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PREFÁCIO

A incidência do novo coronavírus no Brasil é preocupante. No entanto, a saúde pública do 
país e o sistema de atendimento visa abranger a diversidade que o Brasil apresenta, o sistema único 
de saúde (SUS) tem como base a integralidade, a universalidade e a equidade de todos os pacientes e 
trabalhadores. Instituído assim, para democratizar toda a saúde brasileira, tem o interesse de ofertar 
serviços de qualidade a população. Portanto, ao longo da história de sua consolidação a saúde pública 
foi deixado de lado e passou a gerar grandes problemas aos profissionais atuantes.

De fato, os estudos desenvolvidos no âmbito da saúde pública se propõem a articular 
conhecimentos de diferentes saberes e fazeres fornecendo subsídios teóricos, práticos e metodológicos 
que contribuem positivamente para a construção de estratégias e políticas públicas que visam o 
desenvolvimento de informações e ações em prol de uma saúde de qualidade para toda comunidade.

O presente livro é composto por 24 capítulos elaborados por autores pertencentes às ciências 
da saúde e suas áreas afins com o objetivo de proporcionar conhecimentos e compartilhar experiências 
e resultados de estudos desenvolvidos em várias localidades brasileiras e que visam à elucidação de 
diferentes situações de saúde.

Em nossos livros selecionamos um dos capítulos para premiação como forma de incentivo 
para os autores, e entre os excelentes trabalhos selecionados para compor este livro, o premiado foi o 
capítulo 02, intitulado “VACINAS CONTRA COVID-19:  UMA BREVE DESCRIÇÃO POR MEIO 
DE REVISÃO INTEGRATIVA¨.
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RESUMO: A monitoria tem se apresentado como meio para melhoria dos processos de ensino 
aprendizagem e, consequentemente, para o êxito acadêmico. Em tempos de pandemia, gerada pelo 
vírus SARS-CoV-2, surgiram novos desafios e perspectivas para o desenvolvimento de um novo 
calendário acadêmico, que culminaram em dinâmicas de ensino pouco conhecidas. Com o uso das 
principais tecnologias de comunicação e informação, docentes, discentes e monitores do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) se adaptaram às 
novas modalidades de interações, discussões e avaliações para a educação em saúde. Esse relato aborda 
as perspectivas e desafios encontrados ao longo dos três meses de monitoria no componente GCCS 
926 - Colóquios em Saúde, no CCS/UFRB. Refletindo sobre os desafios e as perspectivas de educar 
em saúde frente a esta pandemia enquanto se discutia essa enfermidade epidêmica a partir do tema 
central “SARS-CoV-2 e popularização da ciência” trabalhado no componente curricular Colóquios 
em Saúde e de relevância para a saúde pública. Dialogando sobre o atual cenário, dificuldades 
encontradas por autoridades e profissionais de saúde; as recomendações dos órgãos oficiais de saúde; 
a produção e difusão de informações para a organização dos serviços de saúde e da comunidade em 
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geral no controle e combate ao novo coronavírus e sobre comportamentos contraproducentes relativos 
às formas de prevenção, de grande importância para a saúde pública no atual momento.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde. Aprendizagem. Pandemia.

ACADEMIC MONITORING IN REMOTE EDUCATION: PERSPECTIVES AND 
CHALLENGES IN THE PANDEMIC PERIOD

ABSTRACT: Monitoring has been presented as a means of improving teaching-learning processes 
and, consequently, for academic success. In time of SARS-CoV-2 virus pandemics, new challenges 
and perspectives for the development of a new academic calendar arose, which culminated in little-
known teaching dynamics. Besides that, using the main communication and information technologies, 
teachers, students and monitors, of Centro de Ciências da Saúde (CCS), at Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (UFRB), readjusted to the new modalities of interactions, discussions and 
evaluations for education in health. This report is concerned about addressing the challenges and 
perspectives encountered during the 3 months of monitoring in GCCS926 - Colloquia in Health, 
at CCS / UFRB. Reflecting on the challenges and perspectives of health education in the face of 
this pandemic while discussing this epidemic disease from the central theme “SARS-CoV-2 and 
popularization of science” worked on the curricular component Colloquiums on Health and of 
relevance to the health public. Talking about the current scenario, difficulties encountered by health 
authorities and professionals; the recommendations of Organs official health agencies; the production 
and dissemination of information for the organization of health services and the community in general 
in the control and fight against the new coronavirus and on counterproductive behaviors related to 
forms of prevention, of great importance for public health at the present time.

