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RESUMO  

  

No final de 2019, mundialmente, surgiu uma doença viral, com níveis altos de 

disseminação e substancial morbimortalidade, que se manifestava com gravidade, 

acometendo vias aéreas superiores. Assim, foram criadas, além de medidas 

restritivas, em âmbito geral, para coibir disseminação da doença, ações 

transformadoras drásticas nos métodos de ensino. Como objetivo geral do estudo 

tenciona-se identificar quais as repercussões biopsicossociais e as perspectivas 

causadas pela pandemia do Covid-19 e como eles podem afetar a qualidade de vida 

dos docentes universitários e o desenvolvimento social. Como procedimentos 

metodológicos trata-se de uma pesquisa prospectiva, transversal, qualiquantitativa, 

aplicada, documental, exploratória descritiva e explicativa, aplicando procedimentos 

bibliográficos, questionário online aos docentes e discentes da IES, além de uma 

entrevista com o reitor nessa função, no início da pandemia. Como resultados 

constatou-se que os docentes referiram grau de dificuldade e de habilidades virtuais 

em níveis aumentados, discretamente, não se associando com perfil demográfico 

específico. Foram afetados, quando avaliados, os domínios: físico, psicológico, nível 

de independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade / religiosidade / 

crenças pessoais. Ao analisar a primeira emoção que viveu ao iniciar as atividades 

online não foi evidenciado prevalecimento de variáveis demográficas. Com relação ao 

uso de substâncias como tabaco, álcool, medicações cotidianas, e com ação mental, 

sobreveio pequeno incremento no uso. Como conclusão, pode-se inferir que, um dos 

fatores que contribuiu para esse resultado, pode ter sido a intervenção da gestão, em 

se apropriar de ferramentas para aulas remotas e do adequado suporte tecnológico 

oferecido aos docentes.  

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19. Impactos biopsicossociais. Professores 

universitários. Qualidade de vida e ensino síncrono. Desenvolvimento social e ensino 

superior. 

 



 

 

 

ABSTRACT  

  

At the ende of 2019, wordwide, a viral disease emerged, with high levels of 

dissemination and substantial morbidity and mortality, which manifested itself with 

severity, affecting the upper airways. Thus, in addition to restrictive measures, in 

general, to curb the spread of the disease, drastic trasnsformative actions in teaching 

methods were created. The general objective of the study is to identify the 

biopsychosocial repercussions and perspectives caused by the Covid-19 pandemic 

and how they can affect the quality of life of university professors and social 

development. As methodological procedures, it is prospective, transversal, 

qualiquantitative, applied, documentary, descriptive and explanatory exploratory 

research, applying bibliographic procedures, an online questionnaire to professors and 

students of the HEI, in addition to an interview with the dean in this role, at the 

beginning of the pandemic. As a result, it was found that the professors mentioned the 

degree of difficulty and virtual skills at increased levels, discreetly, not being associated 

with a specific demographic profile. When evaluated, the physical and psychological 

domanins, level of independence, social relationships, environment and 

spirituality/religiosity/personal beliefs were affected. When analyzing the first emotion 

they experienced when starting online activities, there was no evidence of the 

prevalence of demographic variables. Regarding the use of substances such as 

tobacco, alcohol, daily medications, and with mental action there was a small increase 

in use. In conclusion, it can be inferred that one of the factors that contributed to this 

result may have been the intervention of management, in appropriating tools for remote 

classes and the adequate technological support offered to teachers.    

  

KEYWORDS: Covid-19. Biopsychosocial impacts. University professors. Quality of life 

and synchronous teaching. Social development and higher education. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O tema desenvolvimento faz referência a produção, o trabalho, a técnica, 

ainda assim, deve-se considerar, igualmente, o contexto social do ambiente de 

produção, renda pessoal, gratificação laboral do trabalhador para exercer suas 

liberdades sociais e coletivas. A única maneira de humanizar a vida da população é 

através do desenvolvimento.  

Já o desenvolvimento econômico regional amplia a potencialidade de 

competição a nível global, promovendo o regresso para a população de mais 

investimentos e, dessa maneira, melhorando a remuneração, impactando diretamente 

no desenvolvimento regional e como resultado em nível nacional, melhorando os 

indicadores de avaliação ambientais, culturais, sociais, humanos e econômicos. 

Desse modo, o desenvolvimento humano é indissociável do conceito de 

desenvolvimento humano e sustentável.  

Na argumentação, dentro do cenário de desenvolvimento regional, 

devemos enaltecer o papel das Instituições de Ensino Superior (IES), do mesmo modo 

que, têm o compromisso, extremamente relevante, de transmitir conhecimento, 

habilitar para a vida profissional e instruir pessoas, têm competência para incentivar o 

desenvolvimento de pesquisas e inovações, inclusive na permuta de informações 

entre os vários setores produtivos da economia, melhorando as relações laborais, a 

produtividade e a rentabilidade.   

As IES, também, têm a capacidade e a competência de elaborar e tornar  

viável o surgimento de novas empresas e indústrias, melhorando a produtividade 

regional e elevando a competitividade com o mercado, que exige, cada vez mais, nível 

de inovação mais eficiente. O surgimento do novas empresas e indústrias 

impulsionam o crescimento urbano, centralizam o espaço regional e fortalecem as 

interações socioespaciais e econômicas. Ademais, potencializam a competência para, 

empreender na esfera regional, como também, para concorrer com os potenciais 

empreendedores nacionais e internacionais.  

Analogamente, as IES acrescem valor aos serviços e produtos regionais,  

melhorando a qualidade de vida da população e o desenvolvimento regional. Da 

mesma forma, a capacitação da mão de obra, proporcionada pelas IESs, impedem o 

êxodo das pessoas mais qualificadas para outras regiões. Além disso, incentivam um 

implemento de recursos da União, destinados ao desenvolvimento regional. Exercem 
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papel como um dos pilares no desenvolvimento da cidadania e democracia, têm a 

competência de instruir pessoas para modificarem o contexto em que vivem, de modo 

a transformar a sociedade.  

Nesse contexto, é necessário destacar a relevância dos docentes, que  

não têm a função, exclusiva, de transmitir conhecimentos, como também de ensinar a 

aprender e ensinar a ser. No exercício da docência, como de qualquer atividade 

profissional é necessário adquirir, desenvolver e aprimorar suas competências 

profissionais. Para que isso ocorra há de ter-se muita dedicação, e esforços voltados 

para um objetivo e soluções de adversidades.  

No fim do ano de 2019, surgiu uma nova patologia, transmitida por vírus, 

com transmissão horizontal direta, acometendo inicialmente e principalmente, o trato 

respiratório, com níveis elevados de morbimortalidade. Essa enfermidade 

rapidamente se propagou mundialmente, tornando-se, velozmente, uma pandemia, 

termo que faz referência a distribuição no planeta e não à gravidade da doença, em 

si. Devido a situação fortuita, atitudes foram necessárias para diminuir a disseminação 

do vírus, de maneira urgente.   

Com a implementação dessas atitudes austeras, objetivando coibir o 

contágio, as aulas presenciais foram interrompidas, sem data prevista para o retorno. 

Criou-se a necessidade, nas IES, de elaborar-se formas de ensino que causassem 

menor prejuízo pedagógico aos seus alunos. Criou-se, assim, o Ensino Remoto 

Emergencial (ERE), que em discordância com as aulas presenciais, usava recursos 

digitais de interação entre professores e alunos, e do mesmo modo, em discordância 

com o ensino a distância, um método de ensino já existente, que foi fundamentada 

em tempo hábil, para prover as demandas pré-analisadas, ao contrário de modo 

frenético que foi implementado o ERE.  

Com a criação dessa modalidade de ensino, sem tempo de organização 

e qualificação dos docentes, inferimos que surgiram novas adversidades, 

exemplificando: apoio psicológico a docentes deficitário; problemas com a qualidade 

no ERE, já que nos cursos presenciais, não havia necessidade do seu 

desenvolvimento; com a nova realidade, os docentes tiveram que se reinventar e 

adquirir novas ferramentas pedagógicas, de modo instantâneo, sobrecarregando o 

trabalho atribuído aos professores.  

O indivíduo é um ser biopsicossocial. Portanto, as ações adotadas, para 

coibir a disseminação do vírus tiveram repercussões sociais, físicas, psicológicas, 



17 
 

 

econômicas e até mesmo políticas, causando aumento da ansiedade e do estresse. 

Os riscos psicossociais no trabalho, em período anterior à pandemia, já eram difíceis 

de mensurar, com a pandemia foram agregadas uma porção de novas situações 

potencialmente danosas, como a insegurança com relação ao salário e manutenção 

do emprego, risco de contágio, a morbi- mortalidade da doença, entre outros.  

Qualidade de vida no trabalho engloba a renda e as recompensas 

salariais, mas também a sensação de bem-estar pessoal, humor e ansiedade, dentro 

de níveis esperados e tidos como normais, hábitos alimentares com todos os 

componentes necessários à saúde, combate ao sedentarismo, a prevenção com a 

saúde e o equilíbrio nos relacionamentos interpessoais.  

                   Diante da problematização dessa nova contexto mundial, 

inferimos a geração consequências para alunos, docentes e funcionários das IES. 

Nesse contexto, empenhou-se, com essa pesquisa, em responder à seguinte questão: 

A pandemia provocada pelo Covid-19 trouxe repercussões na qualidade de vida dos 

docentes de ensino superior?  

Como hipóteses:  

-os docentes mais afetados, num primeiro momento, foram os que 

possuem menos habilidades com ambiente virtual (DIAS-TRINDADE e ESPÍRITO 

SANTO, 2021).  

-os docentes mais velhos, mulheres, com muitos filhos, e/ou divorciados 

ou viúvos, foram os mais afetados. (MARTINS et al, 2019). (WAIZENEGGER et al, 

2020). (SANTOS, 2017). (PLUUT et al, 2018). (LOUREIRO et al, 2020).  

-os docentes estavam otimistas com relação as expectativas futuras 

(GRANDISOLI; JACOBI; MARCHINI, 2020). (ZANON et al, 2020). (PINHEIRO, 2004). 

(UFCSPA, 2020-2021)  

Como objetivo geral do estudo tencionou-se identificar quais as 

repercussões  biopsicossociais e as perspectivas causadas pela pandemia do 

Covid19 e como eles poderiam ter afetado a qualidade de vida dos docentes 

universitários e o desenvolvimento social.  

Para aprofundar o objetivo geral, apresentaram-se os objetivos  

específicos:   

• definir o perfil dos docentes que tinham mais habilidade com meios virtuais e 

se isso interferiu na qualidade de vida dos mesmos;   
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• classificar a primeira emoção que viveu, relacionando com dados 

demográficos, sendo que quanto à área de atuação como Biológicas, Exatas e 

Humanas, sendo que, a área de humanas compreende as disciplinas que tem 

por concentração de estudo o ser humano, fazendo referência às ciências 

sociais e às humanidades  

• determinar o perfil dos docentes que mais se sentiram perturbados;  

• reconhecer o aspecto da vida que sofreu maior mudança, usando indicadores 

de qualidade de vida (FLECK et al, 2000), fazendo relação com dados 

demográficos;   

• caracterizar as expectativas futuras com relação às atividades;   

• identificar as expectativas futuras com relação aos relacionamentos e relatar 

os aspectos positivos e negativos da pandemia para a profissão;  

• apontar a primeira sensação que os discentes vivenciaram, quando souberam 

que as aulas seriam por meios virtuais e quanto tempo demorou para mudar 

essa emoção; 

• assinalar a primeira impressão que tiveram das sensações dos docentes no 

momento do início das atividades online e em quanto tempo demorou para 

mudar essa sensação; 

• inteirar-se dos contratempos e soluções tomadas pela gestão, no início das 

atividades por meios virtuais. 

No momento da elaboração dessa dissertação, ainda não foram 

encontrados trabalhos na literatura que discutem os temas abordados pela pesquisa, 

em IESs, dentro da área de abrangência de Franca (SP) e região. Como já 

apresentado, os docentes representam parte de relevância para as IES, na formação 

de empreendedores e profissionais. A formação de pessoas com nível superior 

influencia diretamente o processo de desenvolvimento econômico, cultural e social 

dos países e, principalmente, das regiões. Essas premissas nortearam a elaboração 

deste estudo.  

Tratou-se de uma pesquisa prospectiva, transversal, qualiquantitativa, 

aplicada, documental, exploratória descritiva e explicativa, aplicando procedimentos 

bibliográficos e questionário online aos participantes da pesquisa. Métodos utilizados: 

comparativo e estatístico. Realizou-se levantamento bibliográfico a partir de pesquisa 

em bibliotecas e sites das instituições de ensino superior e instituições relevantes a 

pesquisa, periódicos nacionais e internacionais, como também em livros que abordam 
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o tema e que possam trazer importantes contribuições ao trabalho.   

Utilizou-se da observação direta extensiva, com a aplicação de 

questionário aos docentes de uma IES, na cidade de Franca, interior do estado de 

São Paulo. O questionário feito visando avaliar os aspectos biopsicossociais dos 

docentes no período compreendido entre antes da pandemia, durante e no momento 

da resposta ao questionário, tendo como referências para sua confecção, a escala de 

depressão de Hamilton (HAMILTON, 1960), escala de ansiedade de Beck (BECK et 

al, 1988), uma adaptação dos domínios e facetas do WHOQOL-bref (FLECK et al, 

2000) além, ainda, de questões abertas de forma a compor um questionário 

semiestruturado, em que foram abordados sintomas conversivos, o aspecto social, 

correlacionando-os com os abalizadores de qualidade de vida, elaborado com 

premissas na literatura e incluídas questões relacionadas, especificamente ao projeto 

de pesquisa (GUNTHER, 2003).   

Apresentou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

para consentimento dos docentes, elaborado seguindo as diretrizes contidas na 

Resolução 510/16 (BRASIL, 2016). Este foi implementado no Google Forms e 

distribuído aos docentes em formato online, usando tecnologias da informação, pois 

foi necessário manter o distanciamento físico, adequando-se à nova realidade.   

Foram incluídos na pesquisa todos os docentes da instituição que 

voluntariamente concordaram em responder ao questionário, tendo consentido com a 

assinatura do TCLE, por via digital.  

Da mesma forma, um questionário foi aplicado aos discentes que 

viveram o período de aulas remotas, de todos os cursos, sendo que o convite, para 

participação da pesquisa foi enviado pelo Departamento de Recursos Humanos da 

IES. Esse objetivou aferir suas emoções quando souberam que as atividades seriam 

por meios virtuais e suas impressões a respeito dos docentes, quando as aulas online 

foram iniciadas, ademais se essa emoção sofreu mudança e em quanto tempo. 

Contendo um TCLE, para concordância dos discentes, elaborado seguindo as 

diretrizes contidas na Resolução 510/16 (BRASIL, 2016).   

Este foi implementado no Google Forms e distribuído aos discentes em 

formato online, usando tecnologias da informação, após aprovação do CEP da IES 

pesquisada.   

Também, uma entrevista foi aplicada ao reitor da IES, que exercia a 

função no início da implementação das aulas online, objetivando elucidar a situação 
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vivida por essa instituição, especificamente. Contando também, com um TCLE, para 

consentimento do doutor que exercia a função de reitor no momento do início das 

atividades virtuais, elaborado seguindo as diretrizes contidas na Resolução 510/16 

(BRASIL, 2016). Tendo sido realizada de modo presencial, pois no momento de sua 

realização, as medidas de restrição, impostas pela pandemia, haviam sofrido 

flexibilização.  

Os dados coletados foram analisados de forma qualiquantitativa, usando 

gráficos, quadros e fazendo-se a interpretação e análise de conteúdo das 

informações. O presente estudo, por ser analítico, observacional, transversal, 

investigativo e não interferir na rotina laboral da instituição envolvida, não necessitou 

de recursos financeiros para sua realização.  

Esta dissertação foi elaborada, levando em consideração as instruções 

da Coordenação do Mestrado, como também recomendações e instruções do 

orientador. Constitui-se de introdução; referencial teórico revisado até o momento da 

entrega; procedimentos metodológicos detalhados; resultados e análise dos dados 

realizados; acrescidos dos apêndices (Solicitação de Autorização para Pesquisa No 

Uni-FACEF assinada pelo reitor, Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos submetida à Plataforma 

Brasil,  TCLEs, Questionários, Estrutura da entrevista ao doutor que exercia a função 

de reitor no momento do início das atividades virtuais).  

Este estudo foi articulado com a linha de pesquisa Dinâmicas Territoriais 

e Desenvolvimento Regional, já que avaliou as consequências da pandemia no corpo 

docente em uma IES, que tem o potencial de proporcionar desenvolvimento regional, 

competência para gerar competitividade no contexto macroregional e internacional, 

além do interesse de investidores tanto privados como públicos para a região. 

