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APRESENTAÇÃO

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência e buscando superar 
problemas estruturais, como a desigualdade social por exemplo. Direcionar e ampliar o 
olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas postos pela contemporaneidade 
é um desafio, aceito por muitos professores/as pesquisadores/as. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante nos 
últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. O cenário 
político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado recentemente 
e agravado com a pandemia, nos alerta para a necessidade de criação de espaços de 
resistência. Este livro, intitulado “A Educação enquanto fenômeno social: Gestão e 
práticas pedagógicas”, da forma como se organiza, é um desses lugares: permite-se ouvir, 
de diferentes formas, os diferentes sujeitos que fazem parte dos movimentos educacionais.

É importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem a Educação, 
historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir ser ouvidos e a criação 
de canais de comunicação, como este livro, aproxima a comunidade das diversas ações que 
são vivenciadas no interior da escola e da universidade. Portanto, os inúmeros capítulos 
que compõem este livro tornam-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, considerando os diversos elementos e fatores que o intercruza.

Neste livro, portanto, reúnem-se trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional, tendo a Educação enquanto fenômeno social 
importante para o fortalecimento da democracia e superação das desigualdades sociais.

Os/As autores/as que constroem essa obra são estudantes, professores/as 
pesquisadores/as, especialistas, mestres/as ou doutores/as e que, muitos/as, partindo 
de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular que, 
pela mobilização dos/as autores/as e discussões por eles/as empreendidas, mobilizam-se 
também os/as leitores/as e os/as incentivam a reinventarem os seus fazeres pedagógicos 
e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, portanto, desejamos a todos 
e a todas uma provocativa leitura! 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo 
descrever e analisar o Projeto Recomeço, 
de acolhimento aos docentes e demais 
profissionais da educação. Nele apresenta-
se um painel das ações implementadas pela 
Secretaria de Educação junto aos profissionais 
da Educação preparando-os para o retorno as 
aulas presenciais após um ano e três meses de 
paralisação devido a pandemia causada pelo 
Covid-19. A principal questão era como oferecer 
apoio e empatia conjugado com sentimentos de 
confiança e esperança a todos os profissionais 
para uma retomada mais tranquila. A proposta, 
então, foi oferecer um espaço de escuta e 
acolhimento para os participantes expressarem 
de forma segura os seus principais sentimentos 
e angustias. Optou-se pela descrição qualitativa 
com nuances de uma observação. As percepções 
dos participantes ao final foi de empoderamento.  
PALAVRAS-CHAVE: Projeto Recomeço. 
Acolhimento. Empoderamento. 

RESTART PROJECT - AN EXPERIENCE 
IN THE MUNICIPALITY OF SABARÁ

ABSTRACT: This article aims to describe and 
analyze the Restart Project, which welcomes 
teachers and other education professionals. It 
presents a panel of the actions implemented 
by the Secretary of Education with Education 
professionals preparing them for the return 
to face-to-face classes after a year and three 
months of stoppage due to the pandemic caused 
by Covid-19. The main question was how to offer 
support and empathy combined with feelings of 
trust and hope to all professionals for a smoother 
recovery. The proposal, then, was to offer a 
space for listening and welcoming for participants 
to safely express their main feelings and 
anxieties. We opted for a qualitative description 
with nuances of an observation. The participants’ 
perceptions at the end were of empowerment.
KEYWORDS: Restart Project. reception. 
empowerment.

1 |  INTRODUÇÃO
Este relato apresenta uma reflexão sobre 

as experiências vivenciadas pelos profissionais 
da Educação (nove categorias) que após mais 
de 400 dias sem aulas presenciais e com muito 
sentimento de dúvida, medo e resistência 
estavam inseguros do que fazer e como agir 
para retornar as escolas. A percepção de que 
a volta as aulas se apresentava como uma 
ameaça levou a Secretaria Municipal de Sabará, 
município mineiro, integrante da denominada 
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Grande BH. a desenvolver um Programa de retomada – PROJETO RECOMEÇO. 
A principal questão era como oferecer apoio e empatia conjugado com sentimentos 

de confiança e esperança a todos os profissionais da educação para uma retomada mais 
tranquila? O desafio era promover um sentimento positivo, de confiança e esperança para 
a maioria dos profissionais da educação. Desafio de amenizar a resistência ao retorno 
às aulas, principalmente para aqueles que contraíram o virus, sofreram perdas familiares 
dolorosas, estavam passando por carências de serviços de saude, necessidades básicas 
além de ter que aprender a utilizar as novas tecnologias.