KEY-WORDS: Health Education. Learning. Pandemic.

INTRODUÇÃO

O programa de monitoria acadêmica para discentes dos cursos de graduação foi promulgado 
junto ao art. 84, da lei 9.394/1996, de maneira que os estudantes da educação superior pudessem 
exercer atividades de monitoria, levando em consideração seu rendimento e plano de estudos 
educacional (BRASIL, 1996). 

Diante disso, entende-se a importância de oportunizar a experiência de um discente universitário 
nessa modalidade acadêmica, quer seja no ensino presencial ou no ensino remoto, que ganhou força 
no ano de 2020 com a pandemia da COVID-19, causada pelo coronavírus da síndrome respiratória 
aguda grave 2 (SARS-CoV-2) (OPAS, 2020).

Se por um lado, o sujeito que exerce as funções de monitor tem a oportunidade de aprofundar 
seus conhecimentos, ser orientado por docentes e construir o pilar do ensino em sua vida acadêmica, 
por outro, para a universidade há troca de conhecimentos, com a possibilidade de aprendizado mútuo 
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que envolve os docentes, discentes e monitores. 

No ano de 2020, em meio a pandemia do SARS-CoV-2, novos desafios foram impostos à 
educação superior ao redor do mundo. Surgiram inquietações dos que pesquisam e atuam nos campos 
da saúde e da educação sobre um dos maiores desafios da prática do profissional de saúde – a educação 
em saúde. Já que o cenário é de preocupação não apenas pelo avanço do vírus, mas pela dificuldade de 
adoção de medidas simples de cuidado em saúde, principalmente, aquelas relacionadas à prevenção e 
ao combate à doença. O compartilhamento de experiências (docentes, discentes, monitores) representa 
então uma importante estratégia para agregar conhecimento e ampliar o olhar para as possibilidades 
de fazer educação em saúde com o outro, repensando as práticas de educação em saúde (PALÁCIO 
e TAKENAMI, 2020).

Assim, este trabalho relata a experiência na monitoria do componente curricular GCCS926 – 
Colóquios em Saúde para graduandos da área da saúde (Bacharelado em Saúde, Medicina, Nutrição, 
Enfermagem e Psicologia), do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB), no período letivo 2020.3, abordando o processo de desenvolvimento 
do ensino e a aprendizagem refletido no protagonismo dos atores envolvidos em um calendário 
acadêmico suplementar realizado de forma remota, trabalhando um tema relevante para a saúde 
pública, o “SARS-CoV-2 e popularização da ciência”.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência no Programa de Monitoria, gerado 
a partir da sistematização de vivências, relatórios confeccionados e discussões temáticas em reuniões 
remotas realizadas via Google Meet para o componente curricular GCCS926 – Colóquios em Saúde 
no CCS/UFRB.

Este trabalho descreve a experiência e os aprendizados proporcionados, principalmente ao 
monitor bolsista, e, a partir da avaliação da disciplina, foram depreendidos percepções da turma/
dos discentes, propondo uma reflexão acerca do alcance da articulação de uma atividade de ensino 
(a monitoria) com a pesquisa e a extensão universitária trabalhando com temática relevante para a 
educação em saúde: o “SARS-CoV-2 e popularização da ciência”.

O componente curricular, Colóquios em Saúde, possui 34 horas de carga horária semestral e 
propõe, em sua ementa, trabalhar a socialização de conhecimentos por meio de apresentações, ações 
extensionistas e debates relevantes no contexto da saúde, propiciando processos de aprendizagem 
através da troca e difusão de conhecimentos; desenvolver a compreensão a respeito da cultura 
científica e de seus procedimentos de comunicação e a habilidade de escuta, leitura e interpretação da 
comunicação científica.