Impactando, sucessivamente, a qualidade de vida das pessoas do entorno, pois 

dinamiza as atividades laborais, o poder de compra, o nível intelectual, as relações 

interpessoais, as relações biopsicológicas. Contribuiu, também, tanto no contexto 

acadêmico, quanto para possíveis intervenções em nível laboral, fortalecendo o 

conceito de relação entre todos os aspectos discutidos nessa pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

O referencial teórico utilizado nesta pesquisa está dividido em nove 

seções. Na primeira, Desenvolvimento e  IES, em que foram abordadas algumas 

definições de desenvolvimento, as atribuições das IESs  e a relação entre  

desenvolvimento e IES; a segunda, Covid , Medidas de restrição e Impacto na 

modalidade de ensino, em que foram discutidos relativos ao início da pandemia, os 

aspectos históricos relacionados à contenção da transmissão, as medidas de restrição 

que objetivaram a contenção da contaminação e o impacto dessas medidas na forma 

de ensino; a terceira seção, Qualidade de vida no trabalho e qualidade de vida, fez 

uma  relação entre qualidade de vida no trabalho e qualidade de vida e citou algumas 

formas de se inferir a mensuração da qualidade de vida; já, na quarta seção fez- se 

uma Competências virtuais e docentes mais impactados, onde discutiu-se a 

respeito das habilidades com meios digitais e maior sofrimento com a pandemia; na 

quinta seção Discrepância entre as gerações no uso de tecnologias digitais, na 

qual se estabeleceu relação entre  grupos etários e maior facilidade para adequar os 

meios virtuais às atividades laborais; na sexta seção  Home office, estado civil e 

família, associando atividade laboral e convívio domiciliar; na sétima seção Relação 

entre distância do domicílio e a IES, associando-se os docentes mais impactados e 

os benefícios das aulas remotas, na oitava seção Atividade física e estresse, 

confrontando o sedentarismo e nível de ansiedade, na nona seção O otimismo dos 

docentes em relação às expectativas, identificando quais expectativas com o pós 

pandemia.  

  

2.1 DESENVOLVIMENTO E IES   

                  

A temática desenvolvimento abarca vários tópicos. Referindo a fatores: 

econômicos, PIB (Produto Interno Bruto), indicadores de valor, simultaneamente os 

impactos desse desenvolvimento nos aspectos ambientais, culturais, sociais, humano, 

além é claro do econômico (VELASCO JÚNIOR; NEVES, 2019).  

A aspiração de associar os questionamentos relativos a sustentabilidade 

ambiental e socioeconômica ao tema desenvolvimento tem, mais frequentemente, 

sido centro de interesse de estudos no tema desenvolvimento. O Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) oportunizou uma perspectiva 
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contemporânea a temática desenvolvimento, fomentando uma forma atual de unir as 

necessidades ambientais e sociais às expectativas desenvolvimentistas da 

comunidade internacional. Promovendo uma mudança de paradigma, cujo papel de 

interferência estatal é reavaliado, objetivando incitar a habilidade administrativa dos 

países subdesenvolvidos e como essência do desenvolvimento o indivíduo 

(VELASCO JÚNIOR e NEVES, 2019).  

Atualmente, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável, em 

2015, foi acordado um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

os quais pautaram-se em três fundamentos: econômico, social e ambiental. 

Objetivando principalmente a melhora na qualidade de vida da população mais 

desfavorecida, sempre respeitando os abalizadores do admissível da ótica dos três 

fundamentos apresentados anteriormente. Os ODSs, para serem atingidos, requerem 

uma modificação considerável, em contexto mundial, para se conectar ações de forma 

a viabilizar a equidade nas diversidades das populações, sob os aspectos regionais, 

culturais e de soberanias (OLIVEIRA e SMITH, 2019).  

O tema desenvolvimento, além de englobar a produção, o trabalho, a 

técnica, engloba também, a eficiência da produção em nível de contexto social; a 

gratificação que ressoa na possibilidade de realização das necessidades 

indispensáveis da população, as liberdades individuais e coletivas; a realização de 

intentos utilizando os recursos disponíveis; para tanto devemos ter uma política de 

desenvolvimento. O desenvolvimento é o singular modo de humanizar a vida da 

população, provendo respostas adequadas a projetos que visam a modificação da 

coletividade humana. O desenvolvimento requer uma sincronia estrutural tanto 

econômica como social (MOURÃO e VERIANO, 2011).  

O desenvolvimento é concebido, sincronicamente, a partir do 

crescimento das liberdades das pessoas, sendo que depende do crescimento do 

Produto Nacional Bruto (PNB), a elevação das rendas pessoais, automatização, 

vantagens tecnológicas e modernização social, como também das estruturas sociais 

acessíveis a população, tal qual serviços de educação e saúde, igualmente os direitos 

civis, como a participação em atividades públicas. Para acontecer o desenvolvimento, 

é necessário extinguir as situações de privação de liberdade, tais como: pobreza e 

tirania, insuficiência de oportunidades econômicas, degradação social ininterrupta, 

serviços públicos negligentes e existência de Estados repressivos (SEN, 2015). Para 

o desenvolvimento ocorrer é necessário o aumento da liberdade das pessoas e da 
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autonomia na condição de agente das pessoas. No universo socioeconômico em que 

vivemos, uma parcela da população vive em situação de privação das liberdades mais 

básicas a sobrevivência. Além dos pontos já realçados, o desenvolvimento também 

inclui de qualidade de vida, expectativa de vida, não desprezando a capacidade 

crescimento econômico e progresso econômico de forma ampla. A evolução do 

desenvolvimento é norteado pela maior capacidade das pessoas de auto-cuidado e 

por consequência dispor de condições para interferir nas decisões que sejam 

relevantes para a realidade em que vivem, delineando um bem coletivo (SEN, 2015).  

Furtado (1955) referiu- se às consequências da industrialização no 

Brasil, mais diretamente, a situação do nordeste, mas podemos ampliar para todo o 

país. Na época da escravatura, o desenvolvimento era dependente da importação de 

equipamentos e insumos, e também de mão-de- obra especializada, que transmitia 

seus conhecimentos para os indivíduos mais habilitados e dispostos a aprender. Com 

a ascensão da economia industrial, consecutivamente proporciona o retorno 

monetário aos trabalhadores refletindo no poder de compra e no lucro do empresário, 

propiciando o início do desenvolvimento em coexistência com o mercado.  

As IESs têm a responsabilidade de produzir conhecimento, formando e 

capacitando pessoas, desenvolvendo pesquisas e novos alicerces de sabedoria, 

favorecendo o diálogo entre esferas variadas, objetivando uma melhora na qualidade 

de produção regional, consequentemente melhora na qualidade de vida da população. 

O recurso inovação, em forma de pesquisa, encoraja as interações universidade-

indústria–governo, promovendo o desenvolvimento socioeconômico ancorado pelo 

conhecimento, gerando inovação e empreendedorismo. A esse novo modelo dá-se a 

denominação de Hélice Tríplice (ETZKOWITZ e ZHOU, 2017).  

A existência das IESs impulsiona o espaço urbano local, desempenha 

um poder de convergência sobre o espaço regional e intensifica as interações 

espaciais e territoriais. Promovendo a diferenciação socioespacial e por conseguinte 

a capacidade de empreendedorismo (GOMES, 2019). Oportunizam o reconhecimento 

de novos interesses para o capital internacional e consequentemente novas 

oportunidades de negócios. Essa situação levará a um acréscimo do retorno social de 

recursos da União para o desenvolvimento regional e também atrair investidores 

particulares, aumentando o potencial de competitividade econômica regional, a nível 

nacional e internacional (BRASIL, 2018).  

A educação não se resume ao ato de transmitir conhecimento. Para  
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ultrapassar o preceito foi- se estabelecido as metas do conhecimento, na perspectiva 

de Delors et al, 2012. A primeira meta define- se como a aquisição de ferramentas 

para a aprendizagem; a segunda meta refere- se a adquirir competências, para 

empregar o que foi aprendido no primeiro objetivo, essas duas incumbências da 

educação são compreendidas no currículo escolar. Já a terceira meta corresponde à 

habilidade para associar-se as outras pessoas e projetos, a fim de desenvolver 

propostas que tenham correlação de objetivos. A quarta meta, por fim, define- se como 

uma junção das outras três, com objetivo de viver como ser social interagindo com o 

meio e as outras pessoas, de forma responsável e cooperativa.  

 As IES estão inseridas em um amplo contexto da sociedade, sujeitas a 

todos os seus obstáculos e oportunidades. Muitas estavam obsoletas, despreparadas, 

para responder as demandas dos problemas sociais e econômicos da atualidade. As 

IESs norte-americanas foram pioneiras nesse sentido, adequando- se às 

necessidades que a sociedade impunha, proporcionando a transmissão do 

conhecimento, mas também a formação profissional, capacitando para o mercado de 

trabalho, que está cada vez mais, competitivo e globalizado (SCHFRANSKI, 2011).  

O ensino não se restringe a transmitir um legado, usando livros que não 

são reescritos nem reavaliados. O ensino como agente transformador deve ser 

dinâmico e adequado às novas formas pedagógicas (DEMO, 2015).A educação é um 

bem público, faz-se necessária para a formação das democracias atuais, a formação 

no ensino superior torna os indivíduos capacitados para remodelar a sociedade e o 

meio em que vivem (MORETTO e FIOREZE, 2019).  

As IESs dedicam-se a capacitação humana agindo como pontos cruciais 

para o desenvolvimento. A promoção do desenvolvimento regional com uma visão 

macrorregional, acresce o potencial de competir a nível integral, promovendo novos 

investimentos, como dito anteriormente levando a um maior desenvolvimento e melhor 

remuneração da população, impactando diretamente no desenvolvimento regional e 

consequentemente em nível nacional (CARIO; LEMOS; BITTENCOURT, 2016).   

A educação de nível superior tem relevância na formação profissional e 

pessoal, a qualidade desse ensino está diretamente relacionada a vários fatores, 

dentre eles o corpo docente. Reforçando a constatação de que um quadro docente 

qualificado e compromissado com o aprendizado dos alunos é componente 

indispensável de uma escola eficaz ou de boa qualidade e também fundamental para 

o bom desempenho dos estudantes. Dentre algumas características do corpo docente 
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de escolas eficazes, o autor destaca a titulação e qualificação adequada ao exercício 

profissional e o regime de trabalho do docente, particularmente o regime de dedicação 

exclusiva, quando o docente dedica- se integralmente a uma só escola (PAIVA, 2010).  

A pesquisa norteou- se pela disposição que desenvolvimento e, 

consequentemente, as IESs, englobando o corpo docente, discente e funcionários, 

que fazem a engrenagem da instituição funcionar de modo apropriado, estão 

relacionados a qualidade de vida, em nível de contexto biopsicossocial. Avaliando: 

sinais que sugerissem ansiedade, depressão e sintomas físicos, como dor de 

estômago; uso de substâncias; sono; apetite; satisfação consigo, com o ambiente 

domiciliar onde realizaram suas atividades; interações sociais durante a pandemia; e 

os relatos espontâneos em situações específicas.  

  

2.2 COVID, MEDIDAS DE RESTRIÇÃO E IMPACTO NA MODALIDADE DE ENSINO  

  

No fim de 2019, numa província no interior da China, surgiram casos de 

infecções do trato respiratório, nunca descritos, que rapidamente disseminaram para 

todo o globo, sendo identificado como causador da doença um vírus, que ficou 

conhecido como Sars-Cov-2 ou popularmente Covid-19. Celeremente, no dia 30 de 

janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) a caracterizou como 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII (ou Public Health 

Emergency of International Concern - PHEIC), devido a sua alta capacidade de 

transmissibilidade; como também pelas consequências atuais, devido ao grande 

número de enfermos e mortos; e as consequências que estão porvir, já que gera 

muitas incertezas; além do volume de recursos que mobiliza; e do desconhecimento 

da doença (MARQUES; SILVEIRA; PIMENTA, 2020).   

É a sexta vez na história que uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional é declarada. As outras foram: 25 de abril de 2009 a 

pandemia de H1N1; 5 de maio de 2014, a disseminação internacional de poliovírus; 8 

agosto de 2014, o surto de Ebola na África Ocidental; 1 de fevereiro de 2016 a 

epidemia do vírus zika e aumento de casos de microcefalia e outras malformações 

congênitas; 18 maio de 2018, um novo surto de ebola, dessa vez na República 

Democrática do Congo. A Covid-19 foi qualificada como pandemia em 11/03/21 

(OPAS; OMS, 2021).     

Em abril, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 
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António Guterres declarou que o transtorno da pandemia seria comparado à segunda 

guerra mundial. O historiador israelense Yuval Harari afirma que a crise gerada pela 

pandemia abrange mais que o componente biológico, compreende também a 

credibilidade: nos órgãos públicos e suas políticas de combate a transmissão, nas 

informações e desenvolvimento científico além da credibilidade numa ação solidária 

dos países (SÁ, 2020).  

Ao longo do tempo, as doenças infecto- contagiosas são relevantes na 

história da humanidade; no Egito, impérios grego e romanos há relatos que sugerem 

grandes epidemias. Na Índia, por volta de 500 AC, há relatos históricos que sugerem 

uma epidemia por cólera. Após esse episódio, houve muitas situações que são 

indícios de doenças infecciosas, só que no momento de suas ocorrências a qualidade 

de vida e higiene eram muito insuficientes e precárias. As doenças transmissíveis 

eram facilmente disseminadas, pois havia uma importante aglomeração de pessoas 

nos lugarejos, muito pouca infraestrutura de higiene, além de estarem sujeitos à fome, 

guerras e alterações climáticas. Ainda assim, nessa época, a causa das doenças era, 

frequentemente, associada a uma forma de castigo divino. Em 1899, Portugal 

estipulou medidas bastante restritivas, para a época, como isolamento, quarentena e 

banhos obrigatórios. Mesmo antes disso, várias doenças tiveram sua transmissão 

associada à higiene inadequada e cuidados físicos pouco apropriados. Situações, as 

quais, sugerem que epidemias ocorreram durante vários momentos na história da 

humanidade, tanto que, em 2018, houve uma pandemia de H1N1 (SANTOS, 2021).  

          Devido aos estudos preexistentes a respeito de infecções virais, a 

vacinação é decisiva para limitação da transmissão da doença e seus possíveis 

impactos tanto humanos como econômicos. Houve, então, o início de uma corrida pela 

descoberta de vacinas eficazes, usando tecnologias já conhecidas e utilizadas em 

outras doenças como também de métodos tecnológicos nunca explorados, de 

maneira apressada, para que se contendo a disseminação da doença, mais 

rapidamente, menores os danos criados por ela. Nesse momento, devido à 

inexistência de vacinas, a OMS determinou medidas restritivas como distanciamento 

social ampliado, uso de máscaras e outros equipamentos de proteção individual e 

higienização contínua das mãos, medidas que impactaram muito a circulação de 

pessoas e mercadorias, o sistema produtivo e as práticas de consumo (CASTRO, 

2021).  

A declaração Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
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causada por infecção humana pelo Sars-Cov-2 ou popularmente Covid-19; notificada 

pelo Ministério da Saúde, através Portaria nº 188, no Brasil foi anunciada dia 3 de 

fevereiro de 2020. Esta Portaria objetivava proporcionar a facilidade com que medidas 

administrativas fossem implementadas, garantindo uma maior efetividade para que o 

país planejasse as medidas de enfrentamento da pandemia, mesmo que, na época 

dessa Portaria, não houvesse ainda nenhum registro de caso confirmado. Porém, a 

partir do primeiro caso, a taxa de disseminação e contágio cresceu incrivelmente, 

impelindo as entidades responsáveis a adotarem medidas mais austeras para tentar 

reduzir o contágio (OLIVEIRA; LUCAS; IQUIAPAZA, 2020).  

Com o crescimento exponencial do número de casos, algumas atitudes 

tiveram que ser adotadas, as medidas antigas e austeras de saúde pública, como 

vigilância, detecção, isolamento de pessoas infectadas e quarentena de pessoas 

expostas. Objetivando a diminuição da disseminação do Sars-Cov-2, os agentes 

políticos, de uma fração relevante de nações, colocaram-se no desafio de criar 

medidas que minimizassem os efeitos, uma vez que evitá-los seria impossível. As 

políticas públicas, na maioria das nações, tiveram que ser implantadas, de modo 

célere, simultaneamente com as ações sociais e econômicas (CASTRO, 2021).  

Mas devemos mencionar que no Brasil, apesar de ser um país de 

dimensões continentais, predomina uma desigualdade social colossal. Segundo 

dados divulgados no ano 2017 somente 61,4% da população contavam com rede 

coletora de esgotos e 42,6% com coleta e tratamento, o que favorece a disseminação 

das doenças que são veiculadas pelos alimentos, água, e também sugere o nível 

sócio- econômico vulnerável de uma parcela considerável da população (SANTOS, 

2021).  