A proposta, então, foi oferecer um espaço de escuta e acolhimento de forma que 
os participantes pudessem expressar de forma segura os seus principais sentimentos e 
angustias. Uma forma de cada indivíduo autorregular-se no contato com o mundo (AGUIAR, 
2005).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o Projeto 
Recomeço e as experiências dos participantes. E, especificamente, descrever as principais 
ações, os benefícios e a visão dos profissionais ao término do processo de formação. 

Como metodologia, optou-se pela qualitativa e descritiva com nuances de uma 
observação, já que, além de analisar os materiais e o processos do curso, também houve 
intervenção e participação na formação. Também, utilizou-se da aplicação do questionário 
virtual, via plataforma Google Drive Forms, para coletar as  percepções dos participantes 
sobre a formação. 

Os resultados mostraram a dificuldade dos profissionais em lidar com a nova 
realidade, a resiliência e o esforço pessoal para o retorno as aulas presenciais e os 
novos signficados da sua atuação e prática docente. Mostrou, ainda, que acolher os 
profissionais da educação é antes de tudo fortalecer e valorizar o ser humano, dando-lhe 
condições de superar crises, de enfrentar o novo e de se empoderar física, moral, mental 
e tecnologicamente.

2 |  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O mundo e o Brasil passaram pelo impacto da pandemia causada pelo Covid 19, que 

pegou a todos de surpresa. Suas consequencias causaram uma verdadeira transformação 
estrutural que envolveu a todos, em diferentes áreas. 

Apesar do isolamento social e da paralização total, os sistemas educativos 
e, principalmente os professores e alunos foram desafiados a se reinventar, romper 
paradigmas e inovar. Ou seja, mesmo passando por um processo de adaptação, no qual os 
profissionais da educação seguiram se reinventando e aprendendo com o auxilio das novas 
tecnologias, ainda permanece uma sensação de desconforto e insegurança, como se todos 
estivessem caminhando no escuro. De repente, os professores que antes ministravam suas 
aulas de forma presencial tiveram que migrar para o ensino remoto/virtual. Uma alternativa 
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temporária, para que as instituições pudessem dar continuidade às aulas, e que hoje, 
segue numa perspectiva permanente e/ou de educação híbrida.

Frente a necessidade de continuar as atividades de ensino, diante da pandemia, 
os professores tiveram que, sem conhecer, utilizar as TIC’s e TEDs para a mediação das 
aulas através de cenários virtuais de aprendizagem. O que exigiu a utilização de novos 
recursos e conhecimentos específicos. O que se configurou como uma nova oportunidade 
para os profissionais, fazendo-os experenciar as tecnologias digitais como facilitadoras 
no processo de ensino-aprendizagem. A tecnologia se tornou uma aliada que veio 
contribuir positivamente tanto no ensino remoto, quanto nos processos de aprendizagem, 
proporcionando novas formas de ensinar e, principalmente, de aprender. Ela veio minimizar 
as consequências, viabilizar saídas e potencializar as competências, sem nunca substituir 
os profissionais da Educação.

Mesmo com o auxílio das novas tecnologias, muitas vezes, o docente se viu 
angustiado, com a sensação de estar caminhando no escuro. Pois, os desafios do ensino 
remoto não se fizeram presentes apenas pela dificuldade de acesso e restrições aos 
dispositivos tecnológicos, mas também estão atrelados aos fatores motivacionais dos 
estudantes e professores, na necessidade de contato físico, nas relações limitadas, nas 
dificuldades de interação entre o docente e o discente e na sobrecarga de trabalho, com 
jornadas duplas ou até triplas. Fatores que impactam não apenas a vida familiar, mas todo 
processo educacional. Ou seja, a educação, mesmo no ambiente remoto, não depende 
exclusivamente da tecnologia. Para superar esse momento, foi preciso buscar estratégias, 
que implicassem na redução dos problemas e possibilitasse aos profissionais fazerem uma 
educação de qualidade.

A pandemia não terminou, as aulas estão voltando e o braço da tecnologia não 
solucionará os problemas da Educação que já vem de muitos anos. Todo esse contexto e 
as condições sociais, os estilos de aprendizagem, os docentes e os próprios aprendizes 
demandaram estratégias multifacetadas que respondessem às necessidades e demandas 
contemporâneas. Estratégias dos tipos mediativas, comunicativas e afetivas que 
representassem um meio de socializar o conhecimento e facilitar o aprendizado. 