Para o calendário acadêmico suplementar 2020.3, o tema abordado pelo componente foi a 
pandemia da COVID-19, utilizando-se de novas dinâmicas de trabalho trazidas pelo ensino remoto, 
contando com um monitor, responsável por facilitar a comunicação entre os discentes e três docentes, 
auxiliando nas novas tecnologias inerentes a este tipo de ensino e atender às demandas do semestre 
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de caráter excepcional na UFRB.

A metodologia de trabalho para o componente esteve pautada em dois momentos, atividades 
síncronas e assíncronas. Estas últimas conduzidas a partir de vídeos disponíveis na internet sobre 
diversos aspectos da pandemia da COVID-19 em seus diversos aspectos, bem como a realização 
de fóruns em plataformas virtuais - Google Meet, Google Classroom, WhatsApp e SIGAA. Nas 
atividades assíncronas, os estudantes assistiram aos vídeos e produziram resumos/fichamentos, 
elencando questões chaves para as discussões realizadas nas atividades síncronas. A cada atividade 
síncrona foram sorteados grupos de estudantes responsáveis por conduzir a discussão com a mediação 
dos docentes responsáveis em colaboração com o monitor.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Relato e discussão da experiência

A monitoria acadêmica para o componente curricular em questão teve como metodologia 
principal discussões realizadas por meio da plataforma Google Meet, nos momentos síncronos no 
período de 25 de setembro a 04 de dezembro de 2020. 

O monitor auxiliou os discentes nas atividades assíncronas potencializando troca de ideias 
por meio de grupos virtuais, dialogando sobre os vídeos disponíveis na internet sobre a pandemia 
de COVID-19 em seus diversos aspectos e escolhidos para discussões nas atividades síncronas. 
Também esteve envolvido na busca de vídeos, interações nas aulas síncronas via chat e na confecção 
dos resumos/fichamentos, bem como na exposição dos temas, procurando articular o conteúdo de 
maneira interdisciplinar. 

Concomitante aos encontros semanais, houve a criação e facilitação de um fórum de discussão, 
na plataforma Google Classroom, com objetivo de consolidar o conhecimento agregado ao longo da 
semana. A base dos diálogos nos momentos síncronos e no fórum era construída a partir de um vídeo 
escolhido entre os docentes responsáveis pelo componente e o monitor, constituindo-se de geralmente 
uma palestra ou live facilitada por especialistas. Os vídeos selecionados e discutidos estão listados no 
Quadro 1. 
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Quadro 1: Temáticas e vídeos trabalhados por semana - Período letivo 2020.3 / UFRB.

Tema da Semana Título do Vídeo

1
História das pandemias no mundo História das pandemias (CARVALHO; CHALHOUB; SÁ; 

OLIVEN, 2020)

2
A pandemia da Covid-19 no Brasil e ações de 

controle dos órgãos públicos competentes
História Natural da Covid-19 no Brasil (CRODA, 2020)

3
O vírus SARS-Cov-2 e seus aspectos de 

transmissibilidade e de fisiopatologia
Dinâmica de transmissão da SARS-CoV-2 e perspectivas de 

controle (WERNECK, 2020)

4
Origem do vírus SARS-CoV-2 e sua 

propagação pelo mundo 
Replicação do SARS-CoV-2 e os diferentes aspectos de dois 

isolados virais do RJ (COSTA, 2020)

5
Formas de diagnóstico da COVID-19 e estudo 

epidemiológicos
Epidemiologia molecular da COVID-19 (MESENBURG; 

CÂNDIDO; JERONIMO, 2020)

6
Cuidados, prevenção e tratamentos envolvidos 

da COVID-19
Salvando vidas hoje (ROCCO; MOURÃO; LACERDA, 2020)

7
Imunidade e produção de vacinas para a 

COVID-19
Vacinas e COVID-19: Qual, Quando, Como, Em Quem? 