À custa da implementação de medidas de restrição, objetivando-se o 

decréscimo da disseminação e contágio do COVID-19, a situação global do ensino 

superior foi enormemente impactada. As aulas presenciais foram canceladas, pelo 

Ministério da Educação (KHATIB, 2020), de forma inesperada e imediata, não 

proporcionando tempo suficiente para se elaborar planos de intervenção alternativos, 

as mudanças se deram de maneira simultânea aos acontecimentos, já que grande 

parte das IES no Brasil desenvolviam o ensino presencial. Além do mais, as atividades 

presenciais não retornaram quando esperado, as projeções iniciais indicavam que as 

medidas de contingência se alongariam por 2 a 3 meses, e na realidade se alongaram 

por mais que o dobro do tempo (KHATIB, 2020).   
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No ensino, uma das providências adotadas, objetivando cumprir o ano 

letivo e manter os programas escolares foram as aulas por meio de tecnologias 

virtuais, usando videoconferências. O método por videoconferências propiciou que 

tanto alunos como docentes conectados, compartilhassem conteúdos pedagógicos 

por meios audiovisuais em tempo real e de forma síncrona, quando o professor e o 

estudante estão ao mesmo tempo em aula, possibilitando a transmissão de arquivos, 

slides, vídeos, imagens e textos mediante a plataforma disponibilizada. Além disso, a 

forma virtual de ensino, viabilizou a interação entre os alunos com o docente, também 

entre os próprios alunos. Possibilitou o aprendizado dos conteúdos determinados na 

pré-pandemia e também criou novas formas de desenvolvimento de novas 

competências (KHATIB, 2020) (SOUZA et al, 2021).  

Mas como, previamente dito, essas medidas foram implementadas, de 

forma emergencial e célere, objetivando restringir os prejuízos pedagógicos e não 

promover riscos à saúde pública, garantindo a manutenção de uma educação em nível 

superior de qualidade e segura. No momento do início da pandemia, todas 

universidades, em todo o mundo, de algum modo, tiveram que se adaptar a essa nova 

realidade. Por exemplo, na Itália, criou-se um projeto em que empresas ofereceriam 

gratuitamente serviços à população durante o período de quarentena, incluindo cursos 

e aulas virtuais. Na Alemanha as escolas foram fechadas e o calendário acadêmico 

das instituições sofreu várias mudanças; no Reino Unido e Austrália, escolas 

continuaram na forma presencial somente para filhos de trabalhadores de setores 

considerados essenciais e para crianças em situação de vulnerabilidade (GUSSO et 

al, 2020).  

No Brasil, já havia um parecer de 2009 do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) (GUSSO et al, 2020), por conta da epidemia do H1N1, então, foi 

criado o Comitê Operativo de Emergência do Ministério da Educação e Cultura 

(COEMEC), cerca de um mês após a declaração de pandemia ,determinando 

portarias e medidas provisórias, autorizando a substituição de aulas presenciais por 

aulas em meios digitais – que utilizassem meios e tecnologias de informação e 

comunicação , exceto estágios, práticas de laboratório e, para os cursos de Medicina, 

os internatos. Em razão dessa recente realidade, houve a necessidade se de criar 

novas maneiras de ensino, mas com isso despontaram novos contratempos como a 

precariedade de suporte psicológico a professores; a diminuída qualidade no ensino 

remoto , já que não havia demanda para seu desenvolvimento nos cursos presenciais;  
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o acréscimo de atribuições pedagógicas  aos professores, que do dia para noite 

tiveram que se reinventar e adquirir novas ferramentas, para ensinar de forma 

adequada ao momento; o desagrado e desinteresse dos estudantes, pois grande 

parte era motivada a fazer aulas práticas em cenários reais, convivendo com outras 

pessoas; e  o limitado acesso ou acesso inexistente dos estudantes às tecnologias 

necessárias e renda baixa que inviabilizaria o uso de tecnologias virtuais (GUSSO et 

al, 2020).  

Presentemente, a modalidade de Educação a Distância (EaD), cada vez 

mais frequente, já era uma realidade antes da pandemia, podendo existir tanto na 

forma exclusivamente on-line, como na forma híbrida. Nessa forma de ensino, as 

atividades podem dar-se de forma síncrona, como dito anteriormente, quando o 

professor e o estudante estão ao mesmo tempo em aula, e/ou assíncrona, quando 

ambos realizam suas atividades educacionais em horários diferentes, mas em locais 

diferentes, em ambos os casos. A concepção e a implementação da Educação à 

Distância (EaD) necessita de planejamento e uso de estratégias de coordenação 

específicas, que incluem um arranjo que proporcione a seus usuários informação 

devida e em tempo oportuno; suporte tecnológico aos professores e estudantes, pois 

a realidade do ensino online é muito distinta do ensino presencial, com outras 

adversidades, necessitando de auxilio especializado e em tempo adequado; 

preparação precisa de materiais didáticos para as aulas, dos conteúdos pedagógicos 

e também da sua distribuição aos alunos; apoio pedagógico aos estudantes e 

treinamento contínuo em tecnologia aos professores. Essa forma de ensino necessita 

de elaboração e programação cuidadosas do curso/da disciplina, concomitante aos 

sistemas de gestão e ativa participação de uma equipe multiprofissional com o objetivo 

de propiciar a orientação e o suporte adequados (GUSSO et al, 2020).  

Distintamente dessa modalidade, há a modalidade chamada de ensino 

presencial, convencional ou tradicional, em que, por meio de preleções expositivas, 

exterioriza seus conhecimentos aos discentes, sempre em um local próprio para esse 

fim, por exemplo a sala de aula (MENEZES; SANTOS, 2021).  

Porém, na modalidade criada após o início da pandemia do COVID-19, 

como plano de ensino num momento de contingência, em caráter de urgência e de 

forma célere, adotado pelas IES, foi intitulado Ensino Remoto Emergencial. Pode ter 

acontecido alguma deficiência  no aprendizado, em razão das adaptações as 

ferramentas online, mas sem um tempo e oportunidade de planejamento com relação 
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às realidades vividas pelos alunos e professores, exemplificando, no caso dos 

discentes impossibilidade de adquirir acesso à internet ou ao computador; no caso 

dos docentes, um treinamento insuficiente para se instituir uma forma de ensino nos 

novos moldes e de qualidade; os conteúdos pedagógicos insuficientes para a nova 

modalidade e sem um tempo hábil para a transição para o modo online e ambiente 

virtual, que não era uma realidade nas aulas presenciais (GUSSO et al, 2020). Isso 

pode ter impactado tanto discentes como docentes, manifestando-se como 

rebaixamento do desempenho acadêmico dos estudantes, levando a um aumento da 

desaprovação e consequentemente aumentando a probabilidade de evasão do 

Ensino Superior; a tudo isso, acrescenta-se o desgaste dos professores, 

sobrecarregados pelas múltiplas atividades e pelos desafios de lidar com a tecnologia, 

a fim de promover o ensino (GUSSO et al, 2020).  

Como dito anteriormente, os docentes são uns dos pilares que 

contribuem para a qualidade do ensino superior. Com a pandemia, foram diretamente 

impactados, tanto profissionalmente, quando tiveram que se reinventar para adaptar- 

se a nova realidade, quanto em nível biopsicossocial como todos tiveram que 

reaprender a viver com tantas limitações.  

Além do que, a pandemia pode ser vista como uma sindemia já que 

causa danos socioeconômicos, políticos, culturais, éticos, científicos, também por 

ressaltar as desigualdades na população (MATTA et al, 2021).  

Os docentes, como seres humanos, compadecem junto com a 

sociedade dos horrores vividos por toda a população, por causa da alta mortalidade e 

o sofrimento dos menos favorecidos, que não tinham assistência adequada, nos 

momentos de colapso da saúde  e nem formas de aderirem às medidas de restrição.                     

Com o início da pandemia, a modalidade de ensino emergencial remota, as atividades 

pedagógicas, que seriam presenciais, foram suspensas e, consequentemente, 

adaptadas, através de meios virtuais. Objetivando minimizar os  prejuízos didáticos 

aos discentes, mantendo as medidas de restrição, impostas pela pandemia (CEE, 

2020).  

 2.3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA  

 A origem da palavra trabalho é derivada do latim e faz referência a um 

modo de tortura, aplicados a criminosos, que ao perderem sua liberdade, eram 

submetidos ao trabalho forçado. Já na língua inglesa, sua conotação é de ocupação, 
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atividade, sendo positiva. Atualmente o trabalho reflete a cultura, as relações de 

trabalho e a importância na vida do trabalhador. Quando se trata da vida do 

trabalhador salienta-se a qualidade de vida no trabalho, que se relaciona com salário 

compatível com as expectativas pessoais; satisfação ao desempenhar a atividade, 

com a vida pessoal, auto- estima, horários e condições a realização da função, 

perspectivas de crescimento profissional, com relação a sentir-se respeitado tanto 

pessoal como legalmente (BOM SUCESSO, 1998).   

Na década de 1970, originaram os estudos e pesquisas sobre Qualidade 

de Vida no Trabalho, interferindo na conjuntura internacional, pretendendo-se legalizar 

o direito à proteção do trabalho, evidenciando os tópicos relacionados a melhorias 

qualitativas das condições sociolaborais dos trabalhadores. Os trabalhadores 

deslocam para a sua atividade laboral, suas vivências, sejam elas boas ou ruins, 

interferindo nos seus posicionamentos, atos, expectativas e modos de comportamento 

concomitantes. Na realidade em que se vive, com a economia e o comércio 

internacional globalizados, e progressos científicos e técnicos, cada vez mais 

evoluídos, exigem índices, cada vez mais elevados, de produtividade e eficiência, para 

se manterem competitivos (CAMAÇARO, 2010).  

Já no início do século atual, com a inclusão da biotecnologia, genética, 

robótica informática, telecomunicações, objetivando acrescer a lucratividade do 

sistema capitalista, promoveu um acréscimo da produtividade e dos lucros, contudo, 

simultaneamente, diminuição do trabalho vivo, alterando os sistemas de produção, 

circulação e consumo, assim, modificando diretamente o meio ambiente e saúde física 

e mental dos seres humanos. Por consequência, as desigualdades entre as classes 

sociais sofreram acréscimo, o que também gerou impactos diretos das fatalidades 

naturais e científicas que agrediram o meio ambiente e a humanidade, exemplificando, 

o surgimento das epidemias; das pandemias; dos desastres naturais, muitas vezes, o 

próprio ser humano é responsável pelos acontecimentos, com suas práticas 

inconsequentes que destroem os ecossistemas e impactam o desenvolvimento 

humano. Atualmente, repercussões das mídias digitais no cotidiano das pessoas que 

influenciam dramaticamente a saúde física e mental dos trabalhadores (ROSAR, 

2020).  

Ao se falar de qualidade de vida no trabalho, deve-se ponderar sobre os 

riscos psicossociais, tal como os fatos que os oportunizam e até mesmo 

desencadeiam estresse, enfermidade física e mental nos trabalhadores. Os riscos 
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psicossociais são difíceis de serem determinados e estimados, portanto, cada 

panorama de trabalho deve ser apreciado, de acordo com suas particularidades e 

diversidades. As perturbações mentais são causa significativa de afastamento das 

atividades laborais, onerando, de forma considerável, a Previdência Social (PEREIRA 

et al, 2020).    

No Brasil, existem as Normas Regulamentares NR32 e NR33 que 

contemplam a necessidade de considerar os riscos físicos e psicossociais na 

avaliação de saúde dos trabalhadores. Que regem condutas e atitudes, para se 

diminuir as ameaças tanto físicas como psicossocias. (PEREIRA et al, 2020).  

Qualidade de vida no trabalho é indissociável de qualidade de vida. O 

conceito de qualidade de vida abarca conhecimento em áreas de disciplinas e 

concentração de estudos variadas, além do contexto biopsicossocial que o indivíduo 

pertence, qualidade de vida é um conceito em construção (ALMEIDA; GUTIERREZ; 

MARQUES, 2012). Considerando fatores que expressam a concepção objetiva como 

alimentação, acesso à água potável, habitação, trabalho, saúde e lazer. Como 

também, fatores que exprimem a concepção subjetiva como: acontecimentos que 

atingem o estilo de vida relacionados com a realidade familiar, ambiental e social, 

exemplificando podemos mencionar a sensação de bem-estar pessoal, manejo da 

ansiedade, a ingestão de alimentos de forma equilibrada, a atividade física de forma 

habitual e adequada, o cuidado com a saúde e o cultivo de relações interpessoais 

(ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).   

Qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, 

no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações”, de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde. Mas os conceitos podem ser discrepantes, não se chegou a um 

consenso sobre sua concepção. Relaciona-se com a percepção do indivíduo sobre si 

mesmo, mas influenciado pelo meio cultural em que vive, valores morais e éticos, 

assim como seus planejamentos para sua vida e suas realizações, síncrono ao bem 

estar físico. Determinados estudos consideram marcadores de qualidade de vida: o 

grau de escolaridade, inobservância dos sintomas das doenças, situações de moradia 

meramente como indicadores de qualidade de vida sem investigar o impacto disso 

para as pessoas envolvidas. Não devemos ignorar a subjetividade individual 

(PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).  

Qualidade de vida relaciona-se, como dito anteriormente, com a 
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percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema 

de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995). Objetivando mensurar a 

qualidade de vida, foram desenvolvidos vários instrumentos, fragmentados em 

tópicos: físico: sendo avaliado dor, fadiga, capacidades e limitações; psicológico: 

sendo avaliado percepções da imagem corporal e saúde, distúrbios do humor e 

ansiedade, além da autovalorização; relacionamentos sociais, como interpessoais, 

familiares e apoio social; grau de independência sendo avaliado  Atividades de Vida 

Diária (AVDs); e consciência sobre o bem estar físico, emocional, mental e de 

vivacidade  (RÔLA; SILVA; NICOLA, 2018).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) criou um Grupo de Qualidade 

de Vida (Grupo WHOQOL) (FLECK et al, 1999), objetivando o desenvolvimento de 

instrumentos hábeis, para avaliar qualidade de vida abrangente, podendo ser adotado 

em diversas culturas. Foi criado um instrumento com 100 questões, divididos em 

domínios e facetas. Entretanto, é muito longo e requer maior tempo para sua 

aplicação, então houve a necessidade de criação de um instrumento mais curto e de 

mais rápida aplicação, denominado de WHOQOL- bref, e divididos em domínios e 

facetas.  

Avaliando os instrumentos em pacientes (FLECK et al, 2000) de 

especialidades diversas, ambulatoriais e internados, observou-se que as 

características psicométricas foram satisfatórias com relação à consistência interna, 

validade dos discriminantes e de critério, e fidedignidade teste-reteste (FLECK et al, 

2000).  

Mesmo o WHOQOL- bref é instrumento muito extenso, portanto houve 

necessidade de elaborar- se outras ferramentas para avaliar a Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde (QVRS). Como Short-Form Health Survey de 36 itens (SF-36) 

e sua versão mais curta, o SF-12. SF12 mesmo sendo internacionalmente 

reconhecido e amplamente utilizado na avaliação da QVRS em inquéritos 

populacionais, em alguns estudos não foram identificadas características na sua 

performance psicométrica do SF-12v2 , no público brasileiro.   

Em alguns estudos (NORONHA et al, 2016), foi aplicado SF12, à conta 

de ser curto, de fácil compreensão, suficiente para se analisar o resultado em saúde, 

tanto em populações gerais quanto específicas e diferentemente do citado 

anteriormente, com propriedades psicrométricas satisfatórias. Portanto, a validação 
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do SF-36, mostrou que é um instrumento reprodutível e válido para avaliação de 

qualidade de vida em pacientes com Artrite Reumatóide. Porém, tanto SF12 como 

SF36 são usados para avaliar qualidade vida relacionada a saúde (NORONHA et al, 

2016) (CICONELLI et al, 1999).  

Em virtude da ausência de um instrumento que avaliasse todos os 

questionamentos relevantes a nossa pesquisa, elaboramos um, fundamentado na 

literatura, contendo os itens que mais representassem nossos objetivos e também 

acrescentamos dados relevantes para nossa pesquisa. Este instrumento está 

detalhado posteriormente neste trabalho. Para tanto, foram considerados aspectos 

biopsicossociais contidos nas categorias avaliadas pelo instrumento WHOQOL-bref, 

que são demonstradas no Quadro 1, a seguir.  

    

Quadro 1 - Domínios e facetas do WHOQOL-bref (continua na próxima página) 
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Fonte: FLECK et al, 2000.  

  

    

2.4. COMPETÊNCIAS VIRTUAIS E DOCENTES MAIS IMPACTADOS   

  

Com a pandemia foram acrescidas inéditas imposições as formas de 

ensino, os docentes foram  apanhados de surpresa e se viram na necessidade de se 

apropriar dos instrumentos e plataformas digitais, para adequar-se a nova vida 

acadêmica. Foi imprescindível o investimento, em treinamentos, acesso a 

competências técnicas e suporte financeiro para adaptar-se aos novos contratempos 

(JUNIOR et.al., 2021).  

Existem formas de se avaliar as potencialidades com o uso de 

tecnologias digitais. Mensurando o uso dessas ferramentas tanto para uso pessoal 

como profissional. Os docentes que utilizavam pouco essas técnicas virtuais teriam 

que desprender mais tempo e auxílio maior de técnicos para sua adaptação à nova 

realidade. Sendo assim, os docentes mais impactados deveriam ser os que tivessem 

menos competências com meios virtuais (DIAS-TRINDADE e ESPÍRITO SANTO, 

2021).  