Todavia, os professores continuam passando por períodos de muitos desafios, que 
trouxeram mudanças de planos, sonhos e perdas. Muitas perdas! Situações que abalaram 
sua saúde física e mental. A grande maioria dos docentes encontram-se em situação de 
muito medo, ansiedade e insegurança e sem com quem compartilhar suas experiências, 
pois todos estão no mesmo barco tendo que remar e, ao mesmo tempo, improvisar 
e aprender a improvisar. “Muitas vezes é difícil para o indivíduo entrar em contato com 
determinadas situações e aceitar seus verdadeiros desfechos” (MAGALHÃES, 2009, p. 90)

Para minimizar essa situação, tanto os profissionais da educação, quanto os alunos e 
seus familiares precisaram desenvolver novas competências emocionais como a resiliência 
para entender o processo de mudanças, de adaptação e de ajustes. Segundo Coll & 
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Monereo (2010, p.32), no novo cenário emergente se faz necessário o desenvolvimento 
de algumas competências para enfrentar com êxito os processos de mudança. No caso 
específico dos docentes, além da resiliência tiveram que desenvolver a liderança. Tiveram 
que se transformar em líderes. Um “gestor de caminhos coletivos e individuais, previsíveis 
e imprevisíveis, em uma construção aberta, criativa e empreendedora” (BACICH E 
MORAN, 2018) dentro de um contexto de muitas transformações para ele, sua escola, 
alunos e familiares. Afinal, o privado acabou se transformando em público. As casas foram 
transformados em salas de aulas em um piscar de olhos. Foram muitas as adaptações de 
espaço e de cenários.

Nesse sentido, a proposta do Projeto Recomeço significou uma formação atrelada 
a realidade dos profissionais e com o uso das novas tecnologias. Entende-se, que a 
formação profissional é indissociável da experiência de vida. Ela deve 

(...) formar indivíduos pensantes, com capacidade de pensar epistêmico, 
isto é, pessoas que desenvolvam capacidades básicas de pensamento, 
elementos conceituais, que lhes facultem, mais do que saber coisas, mais 
do que receber uma informação, se colocar ante a realidade, apropriar-se do 
momento histórico para pensar historicamente essa realidade e reagir a ela 
(LIBÂNEO, 2006, p. 88). 

Razão pela qual o propósito do Projeto Recomeço foi alinhar necessidades com 
oportunidades frente a realidade que todos os profissionais da educação estavam e estão 
vivenciando.

3 |  METODOLOGIA – DESENVOLVIMENTO
A estratégia utilizada para o processo de formação foi estabelecer uma relação 

direta entre o contexto social em que os profissionais da educação do município de Sabará 
estavam inseridos, com as experiências de vida deles, alinhados com os conteúdos a serem 
abordados, como balizadores de propostas de atividades ou solução de problemas a serem 
estudados, debatidos e analisados. Somente assim o treinamento teria mais significado 
para os envolvidos. Como afirma Veen, W.& Vrakking, B. (2009, p. 13), a informação não é 
conhecimento, conhecimento é quando atribuímos significados aos dados compreendendo 
processos e fenômenos (Grifo nosso).

Por isso, o conteudo do processo de formação foi todo direcionado as demandas 
(pessoais e profissionais) dos profissionais. Sobre este aspecto, Fávero (1981, p. 19) 
afirma que: 

A formação (...) não se concretiza de uma só vez, é um processo. Não se 
produz apenas no interior de um grupo, nem se faz através de um curso, é o 
resultado de condições históricas. Faz parte necessária e intrínseca de uma 
realidade concreta determinada. Realidade essa que não pode ser tomada 
como uma coisa pronta, acabada, ou que se repete indefinidamente. É uma 
realidade que se faz no cotidiano. É um processo e como tal precisa ser 
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pensado.

Baseado nessa premissa, os conteudos foram escolhidos de acordo com cada 
seguimento profissional e dentro de sua realidade. Para os docentes criou-se uma 
perspectiva didático pedagógica envolvendo a utilização das novas tecnologias. Tudo 
com o fim de manter a identidade de cada segmento, mas dentro de uma visão sistêmica 
de grupo. De acordo com Dubar (2005, p.136): “[...] a identidade nada mais é do que o 
resultado a um só tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, 
biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, 
constroem os indivíduos e definem as instituições” (Grifos nosso)

A formação envolveu 1902 profissionais da educação, que foram divididos por 
grupos de acordo com sua atuação: G1 – Diretorese e vice-diretores (60); G2 – Pedagogos 
(71); G3 – Professores dos anos iniciais (685); G4 – Professores dos anos finais (163); 
G5 – Auxiliar de biblioteca e secretaria/ATB’s (147);  G6 – Monitores/AEB’s (395); G7 – 
Cantineiras e Serventes/ABS’s (381).