(KALLÁS; BERNARDINI; AFONSO; BRITO; D’ANGELO; 
THOMPSON; DEL RIO, 2020)

8
A importância do Sistema Único de Saúde para 

o controle da pandemia no Brasil
Como a APS está enfrentando a pandemia de COVID-19 

no Brasil? (BOUSQUAT; EVANGELISTA; PANTALEÃO; 
PADILLA, 2020)

9
Consequências biopsicossociais e isolamento 
social durante a pandemia pela COVID-19

Isolamento Social: impactos na saúde pública e individual 
(BARBERIA; PRADO; BARROS; ANDERSEN, 2020)

10
Informações em Saúde e notícias falsas sobre a 

COVID-19 
Divulgação de Ciência e Pensamento Crítico (PASTERNAK & 

DE BOLLE, 2020)

Fonte: Os autores (2021).

O fórum do Google Classroom foi administrado, principalmente, pelo monitor, que realizava 
a postagem dos materiais a serem utilizados, suas orientações e fomentava a discussão por meio do 
diálogo com a turma. Além disso, o monitor se responsabilizou pelo acompanhamento dos discentes 
pelo WhatsApp – a principal ferramenta de comunicação da atualidade se configurou como um meio 
rápido de interação, facilitando, inclusive, o acesso dos estudantes aos professores.

A monitoria acadêmica no semestre suplementar de 2020.3 foi acompanhada de grandes 
responsabilidades: auxiliar o acadêmico a alcançar seus objetivos curriculares, desenvolver 
competências e habilidades, tanto nos discentes, quanto no monitor, e, sobretudo, atenuar os impactos 
gerados no processo ensino aprendizagem pela pandemia do SARS-CoV-2.
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O período trouxe o desafio de alinhar a nova dinâmica de ensino com a participação dos 
discentes nos momentos síncronos e assíncronos. O sistema de ensino remoto dificultou inicialmente 
uma melhor aproximação entre o discente-monitor e os docentes e a convergência de ideias em um 
primeiro momento. Contudo, a relação docentes-monitor foi se desenvolvendo com fluidez ao longo 
do semestre, influenciando, assim, na boa dinâmica do componente. Nos encontros síncronos, a 
turma se dividiu entre discentes que participaram ativamente das discussões e discentes que pouco 
participaram. Nesse âmbito, foi necessária a busca incessante da intervenção nos momentos síncronos 
e assíncronos desses estudantes menos participativos, convidando-os a interagir.

Considerando a procura da monitoria em momentos assíncronos, seja pelo aplicativo do 
Whatsapp, seja por e-mail, os discentes demonstraram interesse e uma maior facilidade para expressar 
opiniões, tirar dúvidas ou apresentar alguma proposta para o componente.

Assim, a monitoria se mostrou importante para melhorar a comunicação entre a turma e os 
docentes, uma vez que os informes e/ou sugestões de material complementar eram passados de forma 
quase que instantânea para ambas as partes. Contribuindo nas discussões, atendimento aos discentes, 
busca e avaliação dos vídeos e de material complementar, mostrando-se importante na construção do 
método de avaliação. Um dos grandes desafios do ensino remoto é tornar o processo avaliativo uma 
ferramenta eficaz e condizente com a metodologia aplicada neste momento atípico. Por meio de uma 
análise qualitativa e quantitativa, tabulou-se a participação dos discentes no fórum de discussão, a fim 
de facilitar o processo de avaliação por parte dos docentes nessa parte do componente. Analogamente, 
os momentos síncronos foram tabulados e analisados, levando em conta o número de intervenções e 
a sua qualidade.