  

2.5. DISCREPÂNCIA ENTRE AS GERAÇÕES NO USO DE TECNOLOGIAS  

DIGITAIS  

  

Ao se comparar a utilização das novas tecnologias da informação, para  

qualquer finalidade, a disparidade entre o grau de dificuldade entre as gerações deve- 

se ao fato que os mais jovens estão inseridos nesse meio, enquanto que os mais 
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velhos compreender e apropriar-se de uma nova visão de mundo, para contrapesar 

sua hesitação:  

  

Os adultos precisam narrar e explicar o seu processo de incorporação e 

domesticação do computador, estabelecendo um antes e um depois na sua 

biografia; os jovens atuam prescindindo de toda referência temporal e 

biográfica em relação ao uso da tecnologia, exceto aquela que marca a 

passagem de um modelo para outro (WINOCUR, 2014 pag.18).  

  

Interessante ressaltar que os adultos jovens apresentam mais 

habilidades digitais com relação às pessoas mais velhas, mas também quando 

comparado aos mais jovens, pois sua disposição em se apropriar é voltada para 

atividades laborais (MARTINS et al, 2019).   

  

2.6. HOME OFFICE, ESTADO CIVIL E FAMÍLIA  

  

Com a pandemia do Covid-19, uma  parcela dos trabalhadores tiveram 

a forma de trabalho transmutada para home office, ou trabalho remoto. Essa recém- 

criada realidade, devido ao momento de contingência vivido, gerou uma gama imensa 

de contratempos, pois foram obrigados a se adequar ao uso de novas tecnologias 

para realizar o trabalho, além de interagir com a equipe de forma virtual, associadas 

aos problemas domésticos e os ambientes que não são adequados à atividade laboral 

(WAIZENEGGER et al, 2020).  

O uso de meios de comunicação virtual móveis favoreceu a realização 

de atividades laborais fora do horário de expediente, gerando um maior conflito entre 

família e trabalho. Por outro lado, cabe ressaltar que as mulheres são, historicamente, 

responsáveis pelos afazeres domésticos e os filhos (SANTOS, 2017).  

O gigantesco esforço laboral e emocional, para se adequar à nova 

realidade, agiu como condição potencial de confrontos entre trabalho, família e 

trabalho diário. Mas como fatores amenizadores estão o apoio conjugal, o trabalho 

supervisionado ou com assistência nos momentos de intercorrências (PLUUT et al, 

2018).  

Quando se analisa a situação das crianças durante a pandemia, deve-

se levar em consideração o conceito do estresse tóxico, que é gerado, a partir de um 

cenário adverso capaz de ocasionar ansiedade e transtornos comportamentais, como 

na situação criada pela pandemia (LOUREIRO et al, 2020). Com isso, promoveu-se 



37 
 

 

mais um fator estressante originado pela pandemia.  

  

2.7. RELAÇÂO ENTRE DISTÂNCIA DO DOMICÍLIO E A IES.  

  

Os trabalhadores que residem mais distante do local de trabalho têm um 

comprometimento do tempo com o translado entre a sua casa e o emprego. Na 

atividade realizada durante a pandemia, houve pontos positivos, por exemplo, a 

poupança do tempo utilizado para o transporte, além do próprio gasto com 

combustível e outros encargos; redução também dos gastos com alimentação 

principalmente dos funcionários que se alimentam no serviço (ROCHA; OSSAMU, 

2020).  

  

2.8. ATIVIDADE FÍSICA E ESTRESSE  

  

O estresse, na medida apropriada é interessante para o ser humano, 

pois pode ter ação positiva em determinadas situações, favorecendo uma melhor 

reação e decisão, propiciando o crescimento tanto pessoal, quanto profissional, já que 

estimula a obtenção de novas habilidades.   

Em contrapartida, quando o nível de estresse é muito alto, pode gerar 

muitos malefícios, como: consequências físicas, cognitivas, psicológicas e sociais, 

biopsicossociais, tais dores de cabeça, de estômago, no corpo; fadiga fácil; doenças 

contagiosas, infecciosas, hipertensivas entre outras repercutindo no uso de 

medicamentos; redução do aprendizado e concentração; alterações no ritmo do sono, 

isolamento social e dificuldades de relacionamento interpessoais. É sabido que a 

atividade física age como diminuindo os níveis de estresse nos adultos e idosos 

(SILVA; LEONIDIO; FREITAS, 2015).  

  

2.9. OTIMISMO DOS DOCENTES EM RELAÇÃO AS EXPECTATIVAS  

  

Ressaltamos, que apesar, das inúmeras adversidades provocadas pela 

pandemia, tanto a nível pessoal como profissional, os docentes continuam otimistas 

com relação às atividades laborais (GRANDISOLI; JACOBI; MARCHINI, 2020).  

Devido aos momentos conturbados em que se vive na pandemia, 

aprendeu-se a ter resiliência. Resiliência não significa otimismo desmedido, mas sim 
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uma adequação de forma positiva as adversidades, mantendo a saúde mental, na 

busca por soluções com criatividade, otimismo e esperança (ZANON et al, 2020).  

Dentro de várias definições desse termo, temos que a maleabilidade em 

se adequar aos contratempos é o ponto comum. Isso na busca de solução possível 

para a situação (PINHEIRO, 2004).  

Segundo a reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 

Porto Alegre (UFCSPA): ”Nós sobrevivemos, como espécie, graças à colaboração e 

à vida em conjunto” (UFCSPA, 2020-2021), fazendo uma referência que a expectativa 

dos relacionamentos é a empatia, camaradagem, sendo características positivas do 

ser humano.  

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

  

O fundamento teórico para esse trabalho foi feito por meio de um 

levantamento bibliográfico a partir de pesquisa em bibliotecas e sites das instituições 

de ensino superior, periódicos nacionais e internacionais, como também em livros que 

abordam o tema e que poderiam trazer importantes contribuições ao trabalho.  

Foi elaborado um questionário constituído, a partir de referências para 

sua confecção, a escala de depressão de Hamilton, escala de ansiedade de Beck, o 

instrumento WHOQOL-bref, além de uma abordagem a respeito de sintomas 

conversivos, além do aspecto social, correlacionando-os com os abalizadores de 

desenvolvimento regional. Esse foi elaborado com premissas na literatura e incluídas 

questões relacionadas, especificamente, ao projeto de pesquisa (GUNTHER, 2003). 

Em apêndice C. 

Além do questionário, foi elaborado um TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido) seguindo as diretrizes contidas na Resolução 510/16 do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2016). Em apêndice B. 

O questionário e o TCLE foram implementados no Google Forms e 

distribuído aos docentes, de uma IES localizada no interior do estado de São Paulo, 

em formato online. Para melhor segurança e preservação dos dados dos professores, 

foi solicitada, por meio de um ofício, a sua distribuição através do RH (departamento 

de Recursos Humanos), ocorrendo a implementação da pesquisa, utilizando-se 

dessas novas ferramentas tecnológicas, pois no momento da elaboração do projeto 

estávamos sob restrições com relação às atividades presenciais para manter o 
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distanciamento e tentar diminuir a disseminação do COVID-19.  

Foi  elaborado, também, um questionário a ser aplicado aos discentes 

que viveram o período de aulas remotas, de todos os cursos, sendo que o convite, 

para participação da pesquisa foi enviado pelo Departamento de Recursos Humanos 

da IES. Em apêndice G. Esse objetivou aferir suas emoções quando souberam que 

as atividades seriam por meios virtuais e suas impressões a respeito dos docentes, 

quando as aulas online foram iniciadas, ademais se essa emoção sofreu mudança e 

em quanto tempo. Além de um TCLE, para consentimento dos discentes, elaborado 

seguindo as diretrizes contidas na Resolução 510/16 (BRASIL, 2016).  Em apêndice 

E. 

Este foi implementado no Google forms e distribuído aos discentes em 

formato online, usando tecnologias da informação, após aprovação do CEP da IES 

pesquisada.   

Também, uma entrevista semiestruturada foi aplicado ao reitor da IES, 

que exercia a função no início da implementação das aulas online, objetivando 

elucidar a situação vivida por essa instituição, especificamente, em apêndice H. 

Contando também, com um TCLE, para consentimento do doutor que exercia a função 

de reitor no momento do início das atividades virtuais, elaborado seguindo as diretrizes 

contidas na Resolução 510/16 (BRASIL, 2016). Em apêndice F. Tendo sido realizada 

de modo presencial, pois no momento de sua realização, as medidas de restrição, 

impostas pela pandemia, haviam sofrido flexibilização.  

  

3.1 TIPO DE PESQUISA  

  

Com relação ao tipo da pesquisa, elaborou-se o Quadro 4 resumindo o  

formato pelo qual pesquisa se constitui.  

Quadro 2 – Tipo de pesquisa  

Tipo de  Pesquisa  

Quanto à abordagem  Quali- quantitativa  

Quanto à natureza   Aplicada  

Quanto aos objetivos  Exploratória/Descritiva/Explicativa  

Quanto aos procedimentos  Bibliográfica/De campo/Estudo de caso  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 A pesquisa teve uma abordagem quantiqualitativa. A abordagem foi  
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quantitativa, pois foram utilizados métodos estatísticos, tanto na obtenção dos dados 

estudados como na análise, para verificação dos objetivos específicos: definir o perfil 

dos docentes que tinham mais habilidade com meios virtuais e se isso interferiu na 

qualidade de vida dos mesmos; determinar o perfil dos docentes que mais se sentiram 

perturbados; reconhecer o aspecto da vida que sofreu maior mudança, fazendo 

relação com dados demográficos; pois foi avaliada a causalidade entre os fenômenos 

(LAKATOS e MARCONI, 2003).  

Já a abordagem qualitativa, foram avaliadas as respostas sob uma visão 

das relações, representações e intencionalidade, quando foram analisadas as 

expectativas futuras com relação às atividades; as expectativas futuras com relação 

aos relacionamentos; os aspectos positivos e negativos da pandemia para a profissão, 

que não puderam ser demonstrados por números e indicadores.(DESLANDES et al, 

1994).   

Tratou- se de uma pesquisa tipo estudo de caso, visto que foi uma 

verificação somente obtida através da observação de coisas, e não em teorias e 

métodos científicos, se dedicando a fenômenos ocorridos dentro de seu contexto de 

vida real em que ocorrem, tendo como base de sustentação um apoio teórico, 

abarcando a totalidade do cenário, que envolve vários aspectos, para tal foi necessário 

a coleta de múltiplos dados (MARTINS e CAMPOS, 2006). Já que foram aplicados 

questionário aos docentes englobando múltiplas indagações, tentando- se obter uma 

maior fidedignidade, com a realidade vivenciada. Além de um questionário aos 

discentes e uma entrevista com o reitor nessa função no início das atividades online, 

para se ter uma perspectiva mais ampla da situação. 

A natureza da pesquisa foi aplicada, pois possui resultados mais 

palpáveis, muitas vezes percebidos pela população também (DUARTE, 2010). E 

também, por apresentar importância real, pois seus resultados poderão ser utilizados 

para resolver problemas concretos (LAKATOS e MARCONI, 2003).  

Quanto aos objetivos, tratou- se de uma pesquisa exploratória, pois visou 

obter um cenário mais amplo a respeito do tema que na nossa área de abrangência, 

no momento da pesquisa, encontrava-se pouco pesquisado; descritiva, pois 

descreveu as características de uma população e/ou fenômeno, fazendo relação entre 

variáveis pré-determinadas; explicativa pois tencionou fazer associação entre fatos e 

fenômenos (DUARTE, 2010).  

Quanto aos procedimentos foi uma pesquisa bibliográfica, pois foi 
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realizado um levantamento bibliográfico a partir de pesquisa em bibliotecas e sites das 

instituições de ensino superior, periódicos nacionais e internacionais, como também 

em livros que abordam o tema e que possam trazer importantes contribuições ao 

trabalho. De campo, na qual foram coletadas informações de um grupo representativo 

da população estudada, fazendo uma projeção para o universo pesquisado. Estudo 

de caso, já que objetivou avaliar um fenômeno, como apresentado anteriormente. 

(NASCIMENTO, 2016).  

  

3.2 MÉTODO DE PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

  

Segundo os métodos de procedimento, foi uma pesquisa em que 

utilizou-se o método comparativo, visto que foram investigados indivíduos, fatos e 

fenômenos, com objetivo de evidenciar os pontos convergentes e divergentes entre 

eles;  método estatístico, usando testes estatísticos, conseguiu- se determinar, em 

termos numéricos a probabilidade de determinada conclusão, e também sua margem 

de erro (GIL, 2008).  

Os dados colhidos foram apresentados na forma de gráficos de colunas. 

A interpretação estatística dos dados foi feita através da aplicação de diagramas de 

extremos e quartis, utilizando os gráficos boxplot, já que proporciona uma visão da 

distribuição e dos valores discrepantes dos dados (CARVALHO; FERNANDES; 

FREITAS, 2019). A análise dos dados foi executada estudando as principais medidas 

estatísticas como média, mediana, quartis, desvio padrão, valor mínimo e valor 

máximo. Desse modo, optou-se pelos gráficos boxplot ou diagrama de caixas, que é 

um método utilizado para a análise exploratória de variáveis quantitativas ou ordinais. 

Ele é uma ferramenta capaz de fornecer diversas medidas estatísticas como mínimo, 

primeiro quartil, segundo quartil (mediana), terceiro quartil, o máximo e os possíveis 

outliers (valores discrepantes). E também utilizando porcentagens, com o objetivo de 

estabelecer alguma relação entre os dados.  

As questões discursivas foram analisadas, segundo a análise de  

conteúdo, utilizando as respostas dos docentes. 

Já a interpretação das respostas dos discentes foi efetivada, em termos 

de porcentagem, aplicados as escolhas das alternativas. No momento em que se 

constatou a situação vivida pela IES, do ponto de vista da gestão, elegeu- se o 

procedimento estudo de caso. 
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 3.3 TÉCNICA 

  
O questionário direcionado aos docentes visou avaliar os aspectos 

biopsicossociais dos docentes no período compreendido entre antes da pandemia, 

durante e no momento da resposta ao questionário, tendo como referências para sua 

confecção, a escala de depressão de Hamilton (HAMILTON, 1960), uma adaptação 

da pesquisadora dos domínios e facetas do WHOQOL-bref (FLECK et al, 2000), além 

de um questionário semiestruturado, foram abordados sintomas conversivos, o 

aspecto social, correlacionando-os com os abalizadores de qualidade de vida, 

elaborado com premissas na literatura e incluídas questões relacionadas, 

especificamente ao projeto de pesquisa (GUNTHER, 2003).  

O questionário a ser aplicado aos discentes que viveram o período de 

aulas remotas, de todos os cursos, sendo que o convite, para 

participação da pesquisa foi enviado pelo Departamento de Recursos Humanos da 

IES. Esse objetivou aferir suas emoções quando souberam que as atividades seriam 

por meios virtuais e suas impressões a respeito dos docentes, quando as aulas online 

foram iniciadas, ademais se essa emoção sofreu mudança e em quanto tempo.  

Uma entrevista foi aplicada ao reitor da IES, que exercia a função no 

início da implementação das aulas online, objetivando elucidar a situação vivida por 

essa instituição, especificamente. Contando também, com um TCLE, para 

consentimento do doutor que exercia a função de reitor no momento do início das 

atividades virtuais, elaborado seguindo as diretrizes contidas na Resolução 510/16 

(BRASIL, 2016). Tendo sido realizada de modo presencial, pois no momento de sua 

realização, as medidas de restrição, impostas pela pandemia, haviam sofrido 

flexibilização. 

                       

3.4 CAMPO DE ESTUDO  

 O estudo foi desenvolvido através de um questionário implementado na 

forma online aos docentes e discentes de uma IES. Bem como, uma entrevista com 

do doutor que exercia a função de reitor no momento do início das atividades virtuais, 

de forma presencial, nesta IES. 

Essa IES se localiza em uma cidade do interior do estado de São Paulo. 

Que possui uma população em torno de 480000 pessoas, sendo a 9ª cidade mais 

populosa do interior do estado de São Paulo, 400km distante da capital. 



43 
 

 

A IES pesquisada possui cursos nas três grandes áreas do 

conhecimento: exatas, humanas, que incluem ciências sociais e biológicas. Um corpo 

docente formado por especialistas/graduados, mestres e doutores, totalizando um 

número de 179 docentes, sendo 90 mestres e 40 doutores. O questionário, aos 

docentes e discentes, foi implementado por meio virtual, através da plataforma Google 

forms, através do departamento de Recursos Humanos (RH) da IES, para melhor 

segurança e preservação dos dados dos professores, por orientação dos gestores da 

IES.  

Essa IES é uma instituição municipal, que oferece os seguintes cursos: 

administração, ciências contábeis, comunicação social ( Publicidade e Propaganda), 

enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de software, 

letras, matemática, medicina, psicologia, publicidade e propaganda, e sistemas da 

informação. Possui uma biblioteca física com um acervo contendo Livros, Periódicos, 

Teses, Monografias além de material para reprodução em vídeo. Também uma 

biblioteca virtual, com acesso através do próprio sistema digital, usado pela IES, antes 

da pandemia, contendo periódicos nacionais e internacionais, e trabalhos acadêmicos 

de mais de 64 países.  

