nova visão mostra a necessidade de um perfil diferenciado de 
cidadão para conviver na sociedade da informação e da tecnologia.
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Os desafios, as ameaças e as possibilidades características da contemporaneidade 
exigirão, cada vez mais, o desenvolvimento de abordagens pedagógicas capazes de 
desenvolver competências e habilidades e, consequentemente, resoluções de problemas.

Devemos pensar em uma formação docente que considere a existência do 
ciberespaço e sua influência na disseminação de informações. Partindo dessa formação, 
a reflexão dos novos contornos que a escola vem adquirindo e o papel do educador diante 
desta realidade.

Acredita-se que esse tema deve ser refletido pelos educadores, uma vez que a 
inserção das tecnologias na sociedade contemporânea já é uma realidade imposta e que 
vai além das formas tradicionais e estáticas de produção de conhecimento.

Agora, com a computação em nuvem, parece que as coisas estão mais confusas, 
porque é possível acessar os mesmos recursos em qualquer computador ou outro 
dispositivo com acesso a internet.

Isso sem precisar instalar nada, sem nenhuma mídia física e podendo recuperar 
todas as informações já trabalhadas naquele sistema. Fica parecendo que os dados são 
entidades metafísicas. Ou que ficam, literalmente, nas nuvens, sem ocupar um espaço 
físico aqui na superfície. Na realidade, não é bem assim que funciona. Há muito trabalho 
e organização tecnológica de prestadores de serviço para permitir que utilizemos soluções 
nas nuvens.

A criação da sala de aula on-line cabe ao professor tentar conectar todos os seus 
alunos em uma turma, então, surgirão muitas possibilidades de uso do aplicativo. Ainda há 
espaço para que a avaliação seja feita de forma detalhada, pois o meio digital garante essa 
flexibilidade.

Os alunos também obtêm inúmeros benefícios com o uso da ferramenta, sendo 
possível acessar e enviar atividades, tirar dúvidas, postar links, vídeos e fazer comentários, 
oportunizando a troca de experiências e aprendizagens de forma síncrona e assíncrona 
promovendo uma comunicação instantânea e em rede.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino remoto, adotado em meio a pandemia do coronavírus, trouxe diversas 

mudanças para o cenário educacional. Alguns assuntos foram colocados em pauta, como 
a utilização de tecnologias como aliadas em sala de aula, as desigualdades de acesso as 
tecnologias digitais, a valorização do professor e a importância da participação da família 
no processo educacional.

Professores, alunos, escolas, sistemas de ensino estão precisando lidar com muitas 
dificuldades, como a escassez da tecnologia no ambiente escolar e a falta de qualificação 
dos docentes. 

A falta de equipamentos Computador, smartphones ou tablets) e amplo acesso à 
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Internet para alguns alunos durante o ensino remoto, realidade que já vivenciamos na 
educação brasileira, carente de políticas educacionais voltadas para a educação pública de 
qualidade social e que nesse período tornou-se bem mais evidente.

É importante ressaltarmos que o ensino nunca mais voltará a ser o que era antes. 
Embora grandes sejam as desigualdades presentes em nossa sociedade, o ensino remoto 
abre precedentes para novas formas de aprender e reaprender e para descobrimos um 
mundo de oportunidades e a amplitude que tem a educação.

 Os professores vivenciaram novas formas de ensinar, novas ferramentas de 
avaliação e os estudantes estão podendo vivenciar novas formas de aprender e entender 
que precisam de organização, dedicação e planejamento para aprender no mundo digital.

Portando, novas estratégias adotadas durante a pandemia, possívelmente serão 
ampliadas e continuadas em um futuro ensino presencial.
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