Ao final do componente, foi passada uma pesquisa de autoavaliação e satisfação para a turma 
no Google Formulários, com o intuito de observar a percepção dos estudantes com relação a si e 
à dinâmica de conteúdos atribuídos no semestre suplementar de 2020.3. Os itens avaliados foram 
divididos em seções com atribuições dos conceitos 1 ao 5 – sendo 1 o conceito mais negativo e 5 o 
mais positivo. Ao todo, 24 discentes responderam o formulário, cerca de 82,76% da turma. As seções 
foram divididas em 5 tópicos.

Tópico 1. Informações gerais sobre a dinâmica das atividades: interesse nas atividades propostas, 
contribuição dos temas trabalhados para melhoria do conhecimento, aptidão para discorrer sobre 
a SARS-CoV-2 com público em geral após o componente e avaliação da competência científica 
brasileira por meio dos vídeos assistidos. Nessa seção, pode-se observar um alto grau de interesse dos 
discentes pelo que foi abordado no componente, bem como a sua dinâmica, por meio da concentração 
dos conceitos 4 e 5 na pesquisa realizada. Além disso, percebe-se o desenvolvimento dos processos 
técnico-científicos sobre o tema abordado, já que os próprios discentes se sentem mais confortáveis 
com relação ao conteúdo após o semestre suplementar 2020.3 (Figura 1).

Tópico 2. Alcance dos objetivos do componente curricular: propiciar processos de aprendizagem 
coletiva, desenvolvimento da compreensão a respeito da cultura científica e seus procedimentos de 
comunicação e divulgação e desenvolvimento da habilidade de escuta, leitura e interpretação da 
comunicação científica. A segunda seção da avaliação preocupou-se em verificar se os objetivos 
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do componente foram alcançados a longo prazo. O resultado da pesquisa se mostrou satisfatório 
nessa seção também, com destaque para os conceitos 4 e 5, sobretudo no gráfico 6, evidenciando 
que o componente foi importante para a melhoria da compreensão da cultura científica e de seus 
procedimentos de comunicação e divulgação (Figura 2).

Tópico 3. Processo de ensino-aprendizagem: cumprimento do programa, adequação do material 
bibliográfico, adequação da sequência de aulas no programa e sobreposição dos assuntos trabalhados 
com relação a outro componente. Para a seção 3 faz-se importante salientar o novo processo de 
ensino-aprendizagem de um ensino remoto, o que de alguma forma, mesmo que poucas, pode trazer 
avaliações negativas (Figura 3).

Tópico 4. Avaliação do componente curricular: coerência entre conteúdo e avaliação, divulgação dos 
critérios e forma de avaliação, adequação do trabalho extraclasse exigido e da metodologia de ensino 
aprendizagem. A seção 4 trouxe um feedback positivo com relação aos modelos avaliativos e às 
atividades realizadas nos momentos síncronos. Percebe-se um bom retorno dos discentes com relação 
às metodologias aplicadas, demonstrando o alcance de um dos objetivos mais importantes: manter 
a qualidade de ensino no semestre suplementar 2020.3 por meio das novas tecnologias (Figura 4).

Tópico 5. Autoavaliação: participação nas discussões nos momentos síncronos, nos fóruns de 
discussão e na elaboração dos resumos e perguntas; interesse da disciplina para a sua formação e 
relação expectativa/realidade. Nesta seção 5, percebe-se um equilíbrio entre os conceitos atribuídos. 
As respostas foram condizentes com o que foi visto ao longo do semestre suplementar, principalmente 
com relação à participação nos momentos síncronos e nos fóruns de discussão, já citados no relato, 
de maneira que foram percebidos dois extremos: discentes que pouco participavam e os que sempre 
estavam presente nas discussões (Figura 5).

Ao fim do formulário, os discentes tinham duas seções subjetivas para expressar opiniões e 
sugestões de temas futuros para o componente. O feedback se concentrou na faixa dos conceitos 4 
e 5, demonstrando satisfação dos estudantes com relação ao componente no semestre suplementar e 
também ao trabalho desenvolvido pelo monitor e docentes.

Considerando que o conjunto de profissionais que tem se empenhado na divulgação científica 
comunga da ideia de que o acesso às informações pode contribuir com a tomada de decisão pela 
população e com a melhoria da sua qualidade de vida, é esperado que as instituições de Ciência, 
Tecnologia & Informação desenvolvam políticas voltadas à popularização da ciência.