  

    

3.5 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS  

  
A coleta de dados deu-se no período pré definido no calendário 

estabelecido pela pesquisadora e seu orientador, que compreendeu o período entre 

agosto-2021 e dezembro-2021. Após o projeto de pesquisa ser submetido a avaliação 

do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) através Plataforma Brasil e autorizado, em 

concomitância foi solicitada autorização do reitor da IES, para se realizar a coleta dos 

dados (Anexo A).  

Adaptando as questões do questionário da pesquisa ao interrogatório do 

WHOQOL-bref, obtém-se a seguinte distribuição dentro dos domínios do Quadro 3 a 

seguir:  
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Quadro 3 – Questões implementadas na plataforma Google Forms segundo o 

domínio a que pertence. (continua na página seguinte)  

Domíno1- Domínio físico 

. .Atividade física (7/8) 

.Falta de energia (32) , alterações no padrão do sono (33), cansaço e fadiga 

imotivados (34),  

.Alterações do apetite(35) 

.Dor no corpo(37), de cabeça (38), no estômago (43), 

.Ingestão de bebidas alcoólicas (49)/tabaco (50)/medicações(51,52,53,54) 

Domínio 2 - Domínio psicológico 

.Satisfação com seu desempenho nas atividades virtuais(15) 

.Sentimentos positivos (prazer nas atividades cotidianas(20)) 

.Dificuldade de concentração (39) 

.Satisfação com imagem corporal (43) 

.Sentimentos negativos (tristeza(17), desânimo quanto ao 

futuro(18), fracasso(19), culpa(21), baixa auto estima(22), auto- 

crítica exagerada (23), pensamentos ou desejos suicidas(24), 

choro imotivado (25), agitação imotivada (26), indecisão 

(27),necessidade de retraimento (28), solidão (29), desvalorização 

(30), irritabilidade (31)  

.Perda das crenças pessoais/religiosidade(45) 

Domínio 3 - Relações sociais 

.Relações pessoais (perda dos contatos pessoais(36) 

.Suporte (Apoio) social (41), Isolamento(42),  

.Interesse pelo sexo(39) 

Domínio 4 - Meio ambiente 

.Sensação de estar inapropriado, no ambiente que desenvolveu suas atividades 

online (48) 

.Insegurança em honrar seus compromissos financeiros(46) 

.Sensação que essa forma de ensino foi eficaz para o aprendizado(47) 

Fonte: Adaptação realizada pela pesquisadora. Sendo que a numeração corresponde a ordem das 

questões que foram implementadas na plataforma Googleforms.  
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Acatando uma sugestão da banca de qualificação foi elaborado e 

implementado um questionário aos discentes, utilizando plataforma Googleforms. 

Com o objetivo de contextualizar o momento das aulas online, sob outra perspectiva. 

E também, uma entrevista semi- estruturada, pois possuía um roteiro, mas esse não 

era pra ser literal, ao reitor, que exercia essa função naquele momento, para revelar 

as circunstâncias vividas pela gestão, nessa ocasião.  

  

3.6 ASPECTOS ÉTICOS  
  

Em cumprimento às diretrizes da Resolução nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, a presente pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca, 

por envolver seres humanos (BRASIL, 2012). Obteve aprovação em julho de 2021, 

pelo n. do CAAE 47770621.8.0000.5384, o Parecer de aprovação consta no Anexo D.  

  

3.7 BENEFÍCIOS E RISCOS  
  

                   A pesquisa não propiciou benefícios diretos aos 

participantes, mas tem o potencial de proporcionar benefícios indiretos, através de 

suas possíveis contribuições tanto no contexto acadêmico, quanto para a reflexão 

sobre esse tema, gerando interesses para solução de problemas causados no 

contexto da pandemia.  

Já, quando se analisou os riscos mínimos, a pesquisa antecipou riscos, 

como por exemplo de constrangimento durante o preenchimento do formulário on-line, 

porém é importante ressaltar que a participação é voluntária, e qualquer participante 

poderia solicitar sua exclusão da pesquisa em qualquer momento.  

  

4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

  

A resposta ao questionário foi voluntária, tanto dos docentes, discentes 

e a entrevista com o reitor na função no início das atividades online. Sendo o aceite 

do consentimento com TCLE, por via online, dos docentes e discentes, foi entendido 

como adesão de resposta ao questionário. E a entrevista, por ter sido presencial, o 

TCLE foi assinado, na concordância dos termos. 
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4.1 DADOS DEMOGRÁFICOS DOS DOCENTES   

  

Responderam ao questionário 55 docentes dessa IES, que corresponde 

a 30,7% dos docentes. Os gráficos de 1 a 7 representam a distribuição demográfica 

dos docentes que responderam ao questionário.   

       

   Gráfico 1 – Gênero referido pelos docentes que responderam ao questionário.  

  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

  

Gênero 
Masculino ,60% 43 
Feminino ,40% 56 

Outro % 0 

43 ,60% 

56 ,40% 
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,00% 20 

,00% 30 

,00% 40 

,00% 50 

,00% 60 

Porcentagem por gênero referido pelos docentes que 

responderam ao questionário 

Masculino Feminino Outro 
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 Gráfico 2-  Idade dos docentes que responderam ao questionário

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 Gráfico 3 – Estado civil dos docentes que responderam ao questionário.  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

  

  

Docentes por idade 
Até 40 anos 20 % 

Até 50 anos ,90% 30 

Até 60 anos ,90% 30 
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Docentes por estado civil 
Solteiro ,50% 5 
Casado ,50% 85 
Divorciado ,30% 7 
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Gráfico 4 - Número de filhos dos   docentes que responderam ao questionário.   

  

Fonte:  E laborado pela  pesquisadora.   

Docentes pelo número de filhos 
Zero ,20% 18 

Um 23 ,10% 
Dois ,30% 47 
Três ,50% 5 

Quatro ou mais ,50% 5 
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0 ,00% 
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50 ,00% 
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docentes que responderam ao questionário 

Zero Um Dois Três Quatro ou mais 
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Gráfico 5 – Área de atuação dos docentes que responderam ao questionário.  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Gráfico 6- Distância da residência dos docentes que responderam ao questionário 

à IES.  

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  
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Gráfico 7 – Respostas dos docentes ao questionário em relação à atividade 
remunerada além da docência, atividade física antes da pandemia e se mantiveram 

atividade física durante a pandemia.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

  

4.2  AUTORREFERÊNCIA DE GRAU DE DIFICULDADE E HABILIDADES COM 

MEIOS VIRTUAIS  

 Uma escala de Likert foi utilizada para que o participante pudesse  

escolher o grau de dificuldade para realização das atividades relacionadas às 

aulas online. Apesar do participante ter como opção de resposta no 

questionário os valores em percentuais, este relatório se utiliza de valores 

nominais, conforme apresentado na Tabela 1, a seguir. Estes valores nominais 

foram utilizados ao longo do trabalho para classificação discreta.   

  

Tabela 1- Correspondência entre valores em percentuais e nominais  

 Valores em percentuais Valores nominais correspondentes  

100%  Muito alto  

75 a 99%  Alto  

50 a 74%  Moderado  

25 a 49%  Baixo  

< 24%  Muito baixo  

Zero  Nenhum  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

Atividade remunerada além da
docência

Exercício físico antes da
pandemia

Mantiveram exercício físico

Sim 67,30% 72,70% 56,40%

Não 32,70% 27,30% 43,60%

67,30% 72,70%
56,40%

32,70% 27,30%
43,60%

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

Porcentagem dos docentes, que responderam 
ao questionário, com relação à atividade 
remunerada além da docência, realizar 

atividade física antes da pandemia, manter 
atividade física durante a pandemia

Sim Não
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 Quando questionados, de modo direto sobre o grau de dificuldade, ao  

iniciar as atividades online, 36,4% referiram ter dificuldade baixa dificuldade, 

25,5% dificuldade moderada, 20% dificuldade muito baixa, 9,1% dificuldade 

alta, 7,3% nenhuma dificuldade e 1,8% referiu dificuldade muito alta, conforme 

ilustrado no gráfico 8.  

Gráfico 8 - Grau de dificuldade, ao iniciar as atividades online

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

  

Disso, inferimos que a 81,90% dos docentes consideraram que tiveram 

muito baixo, baixo e moderado grau de dificuldade, ao iniciar as atividades online.  

Ao analisar-se o grau de habilidades prévias, com meios virtuais, para 

fins não laborais, realizou- se uma média das quatro questões sobre: 1) a 

porcentagem de suas aulas eram usados recursos tecnológicos, 2) porcentagem você 

classificaria suas habilidades tecnológicas, 3) porcentagem você classificaria suas 

habilidades com o Google drive, mesmo que para fins pessoais, 4) porcentagem você 

classificaria suas habilidades em qualquer plataforma de conferência para aulas. O 

resultado é ilustrado no gráfico 9.   
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Gráfico 9- Média das habilidades tecnológicas autorreferidas

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 Disso, inferimos que a 92,74% dos docentes referiram ter baixas, 

moderadas e altas habilidades tecnológicas, para qualquer finalidade trivial.  

 4.3 GRAU DE DIFICULDADE E SUAS IMPLICAÇÕES COM RELAÇÃO AOS 

DOMÍNIOS  

 Ao fazer a identificação do perfil dos docentes referiram possuir menor 

habilidade virtual, foi feita a média das questões sobre as habilidades que possuíam 

para uso não laboral. Selecionados somente os que ficaram com média inferior a 25%.  

    Foram os docentes 10 e 55, demonstrados no quadro 4.  

Quadro 4- Perfis dos docentes que referiram possuir menor habilidade virtual para 

uso não laboral. 

Itens da pesquisa  
Docente 

10  

Docente 

55  

Distância do domicílio do docente até a IES  Até 50 km  Até 50 km  

Gênero  M  F  

Idade  Até 60 anos  Até 40 anos  

Estado civil  C  C  

Filhos  1  ZERO  

Área de atuação, na docência  H  B  

Exerce outra atividade remunerada além da docência  SIM  SIM  

Realizava atividades físicas antes da pandemia  SIM  NÃO  

Manteve  atividades físicas durante a pandemia  SIM  NÃO  

Fonte- Elaborado pela pesquisadora segundo dados colhidos no questionário, cujos números  
correspondem ao número de docentes que identificaram-se com a alternativa. Na linha 

correspondente ao gênero M significa  masculino, F  feminino. Já na linha correspondente a 

estado civil C significa casado, D divorciado, S solteiro, O outro. Na linha que corresponde à 

  

Média das habilidades tecnológicas autorreferidas 
nenhum 0 ,00% 
muito baixo ,64% 3 
baixo ,10% 29 
moderado 40 ,00% 
alto ,64% 23 
muito alto ,64% 3 

,00% 0 
3 ,64% 

,10% 29 

40 ,00% 

,64% 23 

,64% 3 
0 ,00% 
5 ,00% 

,00% 10 
,00% 15 
,00% 20 

25 ,00% 
30 ,00% 

,00% 35 
,00% 40 
,00% 45 

Média das habilidades tecnológicas autorreferidas 

nenhum muito baixo baixo moderado alto muito alto 
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área de atuação, B significa Biológicas, E Exatas, H Humanas; nas últimas três colunas S 

significa sim e N não.  

  

Para saber se os professores mais impactados foram os que referiram 

menos habilidades com o ambiente virtual, foram utilizadas as questões relacionadas 

à tecnologia para fins não laborais. A partir das quais, foram filtradas as respostas nas 

quais concluiu-se que o professor tinha menos habilidade com o ambiente virtual e 

após isso aplicou-se o teste qui-quadrado passando por todas as questões do 

formulário para analisar em que aspecto foi afetado.  

Os domínios, a que se faz referência à análise dos resultados, foram 

demonstrados no quadro 3, anteriormente,  apresentado.  

Ao analisar os resultados dos testes com as respostas dos professores 

que referiram possuir menos habilidades com o ambiente virtual foi possível observar 

que a baixa habilidade tecnológica estava relacionada ao domínio físico a ingestão de 

tabaco, falta de energia, cansaço e fadiga imotivados, ao uso de medicamentos, 

álcool. Além disso, ao testar as questões relacionadas ao domínio psicológico, 

observou-se que houve uma repercussão nessas pessoas, evidenciadas nas 

questões relacionadas a tristeza, a autocrítica exagerada, desânimo quanto ao futuro, 

dificuldade de concentração, baixa autoestima, pensamentos ou desejos suicidas, 

solidão, choro imotivado, perda das crenças pessoas/religiosidade. No domínio 

relações pessoais, suporte (apoio) social e isolamento. Quanto ao domínio meio 

ambiente não se observou relação.   

                   Ao fazer a identificação do perfil dos docentes que tinham maior 

dificuldade com meios virtuais e se isso interferiu na qualidade de vida dos mesmos. 

Inicialmente, definimos como maior dificuldade os docentes que referiram ter mais que 

75% de dificuldade, ao iniciar o ensino remoto. Foram os docentes 30, 38, 45, 48, 52, 

demostrados no quadro 5. 

  



54 
 

 

Quadro 5- Perfis dos docentes que possuíam maior dificuldade com 

meios virtuais 
DOCENTES RESIDÊNCIA GÊNERO IDADE ESTADO 

CIVIL 
FILHOS ÁREA  DE 

ATUAÇÃO 
OUTRA 

ATIVIDADE 
REMUNERADA 

ATIVIDADE 
FÍSICA 

ANTES DA 
PANDEMIA 

ATIVIDADE 
FÍSICA 

DURANTE 
A 

PANDEMIA 

30 <50km F <70anos D 2 B N N S 

38 <50km M <40anos C 2 B S N S 

45 <50km M <40anos C 1 E N S N 

48 <50km M <60anos C 2 B S S S 

52 <50km F <40anos C 2 B S N N 

Fonte- Elaborado pela pesquisadora segundo dados colhidos no questionário, cujos números 
correspondem ao número de docentes que identificaram-se com a alternativa. Na linha correspondente 

ao gênero M significa  masculino, F  feminino. Já na linha correspondente a estado civil C significa 

casado, D divorciado, S solteiro, O outro. Na linha que corresponde à área de atuação, B significa 

Biológicas, E Exatas, H Humanas; nas últimas três colunas S significa sim e N não. 

  

Por fim, os professores que referiram maior grau de dificuldade ao iniciar 

as atividades online, mostraram-se afetados nas questões relacionadas ao domínio 

físico: alterações do apetite, ingestão de álcool, tabaco e medicamentos; ao domínio 

psicológico: tristeza e desânimo, baixa auto estima, pensamentos ou desejos suicidas, 

solidão, dificuldade de concentração, perda das crenças pessoas/religiosidade; ao 

domínio relações pessoais: perda dos contatos pessoais,  suporte (apoio) social. 

Quanto ao domínio meio ambiente não se observou relação.  

Em um contexto abrangente, considerando-se a influência significativa 

como a menor que 25%, quando  levou-se em conta, as habilidades referidas para 

fins não laborais, e maior que 75%, no momento em que fez referência ao grau de 

dificuldade para iniciar as aulas remotas; a relação das implicações na vida cotidiana 

e as variáveis demográficas foram pouco significativas. 

 

4.4  RELAÇÃO  ENTRE  PRIMEIRA  EMOÇÃO  QUE  VIVEU  E 

 DADOS DEMOGRÁFICOS  

 No momento em que questionado sobre a primeira emoção que viveu, 

quando soube que seriam atividades virtuais, por meio da plataforma Zoom, 

salientando que essa questão poderia ter mais que uma resposta por docente, os 

resultados foram: 58,2% assinalou ansiedade, 21,8% motivação,14,5% confiança, 

12,7% medo, 10,9% desânimo, 10,9% coragem, 9,1% tristeza, 7,3% outros e 3,6% 

desespero, conforme ilustrado no Gráfico 10 a seguir. A pesquisadora usou como 
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referência bibliográfica para interpretação o BARDIN (2006).   

 

Gráfico 10 – Primeira emoção ao saber que as aulas seriam virtuais 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

Nos descritores, ansiedade, desespero e medo são palavras em que 

inferimos angústia; já em tristeza, desânimo inferimos melancolia; enquanto que em 

confiança, coragem e motivação inferimos otimismo. Visto que, angústia refere- se a 

sensação vaga, inquietação e medo; melancolia faz referência ao humor deprimido 

(KAPLAN e SADOCK, 2017).   

Todos os docentes responderam a questão sobre primeira emoção ao 

saber que as aulas seriam virtuais. Desses, 43 docentes usaram somente uma 

categoria de descritor o que correspondeu a 72,72%. Desses 23 escolheram a 

categoria angústia, correspondendo a 72,72% dos docentes que responderam com 

uma categoria, 12 dos docentes otimismo, correspondendo a 27,91% dos 43 

docentes; somente 05 melancolia ou 11,63%; somente 03 usaram outros 

correspondendo a 6,98%. Esta constatação é ilustrada no Gráfico 11.  
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Gráfico 11 – Porcentagens dos docentes que responderam com uma só categoria, 

mesmo que várias vezes.  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

Os que usaram 02 categorias foram 12 docentes, correspondendo a  

21,81% dos 55 docentes. Já quando foi analisado a quantidade de 02 categorias foram 

12 docentes, sendo que 08 utilizaram a categoria angústia mas também otimismo, 

correspondendo a 66,67%; a associação angústia com melancolia foi usada por 04 do 

total ou 33,33%, conforme, ilustrado no Gráfico 12 a seguir. 