As temáticas trabalhadas foram separadas por uma área geral e outra específica de 
acordo com as atribuições de cada grupo (Quadro 1). 

TEMÁTICAS GRUPOS
Acolhimento e Expectativas Todos 
Impactos emocionais da pandemia Todos
Organização Mental e psicológica Todos
O cuidar de si para cuidar do outro Todos
Responsabilidade e papel dos diretores e vice-diretores G1
O pedagogo como protagonista do processo educativo G2
Responsabilidade e o Papel do Professor G3 e G4
O professor como protagonista do processo educativo G3 e G4
Práticas que podem ajudar no enfrentamento das dificuldades atuais G3 e G4
Tecnologia sim, sem substituir o professor G3 e G4
Contribuição do ATB’s no processo educativo G5
Contribuição do AEB’s no processo educativo G6
Contribuição do ABS’s no processo educativo G7

Quadro 2 – Grupos e temáticas.

Elaborado pelos autores.

Na parte geral trabalhou-se os fatores relacionados as emoções e as percepções 
dos profissionais. Posto que, oferecer apoio à saude mental e física aos participantes é tão 
importante quanto ajudá-los a aprimorar sua práxis educativa e suas atribuições na escola. 
Para os docentes direcionou-se temáticas mais específicas como: O professor como 
protagonista do processo educativo; Responsabilidade e o papel do Professor; Práticas que 
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podem ajudar no enfrentamento das dificuldades atuais e Tecnologia sim, sem substituir o 
professor. O principal objetivo dessas temáticas foi articular os saberes pedagógicos gerais 
com os saberes específicos de cada área de conhecimento, fornecendo subsídios teóricos 
e metodológicos para o exercício das atividades no âmbito escolar. 

Nesse sentido, Veiga (2008, p.15) afirma que a formação específica para os docentes 
deve “envolve uma ação a ser desenvolvida com alguém que vai desempenhar a tarefa de 
educar, de ensinar, de aprender, de pesquisar e de avaliar”

De todo o processo formativo o grande desafio foi lidar com a motivação dos 
participantes. Por ser realizado através da plataforma Microsoft Teams, com um número 
muito grande de participantes (60 a 70), foi preciso manter a atenção de todos. Conforme 
afirma Veen, W.& Vrakking, B. (2009, p. 27) “os alunos de hoje demandam novas abordagens 
e métodos de ensino para que consigam manter a atenção e a motivação”. Além da 
atenção, a grande preocupação foi propiciar uma formação com diversas oportunidades 
para interação, entretenimento, comunicação e para a busca de informações, contribuindo 
positivamente na produção e aquisição do conhecimento. O ideal era fazer com que todos 
pudessem se pronunciar, a fim de criar um clima de empatia e acolhimento na turma.

As metodologias utilizadas procuraram explicitar para os participantes uma visão 
geral do contexto da pandemia e suas consequencias para a vida pessoal, profissional e 
social das pessoas e, principalmente uma introdução sobre as novas práticas pedagógicas 
frente ao uso das TIC’s e TED’s, promovendo um processo de ensino aprendizagem de 
forma bastante interativa e atualizada.

Apesar dessas dificuldades a solução foi estimular um engajamento mútuo, por 
meio de conteúdos dinâmicos, atrativos e com um único propósito: acolher quem estava 
precisando de acolhimento. Afinal, o propósito cria alinhamento e significado.

Outro desafio era considerar as especificidades relacionadas a vida e a rotina dos 
professores e demais profissionais, que precisavam ser levadas em consideração para 
o aprendizado, como por exemplo, a falta de acesso aos recursos tecnológicos. Muitos 
participantes tiveram dificuldades de acesso por não possuirem equipamentos adequados. 
A saída foi reuní-los de forma adequada e dentro dos protocolos de segurança, nas escolas 
participantes, para que conseguissem acesso e pudessem participar das atividades on line. 
Além de intercalar os horários para atender ao maior número de participantes. Tudo com o 
objetivo de atender os profissionais sem deixar de lado as suas outras atividades pessoais 
e profissionais

A formação ocorreu no período de 27/05/2021 a 12/06/21, através da Plataforma 
Microsoft Teams, antes do retorno presencial dos profissionais. Este dispositivo mostrou-
se relevante no caso da formação dos profissionais dada a questão do isolamento social. 