Não apenas visando difundir o conhecimento científico, mas, e principalmente, buscando 
tornar compreensível para a população o que é desenvolvido entre seus muros, no intuito de prestar 
contas à sociedade que as financia. É possível afirmar que o conjunto monitor e docentes responsáveis 
contribuiu na formação do discente matriculado no componente Colóquios em Saúde para a construção 
de uma cultura científica que alcançasse além dos muros do CCS/UFRB junto a temática do novo 
coronavírus e da pandemia da COVID-19.

O estreitamento das relações profissionais com os docentes e as abordagens horizontalizadas 
nas orientações desempenham papel fundamental no sucesso da atividade de monitoria, a presteza, 
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paciência e assertividade, foram características essenciais para a manutenção de uma boa relação 
professor-estudante e para o andamento do componente curricular.

Figura 1: Dinâmica das atividades envolvidas – GCCS926 – Colóquios em Saúde.

Fonte: Os autores (2021).

Figura 2: Objetivos do componente curricular – GCCS926 – Colóquios em Saúde.

Fonte: Os autores (2021).

Figura 3: Processo de ensino-aprendizagem – GCCS926 – Colóquios em Saúde / Período letivo 2020.3 / UFRB.

Fonte: Os autores (2021).

Figura 4: Avaliação do componente curricular – GCCS926 – Colóquios em Saúde / Período letivo 2020.3 / UFRB.

Fonte: Os autores (2021).
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Figura 5: Autoavaliação – GCCS926 – Colóquios em Saúde / Período letivo 2020.3.

A

C

B

D

E

Fonte: Os autores (2021).

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível ratificar a relevância da participação em programas de monitoria institucional. 
Especificamente para este relato, a monitoria alcançou os objetivos principais, auxiliando os docentes e 
discentes ao longo de todo o semestre. Além do suporte e da troca mútua de conhecimento, percebeu-se 
um aprofundamento do aprendizado acerca da temática discutida, com consequente desenvolvimento 
do senso crítico e melhoria das habilidades de comunicação, interlocução, compreensão e ensino, 
competências importantes para os docentes e discentes do meio acadêmico. Desse modo, é fato que 
a experiência no programa de monitoria se estabeleceu como um ganho inestimável para os atores 
envolvidos. 

Por meio desse trabalho, pode-se alavancar o nível do processo ensino-aprendizagem em todos 
os âmbitos de uma universidade. Ao experimentar o novo, a universidade deve se munir de todas as 
ferramentas que facilitem a dinâmica, e, no ensino remoto, atribuído pela primeira vez na UFRB, 
a monitoria mostrou ser uma ferramenta importante diante de percalços encontrados no calendário 
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suplementar.

Diante de tantos desafios, foi possível educar em saúde com tema atual e relevante para saúde 
pública, a exemplo do SARS-CoV-2, COVID-19 e a popularização da ciência, onde docentes, monitor 
e discentes, a partir de uma metodologia simples (discussão de vídeos/webinários), puderam discutir 
sobre os baixos investimentos em saúde, os impactos sociais e econômicos da pandemia e sobre as 
dificuldades encontradas quanto a seguir as recomendações dos órgãos oficiais de saúde quanto às 
principais medidas profiláticas orientadas, entre outros tópicos citados neste trabalho. 

Assim, nesse cenário de pandemia, buscou-se, como referendado por Palácio e Takenami 
(2020), Parreira (2018) e por Machado et al. (2007), uma estratégia educativa onde fosse possível 
compartilhar experiências e práticas intermediada pela construção de um pensamento crítico e 
reflexivo e que os temas abordados pudessem ter significados e sentidos para o território e para os 
aspectos sociais, políticos e culturais dos discentes, suas famílias e comunidades. E para atingir esses 
objetivos o papel do monitor foi relevante na construção dos conhecimentos.
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