 

Gráfico 12 – Porcentagens dos docentes que responderam com duas categorias 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

  

Porcentagens dos docentes que responderam com uma categoria 
Angústia 72 ,72% 

Otimismo ,91% 27 
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Os mais impactados foram os que apresentaram a associação entre 

melancolia e angústia, que inferimos sensações que sugerem transtornos de humor e 

ansiedade, foram os números 22, 35, 38, 42, sendo que desses 4 somente  o número 

38 utilizou mais de 2 descritores.   

O docente 38 residia até 50km da IES, do gênero masculino, idade 

menor que 40 anos, estado civil casado, possuía 02 filhos, exercia atividade 

remunerada além da docência, não realizava atividade física antes da pandemia e 

manteve assim durante a pandemia. Quanto às habilidades com meios virtuais que 

está relacionado a uma de nossas hipóteses, referia ter um grau de dificuldade alto, 

ao iniciar as aulas online. Quando avaliamos as questões referentes ao uso de meios 

digitais para usos variados, o docente 38 referia ter alto grau de habilidade.  

Os outros docentes que foram mais impactados referiram dificuldade 

moderada para iniciar as aulas online. Quando avaliamos as questões referentes ao 

uso de meios digitais para usos variados, os outros docentes que foram impactados: 

o docente 22 referia baixo grau de habilidade, já os 35 e 42 referiam alto grau de 

habilidade. O Quadro 6 apresenta a relação dos professores mais impactados e suas 

características pessoais.  

  

Quadro 6- Os professores mais impactados e suas características 

pessoais  
DOCENTES  RESIDÊNCIA  GÊNERO  IDADE  ESTADO  

CIVIL  
FILHOS   ÁREA  DE  

ATUAÇÃO  
OUTRA  
ATIVIDADE  
REMUNERADA  

ATIVIDADE  
FÍSICA  
ANTES DA  
PANDEMIA   

ATIVIDADE  
FÍSICA  
DURANTE  
A  
PANDEMIA  

38  <50km  M  <40anos  C  2  B  S  N  S  

22  <50km  F  <70anos  C  3  B  S  N  N  

35  51- 

100km  

M  <50anos  C  2  E  S  S  N  

42  <50km  M  <40anos  S  zero  E  N  S  S  

Fonte- Elaborado pela pesquisadora segundo dados colhidos no questionário, cujos números  
correspondem ao número de docentes que identificaram-se com a alternativa. Na coluna 

correspondente ao gênero M significa  masculino, F  feminino. Já na coluna correspondente a 

estado civil C significa casado, D divorciado, S solteiro, O outro. Na coluna que corresponde à 

área de atuação, B significa Biológicas, E Exatas, H Humanas; nas últimas três colunas S 

significa sim e N não.  

  

Considerando a referência (ROCHA e OSSAMU, 2020) citada 
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anteriormente no capítulo 2 seção 7 , os docentes que residiam a uma distância maior 

da IES, deveriam ser os mais beneficiados com a nova forma de ensino. Os adultos 

jovens deveriam ter mais habilidade em novas tecnologias, quando voltadas à 

atividade laboral, já que no contexto pesquisado, é improvável haver docentes 

adolescentes, pois esse nicho é menos habilitado para atividades laborais, portanto 

os adultos jovens deveriam ser menos impactados. Considerando, as mulheres 

deveriam ser mais impactadas, já que tradicionalmente os afazeres domésticos são 

de sua responsabilidade, portanto teriam uma jornada dupla de trabalho. Da mesma 

forma, os não casados também deveriam ser mais impactados, pois não tem o apoio 

conjugal. Os docentes que têm maior número de filhos, também deveriam ser mais 

impactados, visto o maior risco de conflitos entre gerações que o confinamento 

facilitou. Os docentes que praticavam atividade física também deveriam ser menos 

impactados (SANTOS, 2017).  

Entretanto, o docente que, na classificação da pesquisadora, foi mais 

prejudicado, num primeiro momento, é o de número 38, residia até 50km da IES, não 

confirmando o que a literatura afirma; já com relação ao gênero é masculino, 

contradizendo a literatura; estava na faixa etária menor que 40 anos, casado, 

contradizendo, novamente, o que afirma a literatura; possuía 02 filhos, o que poderia 

facilitar muito os conflitos em casa, confirmando a literatura; exercia atividade 

remunerada além da docência, diminuindo a insegurança em honrar seus 

compromissos financeiros; não realizava atividade física antes da pandemia e 

manteve assim durante a pandemia, facilitando o estresse.  

Ainda, dentre os docentes identificados como mais impactados, apesar 

de referirem somente 01 das palavras descritas na categoria melancolia e angústia,  

simultaneamente, foram os números: 22, 35, 42, sendo que o docente 35 somente  

residia entre  51 a 100 km da IES, os outros dois a menos que 50km; somente o 22 

feminino, 35 e 42 eram masculinos; 22 tinha até 70 anos de idade, 35 até 50 anos e 

42 até 40 anos; 22 era casado e 42 solteiro; 22 tinha 3 filhos, 35 tinha 01 filho e 42 

nenhum filho; já 22 e 42 atuavam na área biológica e 35 e 42 em exatas; 22 e 35 

tinham outra atividade remunerada e 42 não; com relação as atividades físicas 22 não 

realizava e continuou não realizando, 35 realizava, mas parou durante a pandemia e 

42 realizava e manteve as atividades físicas.  
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4.5 PERFIL DOS DOCENTES QUE MAIS SE SENTIRAM PERTURBADOS   

  

Para se analisar o perfil dos docentes que mais se sentiram perturbados, 

fez-se uma média das respostas às questões que relatavam a parcela de seus dias 

que apresentavam determinadas sensações.  

Como existem questões com interpretação negativa e positiva, levou-se 

isso em consideração para fazer a média.  

Às questões com interpretação positiva considerou-se resposta média 

abaixo de 25%, sendo os docentes 6,12,14,17,25,43,46,47 e 53. Já as com 

interpretação negativa considerou-se resposta média acima de 75%, sendo somente 

o docente 1. Valendo-se dessas diretivas, elaborou-se o quadro 7 abaixo.  

Quadro 7-Docentes que mais se sentiram perturbados (continua)  
DOCENTES  RESIDÊNCIA  GÊNERO  IDADE  ESTADO  

CIVIL  
FILHOS   ÁREA  DE  

ATUAÇÃO  
OUTRA  
ATIVIDADE  
REMUNERADA  

ATIVIDADE  
FÍSICA  
ANTES DA  
PANDEMIA   

ATIVIDADE  
FÍSICA  
DURANTE  
A  
PANDEMIA  

1 <50km  M <40anos  C 2 H S S N 

6 <50km  M <50anos  C 1 E S S S 

12 <50km  F <50anos  S zero B N S N 

14 <50km  F <40anos  C zero B S S N 

17 <50km  F <70anos  C 4 

OU 

+ 

B N N S 

25 51- 

100km  

M <60anos  C 2 H N N N 

 

43 <50km  F <50anos  C  zero  B  N  S  N  

46 <50km  F <60anos  C  zero  H  S  S  S  

47 <50km  F <50anos  C  2  H  N  S  N  

53 <50km  F <60anos  C  2  B  N  S  N  

Fonte- Elaborado pela pesquisadora segundo dados colhidos no questionário, cujos números  
correspondem ao número de docentes que identificaram-se com a alternativa. Na coluna 

correspondente ao gênero M significa  masculino, F  feminino. Já na coluna correspondente a 

estado civil C significa casado, D divorciado, S solteiro, O outro. Na coluna que corresponde à 

área de atuação, B significa Biológicas, E Exatas, H Humanas;nas últimas três colunas S 

significa sim e N não.  

  

Pelos dados da tabela, inferiu-se que os que mais se sentiram 

perturbados residiam a menos que 50km de distância da IES, sendo 90%, no item 

genêro 70% feminino, no item estado civil 90% eram os casados, nos itens número de 
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filhos e a faixa etária, não houve  dominância; nos itens a seguir, área de atuação na 

área biológicas e se exerciam outra atividade remunerada além da docência, prática 

de atividade física antes da pandemia e não manter, houve dominância de 60%.   

  

4.6 IDENTIFICAR O ASPECTO DA VIDA QUE SOFREU MAIOR MUDANÇA, 

USANDO INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA (FLECK ET AL, 2000), 

FAZENDO RELAÇÃO COM DADOS DEMOGRÁFICOS  

  

  Para analisar esses dados realizou-se um estudo das principais 

medidas estatísticas como média, mediana, quartis, desvio padrão, valor mínimo e 

valor máximo. Desse modo, optou-se pelos gráficos boxplot ou diagrama de caixas, 

que é um método utilizado para a análise exploratória de variáveis quantitativas ou 

ordinais. Ele é uma ferramenta capaz de fornecer diversas medidas estatísticas como 

mínimo, primeiro quartil, segundo quartil (mediana), terceiro quartil, o máximo e os 

possíveis outliers (valores discrepantes).  

Ao fazer essa análise considerou-se somente os valores das medianas, 

apesar de, em alguns domínios as variáveis de valores de resposta apresentarem 

amplitudes consideráveis.  

Para considerar os docentes que mais se sentiram perturbados, de 

acordo com os domínios, quando se analisou as questões que fazem referência a 

sensações negativas definiu-se como perturbação acima de 75%, já quando se 

analisou as questões que fazem referência a sensações positivas definiu-se como 

perturbação abaixo de 25%. Para valores próximos a determinadas porcentagens, se 

colocou os valores aproximados.  

Na tabela 2, analisou-se as variáveis relacionando-as com a distância do 

domicílio até a IES.  
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Tabela 2- Mediana das facetas determinadas pelos domínios e relação com 

a distância do domicílio até a IES.(continua na página seguinte)  

 

 

 
   Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

Dessa forma, inferiu-se que se sentiram perturbados os docentes que 

residiam a menos que 50 km da IES, somente com relação sensação de prazer nas 

atividades cotidianas, que correspondia ao domínio psicológico.  
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Nos docentes que residiam a distância entre 51 e 100km da IES, inferiu-

se que foram perturbados com relação a sensação de prazer nas atividades cotidianas 

e de satisfação com seu corpo, que correspondiam ao domínio psicológico. E a 

sensação de que essa nova forma de ensino foi eficaz para o aprendizado, que 

correspondia ao domínio meio ambiente.  

Já nos docentes que residiam a mais de 100km da IES, inferiu-se que 

foram perturbados com relação a sensação de tristeza, que correspondia ao domínio 

psicológico.  

  

Na tabela 3, analisou-se as variáveis relacionando-as com gênero autorreferido.  

Tabela 3- Mediana das facetas determinadas pelos domínios e relação com a 
gênero dos docentes. (continua na página seguinte) 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

Pela tabela, inferiu-se que se sentiram perturbados os docentes que se 

autorreferiram tanto masculino como feminino, somente, com relação a sensação de 

prazer nas atividades cotidianas, que correspondia ao domínio psicológico.  

Na tabela 4, analisou-se as variáveis relacionando-as com a idade dos  

docentes.  
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Tabela 4- Mediana das facetas determinadas pelos domínios e relação com a faixa 

etária dos docentes  

 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

Analisando a tabela, inferiu-se que se sentiram perturbados os docentes 

que referiram ter menos de 40 anos de idade, com relação sensação de tristeza e de 
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prazer nas atividades cotidianas, que correspondiam ao domínio psicológico.  

Nos docentes que referiram ter menos que 50, 60 e 70 anos de idade, 

inferiu- se que se sentiram perturbados com relação a sensação de tristeza e de prazer 

nas atividades cotidianas que correspondiam ao domínio psicológico.   

                     Na tabela 5, analisou-se as variáveis relacionando-as com 

a estado civil  dos docentes.  

Tabela 5- Mediana das facetas determinadas pelos domínios e relação 

com o estado civil dos docentes.(continua na página seguinte)  
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 Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

Pela tabela, inferiu-se que se sentiram perturbados os docentes que 

referiam ser casados, solteiros, somente, com relação sensação de prazer nas 

atividades cotidianas, que correspondia ao domínio psicológico.  

Já nos docentes que referiam ser divorciados, inferiu-se que se sentiram 

perturbados com relação a sensação de tristeza e prazer nas atividades cotidianas, 

que correspondiam ao domínio psicológico. 

E nos docentes que referiram pertencer a outro estado civil, infere-se 

que se sentiram perturbados com relação a sensação de culpa e prazer nas atividades 

cotidianas, que correspondiam ao domínio psicológico.  

Na tabela 6, analisou-se as variáveis relacionando-as com ao número de 

filhos dos docentes.  

 Tabela 6- Mediana das facetas determinadas pelos domínios e relação 
com número de filhos.(continua na página seguinte)  
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

Analisando a tabela, inferiu-se que se sentiram perturbados, os docentes 

que referiam não ter filhos, com relação sensação tristeza, prazer nas atividades 

cotidianas e satisfação com seu corpo, que correspondiam ao domínio psicológico.  

Já nos docentes que referiam ter 1, 2, 3, ou 4 filhos, inferiu-se que se 

sentiram perturbados com relação a sensação de tristeza e prazer nas atividades 

cotidianas, que correspondiam ao domínio psicológico.  

Na tabela 7, analisou-se as variáveis relacionando-as com realizar outra 

atividade remunerada além da docência. 

Tabela 7- Mediana das facetas determinadas pelos domínios e relação com 
outra atividade remunerada além da docência.(continua na página seguinte)  
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

De acordo com a tabela, inferiu-se que se sentiram perturbados, os 

docentes que referiam realizar e não outra atividade remunerada além da docência, 

com relação sensação tristeza, que correspondia ao domínio psicológico.  

Na tabela 8, analisou-se as variáveis relacionando-as com manter  

atividade física durante a pandemia.  
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Tabela 8- Mediana das facetas determinadas pelos domínios e relação com manter 

atividade física durante da pandemia.(continua na página seguinte)  
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

Inferiu-se, de acordo com a tabela, que se sentiram perturbados os 

docentes que referiam manter as atividades físicas durante a pandemia, com relação 

a sensação de tristeza e prazer nas atividades cotidianas, que correspondiam ao 

domínio psicológico. E sensação de insegurança em honrar seus compromissos 

financeiros, que correspondia ao domínio meio ambiente.  

Já nos docentes que referiam não manter as atividades físicas durante 

a pandemia, inferiu-se que foram perturbados com relação a sensação de tristeza, 

que correspondia ao domínio psicológico.  

Na tabela 9, analisou-se as variáveis relacionando-as com realizar 

atividade física antes da pandemia.    

Tabela 9- Mediana das facetas determinadas pelos domínios e relação com realizar 
atividade física antes da pandemia.(continua na página seguinte)  
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

Inferiu-se, pela tabela, que se sentiram perturbados os docentes que 

referiam fazer atividades físicas antes da pandemia, com relação a sensação de 

tristeza e prazer nas atividades cotidianas, que correspondiam ao domínio psicológico. 

E sensação de insegurança em honrar seus compromissos financeiros, que 

correspondia a o domínio meio ambiente.  

Já nos docentes que referiam não fazer atividades físicas antes da 

pandemia, inferiu-se que foram perturbados com relação a sensação de tristeza e 
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prazer nas atividades cotidianas, que correspondiam ao domínio psicológico.  

Na tabela 10, analisou-se as variáveis relacionando-as com área de 

atuação do docente  

Tabela 10- Mediana das facetas determinadas pelos domínios e relação 

com área de atuação do docente.(continua na página seguinte)  

Mediana entre as respostas obtidas em cada  Humanas   Exatas  Biológicas  

faceta  relacionando com área de atuação         

A sensação de tristeza  75%  80%  70%  

A sensação de desanimo quanto ao futuro         10%  10%  10%  

A sensação de fracasso  40%  10%  40%  

A sensação de culpa  60%  60%  60%  

A  sensação de prazer nas  atividades 

cotidianas  

Abaixo de 10%  10%  10%  

A sensação de baixa auto estima  10%  10%  10%  

A sensação de auto- crítica exagerada  40%  40%  40%  

Pensamentos ou desejos suicidas  0%  0%  0%  

Choro imotivado  0%  0%  10%  

Agitação imotivada  10%  10%  10%  

A sensação de indecisão  10%  10%  10%  

A sensação de necessidade de retraimento  10%  10%  10%  

A sensação de solidão  10%  10%  10%  

A sensação de desvalorização  40%  10%  10%  

A sensação irritabilidade  40%  40%  40%  

A sensação de falta de energia  40%  10%  40%  

Alterações no padrão do sono  40%  10%  10%  

A sensação de cansaço ou fadiga imotivados  40%  10%  10%  

As alterações de apetite  Abaixo de 10%  10%  10%  

A sensação de perda dos contatos pessoais  20%  40%  40%  

A sensação de dor no corpo  10%  10%  10%  

A sensação de dor de cabeça  Abaixo de 10%  10%  10%  

A perda de interesse por sexo  10%  10%  10%  

A sensação de dificuldade de concentração  20%  20%  20%  

A sensação de falta de suporte social  20%  10%  10%  

A sensação de isolamento  50%  Abaixo de 20%  20%  

A sensação de dor de estômago  10%  0%  0%  

A sensação de satisfação com seu corpo  40%  40%  40%  

A sensação de perda de suas crenças  
pessoais/religiosidade  

0%  0%  0%  

A sensação de insegurança em honrar seus 

compromissos financeiros  

10%  10%  10%  
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A sensação de que essa nova forma de ensino 

foi eficaz para o aprendizado  

50%  60%  Abaixo de 40%  

No ambiente que você desenvolveu suas 

atividades, a sensação de estar inapropriado  

20%  20%  20%  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

Pela tabela, inferiu-se que se sentiram perturbados os docentes que 

referiam atuar na área de humanas, biológicas e exatas, com relação a sensação de 

tristeza e prazer nas atividades cotidianas, que correspondiam ao domínio psicológico.  