Todo o processo envolveu a participação de 2 coordenadoras, 5 técnicos para o 
suporte e 10 facilitadores. Estes com titulação mínima de mestre e experiência na área da 
educação e em processo formativo. Foram mais de 300 horas de interação e conteúdos.
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4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Projeto Recomeço veio dar o apoio a partir de uma abordagem diferenciada de 

temas relevantes para um acolhimento à comunidade escolar no retorno às atividades 
presenciais. A preocupação foi criar sentido e interpretações comuns de forma a tecermos 
uma teia de solidariedade e empatia. Mudando a logica do compartilhar, foi criado um 
canal de escuta e interação, que ampliou olhares, conhecimentos a cerca não apenas 
da profissão, mas do reconhecimento do outro através da aproximação e da esperança. 
Por meio de ações sociais colaborativas consegui-se conectar os docentes e demais 
profissionais do município visando desenvolver o senso de cooperação, resiliência, ética e 
inteligência emocional, além de conteúdos específicos para a sua atuação em sala de aula 
e no âmbito escolar.  

Foram muitas as percepções colhidas após a formação. A primeira reação dos 
grupos foi quanto a surpresa com a iniciativa. Diferentemente, a Secretaria de Educação de 
Sabará, tomou uma atitude que não é comum no Brasil, que é a valorização do trabalho dos 
profissionais da Educação e o cuidado com a sua saúde física e mental. A grande maioria 
das instituições não se preocupou com a saude dos seus profissionais. Inclusive em Minas 
Gerais, várias ações judiciais foram impetradas pelos sindicatos profissionais visando 
a proteção dos trabalhadores da educação. As ações visavam discutir e problematizar 
questões sobre o retorno presencial e os cuidados a serem tomados para a proteção de 
todos.

A experiência proporcionou inúmeras reflexões aos participantes sendo considerada 
valiosa pela oportunidade de escuta e de autoconhecimento, de desenvolvimento das 
habilidades tecnológicas e didático-pedagógicas e de se recriar conceitos, e  novas 
descobertas. 

Segundo Geraldi, Fiorentini e Pereira (2003), o processo formativo deve estar 
associado à idéia de processo, trajetória de vida pessoal e profissional que envolve opções, 
vai de encontro à necessidade de construção de patamares cada vez mais avançados de 
ser, saber e fazer. Logo, a possibilidade de interação por meio de conteúdo teórico e vivência 
mesmo que on line, ampliou o entendimento do grupo quanto o seu papel e importância 
para a Educação e para os alunos e seus familiares. Afinal, “é através da interação com o 
meio, nas suas relações, que o ser humano aprende e evolui continuamente, de maneira a 
construir novos conceitos, novas perspectivas e novas possibilidades” (VYGOSTKY, 2000). 

De acordo com as respostas obtidas no questionário aplicado, podemos afirmar 
que o Projeto Recomeço conseguiu superar as expectativas dos participantes e, também 
contribuir com os objetivos da Secretaria Municipal quanto ao acolhimento e quebra da 
resistência dos profissionais para o retorno presencial. 
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5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão a que chegamos é que a atividade tornou-se exitosa uma vez que 

conseguiu que os participantes tivessem uma posição reflexiva sobre o contexto local e 
regional da pandemia e suas consequencias para a vida de cada um e, sobretudo para a 
educação. O acolhimento serviu como um aporte de conhecimentos tecnológicos, didático-
pedagógicos e cognitivos e psicológicos. Isto porque a interação dos profissionais entre si e 
com os facilitadores permitiu uma maior compreensão da realidade pessoal, familiar e das 
escolas. O que criou uma relação saudável do indíviduo com o meio e consigo.

A experiência contribuiu, ainda, para o fortalecimento dos profissionais, maior 
interação entre eles, e reconhecimento do esforço da secretaria em propiciar um melhor 
ambiente para o retorno dos profissionais. As atividades desenvolvidas envolveram ações 
didático-pedagógicas, tecnológicas, saúde e organização mental e práticas que podem/
poderão ajudar no enfrentamento das dificuldades atuais e futuras. 

Através deste trabalho, foi possivel estabelecer um vínculo entre o acolhimento dos 
profissionais e o seu papel e responsabilidade para a melhoria da educação no munciipio. 
Promover o acolhimento fortaleceu e empoderou os profissionais dando-lhes condição de, 
também, acolher seus alunos e familiares.

Ressaltamos, ainda, a importância dos processos formativos para o enfrentamento 
dos impactos causados pela pandemia. A formação permite, não apenas construir modelos 
práticos voltados para a realidade do contexto educacional, mas possibilita a melhoria do 
desempenho da cada um e de todo o grupo em todos os processos nas instituições de 
ensino brasileiras. 

Enfim, o acolhimento deu mais segurança e empoderamento aos profissionais da 
educação.
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