Visto todos esses dados, inferiu-se que o aspecto de vida dos docentes, 

que sofreu maior perturbação após o início das aulas remotas foi o domínio 

psicológico, com relação a todas as variáveis demográficas.  

   

4.7 RELAÇÃO USO DE SUBSTÂNCIAS E PANDEMIA  

 Na ocasião em que se avaliou o aumento na ingestão de bebidas 

alcoólicas, observou- se que 23,6% referiram que sim, sendo demonstrados no quadro 

8 abaixo. 

Quadro 8- Docentes que referiram aumento na ingestão de bebidas 

alcoólicas.(continua na página seguinte) 
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 Fonte- Elaborado pela pesquisadora segundo dados colhidos no questionário, cujos números  

correspondem ao número de docentes que identificaram-se com a alternativa. Na coluna  

correspondente ao gênero M significa  masculino, F  feminino. Já na coluna correspondente 

 a estado civil C significa casado, D divorciado, S solteiro, O outro. Na coluna que corresponde 

 à área de atuação, B significa Biológicas, E Exatas, H Humanas; nas últimas três colunas S  

significa sim e N não. 

 

A maior prevalência foi nos docentes que residiam até 50 km da IES, 

casados, exerciam atividade remunerada além da docência, com relação a faixa 

etária, número de filhos, gênero, área de atuação, atividade física antes e durante a 

pandemia, não houve predomínio.  

Na ocasião em que se avalia o aumento do uso de tabaco, somente 

1,8%, referiu que sim, sendo demonstrados no quadro 9.   
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Quadro 9- Docentes que referiram aumento no uso do tabaco. 

 
 

Fonte- Elaborado pela pesquisadora segundo dados colhidos no questionário, cujos números 

correspondem ao número de docentes que identificaram-se com a alternativa. Na coluna  

correspondente ao gênero M significa  masculino, F  feminino. Já na coluna correspondente a estado  

civil C significa casado, D divorciado, S solteiro, O outro. Na coluna que corresponde à área de  

atuação, B significa Biológicas, E Exatas, H Humanas; nas últimas três colunas S significa sim e N 

não. 

 

Somente um docente referiu aumento no uso do tabaco, residia até 

50KM da IES, masculino, tinha menos de 50 anos, era casado, tinha 2 filhos, atuava 

na área de humanas (ciências sociais e humanidades), exercia atividade remunerada 

além da docência, realizava e manteve atividades físicas antes e durante a pandemia.  

Na ocasião em que se avalia o aumento do uso de analgésicos, 9,1%  

referiram que sim, sendo listados no quadro 10.  

Quadro 10- Docentes que referiram aumento no uso de analgésicos  

 
Fonte- Elaborado pela pesquisadora segundo dados colhidos no questionário, cujos números 

correspondem ao número de docentes que identificaram-se com a alternativa. Na coluna  

correspondente ao gênero M significa  masculino, F  feminino. Já na coluna correspondente a estado  

civil C significa casado, D divorciado, S solteiro, O outro. Na coluna que corresponde à área de  
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atuação, B significa Biológicas, E Exatas, H Humanas; nas últimas três colunas S significa sim e N 

não. 

 

A maior prevalência foi nos docentes que residiam até 50 km da IES, 

eram casados, exerciam atividade remunerada além da docência. Com relação a faixa 

etária, número de filhos, gênero, área de atuação, atividade física antes e durante a 

pandemia, não houve predomínio.  

Quando avalia-se o aumento do uso regular de medicações, 7,4 % 

referiam que sim, sendo demonstrados no quadro 11.  

Quadro 11- Docentes que referiram aumento do uso regular de medicações. 

 
Fonte- Elaborado pela pesquisadora segundo dados colhidos no questionário, cujos 

númeroscorrespondem ao número de docentes que identificaram-se com a alternativa. 

Na coluna correspondente ao gênero M significa  masculino, F  feminino. Já na coluna 

correspondente a estado civil C significa casado, D divorciado, S solteiro, O outro. Na 

coluna que corresponde à área de atuação, B significa Biológicas, E Exatas, H Humanas; 

nas últimas três colunas S significa sim e N não. 

   

A tabela mostra maior prevalência nos docentes que residiam até 50 km 

da IES, a faixa etária era até 60 anos, eram casados, exerciam atividade remunerada 

além da docência. Com relação ao número de filhos, gênero, área de atuação, 

atividade física antes e durante a pandemia, não houve predomínio.  

Na ocasião em que se avalia o uso de medicações ansiolíticas ou 

indutoras do sono, 5,5 % referiram que sim, listados no quadro 12. 
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Quadro 12- Docentes que referiram uso de medicações ansiolíticas ou indutoras do 

sono 

 
Fonte- Elaborado pela pesquisadora segundo dados colhidos no questionário, cujos números 

correspondem ao número de docentes que identificaram-se com a alternativa. Na 

colunacorrespondente ao gênero M significa  masculino, F  feminino. Já na coluna correspondente 

a estado civil C significa casado, D divorciado, S solteiro, O outro. Na coluna que corresponde à 

áreade atuação, B significa Biológicas, E Exatas, H Humanas; nas últimas três colunas S significa  

sim e N não. 
 

A tabela mostra maior prevalência nos docentes que residiam até 50km 

da IES, a faixa etária  era até 60 anos, eram casados,  com filhos, atuavam na área 

biológica, exerciam atividade remunerada além da docência, com relação ao gênero, 

atividade física antes e durante a pandemia, não houve predomínio.  

Na ocasião em que se avalia o uso de medicações estimulantes do SNC, 

3,6% referiram que sim, sendo listados no quadro 13.  

Quadro 13- Docentes que referiram uso de medicações estimulantes 
do SNC 

 
Fonte- Elaborado pela pesquisadora segundo dados colhidos no questionário, cujos números 

correspondem ao número de docentes que identificaram-se com a alternativa. Na coluna 

correspondente ao gênero M significa  masculino, F  feminino. Já na coluna correspondente a estado 

civil C significa casado, D divorciado, S solteiro, O outro. Na coluna que corresponde à área de 

atuação, B significa Biológicas, E Exatas, H Humanas;nas últimas três colunas S significa sim e N 

não.  

A tabela mostra maior prevalência nos docentes que residiam até 50 km 
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da IES, gênero feminino, a faixa etária era até 60 anos, eram casados, atuavam na 

área exatas, atividade física antes e durante a pandemia, com relação a número de 

filhos, exercer atividade remunerada além da docência, não houve predomínio. 

  

 4.8 PERSPECTIVAS LABORAIS PRESENCIAIS E VIRTUAIS DE DOCÊNCIA 

  

Ao se analisar as questões discursivas, levou-se em consideração que 

as respostas não eram obrigatórias, portanto nem todos os 55 docentes participaram 

dessa parte da pesquisa. A pergunta “No momento da pesquisa, em poucas palavras, 

como você descreveria a suas perspectivas com relação as atividades laborais de 

docência?” (QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES). Responderam 85,45% 

dos docentes que contribuíram com a pesquisa. 

Ao se categorizar as respostas, a pesquisadora dividiu em indicadores 

que inferiram um contexto positivo, negativo, incerto e indiferente.   

Quando classificados por categoria, apresentou- se a situação ilustrada 

no Gráfico 13  a seguir:  

 

Gráfico 13 – Respostas sobre as perspectivas laborais.  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Sendo representado em números absolutos.  

 Quando questionado “Como você descreveria a sua perspectivas com 

relação as atividades laborais presenciais de docência”, se classifica por categoria, 

obteve- se o Gráfico 14 a seguir:  

Respostas

Positivas 27

Negativas 5

Incerteza 7

Indiferente 8

2
7

5

7 8

RESPOSTAS SOBRE AS PERSPECTIVAS 
LABORAIS

Positivas Negativas Incerteza Indiferente
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  Gráfico 14 – Classificação por categoria com relação às atividades laborais 

presenciais de docência.  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Sendo representado em números absolutos.  

Quando questionado “Como você descreveria as suas perspectivas com 

relação às atividades laborais virtuais de docência?”, as respostas estão ilustradas no 

gráfico 15  

 Gráfico 15 -  Respostas com relação às atividades laborais virtuais de docência. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, em números absolutos.  

    

Quando analisou- se as 03 questões, simultaneamente, obteve- se a 

situação ilustrada no Gráfico 16.  

  

Respostas com relação as atividades laborais presenciais de docência

Positiva 21

Negativa 6

Incerteza 14

Indiferente 9

2
1

6

1
4

9

RESPOSTAS COM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES 
LABORAIS PRESENCIAIS DE DOCÊNCIA

Positiva Negativa Incerteza Indiferente

Respostas com relação perspectivas  com relação as atividades laborais virtuais de
docência

Positiva 18

Negativa 12

Incerteza 7

Indiferente 10

1
8

1
2

7

1
0

RESPOSTAS COM RELAÇÃO AS 
ATIVIDADES LABORAIS VIRTUAIS DE 

DOCÊNCIA 

Positiva Negativa Incerteza Indiferente
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Gráfico 16 - Análise das perspectivas laborais / presenciais / virtuais de 

docência. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, em valores percentuais.  

  

Como ilustrado no gráfico, na análise das perspectivas referidas com 

relação às atividades laborais na docência, o caráter positivo foi o de maior 

prevalência, sendo superior a 50% das respostas. Na ocasião em que se analisou as 

respostas referentes às atividades presenciais ainda há prevalência do caráter 

positivo, só que em menor proporção, tendo um aumento importante no caráter que 

se reporta à incerteza. Já na situação em que se analisou as respostas com relação 

às atividades virtuais, mantiveram a proporção maior para o caráter positivo, e 

aumento do caráter negativo e indiferente respectivamente.  

Daí inferiu-se que, na ocasião em que perguntados sobre as atividades 

laborais, a maior parte dos docentes respondeu de forma positiva, mas condicional à 

situação da pandemia, como relatado pelos docentes, por exemplo: “Desafiadora, mas 

também motivante no sentido de adaptação às condições atuais” Docente 21; “Boas 

perspectivas, com a melhora na pandemia” Docente 34.  

Mas, no momento em que inquiriu- se sobre as atividades presenciais, 

houve um aumento da conotação de incerteza, que refletia o momento em que 

estavam vivendo, como relatado pelos docentes, por exemplo: “Perspectiva de volta 

ao presencial sem controle efetivo da pandemia”. Docente 06; “Insegurança em 

relação a contaminação COVID”.Docente 53. Apesar de proporcionalmente terem se 

Positivo Negativo Incerteza Indiferente

Laborais 57,44 10,63 14,89 17,02

Presenciais 42 12 28 18

Virtuais 38,3 25,53 14,9 21,27
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mantido os caráteres que tem conotação positiva.  

Mas, no momento em que inquiriu- se sobre as atividades virtuais, houve 

acréscimo das afirmações com caráter negativo, apesar de proporcionalmente haver 

manutenção das de caráter positivo, como relatado pelos docentes, por exemplo: 

“Desespero no on line”. Docente 52; “Péssimas”. Docente 37.  

  

4.9 EXPECTATIVAS DE CONHECIMENTO E RELACIONAMENTOS PÓS- 

PADEMIA, ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS PARA A DOCÊNCIA 

  

 No momento   em que questionados sobre sua opinião a respeito de ter 

Adquirido conhecimentos necessários aos novos cenários de docência, 96,3% 

responderam que sim e 3,7% que não. Quando a questão foi sobre possíveis 

mudanças no relacionamento docente-discente, responderam que sim 85,2% e que 

não 14,8%. Já quando questionados sobre as modificações no relacionamento 

docente-docente, 66,7% responderam que sim e 33,3% que não, conforme ilustrado 

no Gráfico 17 a seguir.  
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Gráfico 17 - Expectativas de conhecimento e relacionamentos pós- pandemia.  

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, em valores percentuais.  

Quando questionados com referência a mudanças nos relacionamentos, 

houve a possibilidade  de se manifestarem espontaneamente. Nesse caso, algumas 

manifestações referentes ao relacionamento docente- discente: “Penso que atividades 

remotas bem estruturadas aumentam meu contato com o mundo dos jovens alunos”. 

Docente 4; “Maior valorização dos contatos pessoais”. Docente 7;  

No momento em que, referiu- se aos relacionamentos docente- docente: 

“Entendo que ficou evidenciada a distância entre os docentes mens afetos à 

tecnologia e os que tem maiores dificuldades, seja pela idade, seja por conhecimento 

anterior mesmo, mas não vejo, necessariamente como negativo, ao contrário, entendo 

que possa gerar um movimento no sentido de poder haver ajuda mútua”. Docente 10; 

“Auxílio mútuo já que a habilidade com a tecnologia não é universal”. Docente 17.  

 Os aspectos positivos foram mais mencionados, sendo relativos a 

ampliação das perspectivas de formas de ensino, maior interação e cooperação, tanto 

entre docentes como seus relacionamentos com discentes. Também com relação ao 

fortalecimento das relações pessoais.  

 Já, os aspectos negativos, foram mais destacados, a preocupação com 

o distanciamento social, gerado pelas atividades online, e também com relação ao 

trabalho sem horários pré-estabelecidos, pois foi um desgaste para os docentes, estar 

a disposição, do trabalho, sem horários pré- determinados.  

  

  

Conhecimentos para o futuro 
da docência 

Mudanças no 
relacionamento docente- 

discente 

Mudaças no relacionamento 
docente- docente 

Sim ,30% 96 ,20% 85 ,70% 66 

Não 3 ,70% 14 ,80% ,30% 33 
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 4.10 IMPRESSÃO DOS DISCENTES COM RELAÇAÕ AS AULAS ONLINE  

  

 Em um segundo momento, foi implementado pela plataforma Google 

forms, um questionário aos discentes que viveram o período de aulas remotas, de 

todos os cursos, objetivando aferir suas impressões a respeito dos docentes, quando 

as aulas online foram iniciadas. Além de suas próprias experiências.  

Cooperaram com a pesquisa, respondendo ao questionário 36 

discentes. Esses foram convidados via e-mail, pelo Departamento de Recursos 

Humanos, e foi solicitado aos coordenadores dos cursos que requisitassem aos 

discentes, dos cursos em que faziam a coordenação, que respondessem ao 

questionário. 

    

Gráfico 18 - Com o início das aulas remotas, qual foi a primeira sensação 

que viveu, no princípio das atividades virtuais, por meio da plataforma 

zoom?  

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

 

Com o início das aulas remotas, qual foi a primeira sensação que viveu, no princípio das
atividades virtuais, por meio da plataforma zoom?

Ansiedade 25,00%
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Com o início das aulas remotas, qual foi a primeira sensação que 
viveu, no princípio das atividades virtuais, por meio da plataforma 

zoom?
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84 
 

 

Gráfico 19 - Após umas aulas remotas, essa sensação deixou de existir?  

  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

Gráfico 20 - Se sim, em quanto tempo começou a sentir a mudança? 

  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

  

Após umas aulas remotas, essa sensação deixou de existir?

sim 61,10%

não 38,90%
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Gráfico 21 - Com o início das aulas remotas, qual foi a primeira impressão que 

teve dos seus docentes, no princípio das atividades virtuais, por meio da 

plataforma zoom? 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

Gráfico 22 - Após umas aulas remotas, essa sensação deixou de existir? 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  
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Gráfico 23 - Se sim, em quanto tempo começou a sentir a mudança?  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

    

Inferiu- se, conforme ilustra os gráficos de 18 a 23, que com relação aos 

discentes, num primeiro momento, após o início das aulas online a emoção mais 

evidente foi desânimo, havendo mudança nessa sensação em mais de 60% e alguns 

dias após o início das aulas virtuais essa emoção sofreu modificação. Já, em relação 

a impressão que tiveram a respeito dos docentes, no início das aulas online, foi mais 

evidente o desespero, metade dos discentes referiram sentir uma mudança e a mais 

frequente foi em algumas semanas.  
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mais adequada, e foi optado pela plataforma zoom. Proporcionado aos docentes um 

treinamento sobre o uso da ferramenta, através de um PAD (Programa de 

Aperfeiçoamento Docente), prontamente implementada, com o auxílio do setor de 

informática. O que proporcionou o início das aulas síncronas em 13 dias. E uma 

cartilha e uma série de video-aulas que informava o passo-a-passo do uso da 

ferramenta, aos discentes.  

Mas outra preocupação foi a realidade de vida dos discentes, se tinham 

computador, acesso a internet, e também dos docentes, apesar de que no princípio, 

se achava que duraria somente 15 dias, no máximo um mês. Que foi prontamente 

reduzido, dando aos discentes que tiveram maior dificuldade, a possibilidade de usar 

os laboratórios de informática, respeitando as diretrizes de saúde para o momento, 

além, de respaldo tecnológico aos docentes, de acordo com a necessidade 

E também, quanto aos recursos tecnológicos da IESs, pois no primeiro 

dia as aulas noturnas o servidor não foi suficiente, tendo que adquirir novos servidores 

e fazer parcerias até a entrega desses novos.  

No início foi utilizada a plataforma de forma gratuita, mas a aula tinha 

duração de apenas 40 minutos, então houve a necessidade de comprar a licença, 

sendo necessário auxilio do departamento jurídico para liberar a compra sem licitação, 

e realizar o pagamento pelo cartão coorporativo. Que viabilizou a compra de licença 

para cada sala de aula e turma.  

E lidar com rumores de que a plataforma, que hospedava o ambiente 

virtual de aprendizagem, não era segura, podendo facilitar o acesso a senhas, por 

exemplo.  

Além disso, houve a questão dos salários e a própria incerteza  na 

manutenção do emprego, mas a IES não reduziu nenhum salário ou diminuiu o 

número de docentes. O próprio reitor se propôs a discutir as outras demandas, 

porexemplo, com relação as mensalidades e as formas de pagamento, visto que o 

momento  era de grande incerteza. E houve necessidade de manter o “recebível”, para 

manutenção dos custos, já que não houve nenhum auxílio financeiro do poder público.  

Quando questionado a respeito de afastamento docente por problemas 

psicológicos e de saúde durante as aulas remotas, inicialmente não houveram casos, 

mas com o tempo ficaram evidentes a fadiga, pelo excesso de trabalho e também pelo 

isolamento social, mas sem casos graves. Mas houve apoio do departamento de 

psicologia para atender as demandas. 

https://www.sinonimos.com.br/aperfeicoamento/
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Além de, ficar implícito, durante toda entrevista, o sofrimento como ser 

humano, devido à barbárie vivida por todos naquele momento. E sua capacidade de 

resiliência. Segundo relato”... me causava muita angústia, de medo de será que nós 

vamos conseguir? ” 
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5 DISCUSSÃO  

  

A pandemia gerou inúmeras alterações na forma de viver, principalmente 

no período de maior restrição, que é o âmago dessa pesquisa. E acarretou 

consequências no dia-a-dia das pessoas, exemplificando o Estresse Ocupacional, 

gerado pela nova modalidade de trabalho impelida pelas medidas restritivas à maioria 

das profissões. A Síndrome de Burnout, também conhecida como síndrome "do 

Esgotamento Profissional" decorrente da tensão emocional crônica e estresse 

intensos vivenciados pelo trabalhador, cursa com fadiga emocional, despersonificação 

e sensação de incapacidade de realizar suas atividades (OPS/OMS, 2019) (LIMA; 

CAMPOS; REIS, 2012).        

Os Transtornos Psíquicos Menores como a distimia e ciclotimia; 

sofrimento que extrapolou para o coletivo, onde há uma sensação de solidão, 

desamparo, angústias, impotência, futilidade, irrealidade, inautenticidade e vazio 

existencial (CAMBUI e NEME, 2014).   

Nos resultados encontrados na pesquisa, inicialmente demonstraram-se 

somente a distribuição dos docentes associados a informações demográficas. Onde, 

identificou- se, discreta, prevalência de docentes do gênero feminino, faixa etária entre 

até 50 anos e até 60 anos, número de filhos um ou dois, área de atuação referida 

como biológicas, dos que referiam ter outro trabalho remunerado além da docência e 

com relação à prática de atividade física antes da pandemia e mantiveram durante. 

Com relação à variável estado civil mais que 80% referiam estar casados e residiam 

à menos de 50km da IES.  

Quando pensa- se em qualidade de vida no período da pandemia, 

associa- se, diretamente, com ambiente virtual. Apesar de que a aquisição de 

competências virtuais já era uma necessidade antes da pandemia, principalmente, no 

meio acadêmico. Na pandemia ficou mais evidente demanda pela aquisição de 

competências com meios tecnológicos para facilitar sua rotina pedagógica, se 

adequando a realidade de modo a minimizar os prejuízos educacionais e profissionais 

(TRINDADE e SANTO, 2021).   

A instrução digital compreende a capacidade de julgamento dos temas 

disponíveis no ambiente virtual. Utilizar essas informações em associação com as 

adquiridas, por outras fontes e formar um ponto de vista próprio além de usar esses 
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meios como forma de atualização (NAGATA; RURATO; REIS, 2021).   

No contexto empregado na pesquisa, considerou-se competência digital 

o fundamento teórico, a capacidade de inovação e ter posicionamento adequado para 

utilização dos instrumentos virtuais em qualquer esfera da sua realidade. No momento 

em que, analisou-se o grau de dificuldade e habilidade no manejo de tecnologias 

virtuais, tendo como resultados, que aproximadamente 90% dos docentes analisados, 

ao iniciar as atividades remotas referiam ter menos que 75% de grau de dificuldade. 

Entre 50% e 75% dos docentes, referiam habilidades tecnológicas, para qualquer 

finalidade que não relacionada ao ensino remoto. Sendo compatível com as 

informações colhidas com os discentes que referiam que em curto período de tempo, 

a primeira impressão de desânimo sofreu modificação. Inferindo- se que esse cenário 

se deveu à rápida intervenção da gestão, em se apropriar de ferramentas para aulas 

remotas e do adequado suporte tecnológico oferecido aos docentes.   

Como a relação dos docentes que possuíam baixas habilidades e maior 

grau de dificuldade foi menor que a considerada apreciável, não foi possível analisar 

à luz das referências. Inferindo-se que, os docentes já dominavam os conteúdos 

básicos das atividades virtuais.  

Na ocasião, em que analisou-se a mediana os domínios e a variável 

distância da residência à IES, só houve evidência com relação à mediana do domínio 

psicológico, especificamente, com relação a sensação de tristeza, aumento da 

emoção, nos docentes que residiam a mais de 100km da IES. Apesar de que, esses 

docentes deveriam se sentir mais beneficiados com as aulas online. (ROCHA; 

OSSAMU, 2020). A relação ao prazer nas atividades cotidianas, foi citada por todos 

os docentes, que o contexto da pandemia, afetou em todas as pessoas, impactou 

significativamente a rotina das atividades de vida. Daí inferiu-se, que a amostra 

analisada referiu repercussões menores, pois essas, mundialmente, foram brutais em 

todos os contextos e a recuperação lenta e difícil. (EUZÉBIO, 2020)  

Quando se ponderou sobre a associação entre a mediana dos domínios 

e faixa etária, não houve valores significativos em nenhum item. Contrariando a 

literatura, que sugeria que maior comprometimento deveriam ser nos mais velhos.  

(WINOCUR, 2014 pag.18). Inferindo-se que as habilidades digitais prévias dos 

docentes, e, possivelmente, a atuação imediata da gestão, em se adequar aos novos 

moldes de ensino pode ter interferido nos resultados.  

Ao se observar a mediana dos domínios e a variável  estado civil, não 
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houve significativas insatisfações, em todos os estados conjugais pesquisados. 

Mesmo por que os que se achavam em um relacionamento conjugal estável, tinham 

benefícios, para enfrentamento das adversidades provocadas pela pandemia, pois 

além do apoio, poderiam realizar atividades de lazer (PLUUT et al, 2018). Daí inferiu-

se, que a amostra analisada, as repercussões foram pequenas, necessitando mais 

estudos aprofundados para se depreender qualquer relação.  

No momento em que, se relaciona a mediana dos domínios com número 

de filhos, observou-se que a emoção referida por quem não tinha filho foi a sensação 

de satisfação com seu corpo. Levando-se a inferir que o maior número de filhos agiu 

como desatenção da sensação de satisfação com o próprio corpo, pois com a 

pandemia, os pais tiveram que conviver mais tempo com os filhos e se adequar a 

dividir o mesmo espaço físico (LOUREIRO et al, 2020).  

Na ocasião que, se relaciona a mediana dos domínios com realizar outra 

atividade remunerada além da docência ficou evidente a sensação de tristeza. O 

desemprego antes da pandemia já era um grave problema social, com as medidas de 

restrição os postos de ofertas de emprego decresceram, gerando muita incerteza e 

desencorajamento (BRASIL, 2020). Além das mudanças provocadas nas relações, 

com as medidas restritivas, que levaram a um grande efeito tanto pessoal como para 

a sociedade(CASTRO, 2021).Inferindo que, essa situação, provocada pelas medidas 

de restrição, poderia levar a modificações em outros ambientes de trabalho e até 

redução dos postos de trabalho. 

Quando se considerou a mediana dos domínios atividades físicas, nos 

docentes que praticavam antes e mantiveram as atividades durante a pandemia houve 

evidência de repercussão com relação a honrar seus compromissos financeiros, 

quando comparados aos que não praticavam nem mantiveram. Sendo um achado 

inesperado, de acordo com os princípios, pois atividade física diminui os níveis de 

estresse. (SILVA; LEONIDIO; FREITAS, 2015).  

Com relação a mediana dos domínios e área de atuação, em todas as 

áreas, também ficou evidente sensação de tristeza e de baixa satisfação com as 

atividades cotidianas, inferiu-se que pelos mesmos motivos que os anteriores.   

No momento da pesquisa em que, verificou-se o uso de medicamentos, 

álcool e tabaco foram mais envolvidas facetas no domínio psicológico a tristeza, baixa 

auto estima, pensamentos ou desejos suicidas, solidão, desânimo quanto ao futuro, 

perda das crenças pessoas/religiosidade, dificuldade de concentração. No domínio de 
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relações sociais suporte (apoio) social. Quanto ao domínio meio ambiente não 

observou-se relação. Dados que são compatíveis com encontrados na literatura, 

apesar de ser em menor quantidade de caracteres de cada domínio. (PETROLO 

et.al.,2021). Depreendendo-se que os fatores, já discutidos anteriormente, 

determinaram privilégios no enfrentamento da pandemia.  

Ao comparar com a população adulta, segundo BARROS et.al., 2020, 

onde os percentuais de ansiedade foram próximos de 50%, no presente estudo com 

docentes os caracteres que evocaram ansiedade ficou próximo de 70%. Quando 

compara- se o percentual de depressão, na população adulta ficou próximo de 40%, 

na pesquisa em torno de 10%.  (BARROS et.al., 2020).   

Ao apurar- se as respostas sobre primeira emoção ao saber que as 

atividades seriam virtuais, o descritor mais manifestado foi ansiedade, que refletia o 

cenário vivenciado naquele momento. Além da não existência da vacina, nem 

tratamento específico, a incerteza de quanto tempo duraria a pandemia, acrescido ao 

fato que a Covid-19 ocasionou alta morbi-mortalidade, inclusive dentro da nossa rede 

de convívio. As aulas síncronas foram causa de estranheza para maioria dos 

docentes. Assim que classificamos por categorias fica mais evidente a angústia, já na 

associação de categorias fica mais manifesto a angústia e otimismo. Mas não se 

salientando nenhuma variável demográfica que poderia indicar uma conformidade.   

No cenário em que, determinamos o perfil dos docentes que mais se 

sentiram perturbados, foram os que residiam a menos de 50km da IES, sendo 

compatível com a literatura, (ROCHA e OSSAMU, 2020), já que os que residiam mais 

longe tiveram benefícios ligados a logística. Do gênero feminino também em 

concordância com a literatura, pois no home-office, há junção entre o trabalho online 

e os afazeres domésticos. (SANTOS, 2017). Os que estavam casados sendo mais 

afetados divergem da literatura, pois deveriam ter mais suporte emocional do cônjuge. 

(PLUUT et al, 2018). A idade e número de filhos não teve notoriedade, também 

contradizendo a literatura, que afirma que, quanto mais velhos e maior o número de 

filhos mais perturbados durante o home-office. (WINOCUR, 2014) (LOUREIRO et al, 

2020). A área de atuação biológicas e outra atividade remunerada além da docência 

foram variáveis que observou- se no perfil desses docentes. Inferiu-se que devido ao 

excesso de trabalho, dos profissionais da saúde, em atuação na pandemia do Covid 

(ROSA e PEIXOTO, 2022). Sabe-se que atividade física regular diminui os níveis de 

estresse, em conformidade, os docentes mais afetados foram os que faziam atividade 



93 
 

 

física antes da pandemia, mas não mantiveram. (SILVA; LEONIDIO; FREITAS, 2015).  

No contexto de se identificar o aspecto da vida que sofreu maior 

mudança, usando indicadores de qualidade de vida (FLECK ET AL, 2000), fazendo 

relação com dados demográficos, inferiu-se que o aspecto de vida dos docentes, que 

sofreu maior perturbação após o início das aulas remotas foi o domínio psicológico, 

mais manifesto, a sensação de tristeza, com relação a todas as variáveis 

demográficas. Sendo compatível com a literatura, que se justifica por várias 

perspectivas. E também ao fato de que com a pandemia, por ter impelido a população, 

de forma geral, a mudar sua forma de existir e se relacionar com o meio e outras 

pessoas, além das perdas de vidas para a doença, o sofrimento dos que perderam 

sua forma de sustento, promovendo uma sintonização dos sentimentos, já que 

qualquer ser humano se sentiu impactado com as dificuldades, tanto pessoais com 

coletivas, vividas no momento de maior restrição da pandemia.   

Além das repercussões, do ponto de vista psicológico, amplificou o 

aparecimento de doenças psicossomáticas, que poderiam causar uma gama de 

sintomas, como no caso dos transtornos com sintomas somáticos, onde podiam se 

apresentar, como por exemplo, com dores abdominais de caráter indefinido associado 

a sintomas pouco comuns sem nenhuma correlação anatômica que justifique a queixa 

(KAPLAN & SADOCK, 2017, P.485). Ao analisar-se, sob esse ponto de vista, 

consideramos as medianas das facetas dos domínios das questões relacionadas a 

falta de energia, alterações no padrão do sono, sensação de fadiga ou cansaço 

imotivados, dor no corpo, dor de cabeça e dor de estômago, com valores acima de 

75%. Na amostra pesquisada em todas as variáveis os valores das medianas foram 

menores que o valor considerável. Inferindo-se que os docentes foram pouco 

acometidos pela nova forma de viver, presumivelmente, devidos aos fatores, 

anteriormente, elencados.  

Também o surgimento e agravamento de doenças relacionadas ao 

estresse, como hipertensão arterial, insônia, dispepsias, depressão, transtornos 

alimentares. Inclusive as pessoas ficam mais vulneráveis a consumo descontrolado 

de álcool e de cigarros, tensão e dores musculares, desinteresse pelas coisas, abuso 

de drogas, entre outras (NASCIMENTO, 2021).    

Neste trabalho, observou-se a autorreferência de aumento na ingestão 

de bebidas alcoólicas em 23,6%, aumento do uso de tabaco em 1,8%,o aumento do 

uso de analgésicos em  9,1%, o aumento do uso regular de medicações em 7,4 %,  
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uso de medicações ansiolíticas ou indutoras do sono em 5,5 %,o uso de medicações 

estimulantes do SNC em 3,6%. Valores baixos, que inferiu-se ser pelos motivos 

citados previamente.  

Com a nova forma de ensino, abriu-se novas formas de interação 

induzindo a maior complacência, adaptação a novas adversidades, com maior 

comunicação entre os envolvidos. Tendo sido evidenciado, na pesquisa, um otimismo 

com relação as atividades laborais, apesar, de ter sido descrito várias incertezas, pois 

no momento da coleta de dados, ainda, estava no princípio a vacinação, e existia a 

incerteza da sua eficácia na atenuação dos casos graves (CONEDU, 2020).  

Ao averiguar- se a opinião dos discentes com relação a primeira 

impressão dos docentes ao iniciar as aulas online e as suas primeiras emoções foi 

desânimo e ansiedade, em proporções diferentes, mas logo, essa sensação sofreu 

modificação. Dessas informações, inferiu-se que num primeiro momento, os discentes 

ficaram desestimulados pois seus cenários de estudo reais ficaram inviabilizados, e 

quanto aos docentes ficou evidente a ansiedade devido ao novo método de ensino, 

que era usado somente esporadicamente e a incerteza de sua eficiência. Depreendeu- 

se que o suporte pedagógico que a IES forneceu a seus docentes e discentes foi 

adequado. 

Na entrevista com o reitor nessa função, no momento que iniciaram as 

aulas remotas, relatou-se grandes adversidades. Mas a maior preocupação foi a não 

redução dos salários e manter o ensino de qualidade, dentro dos novos moldes e de 

toda incerteza que envolvia a situação.  

                      Quando relacionamos com desenvolvimento social, a amostra 

pesquisada sofreu pequenos impactos, pois a gestão objetivou, com suas atitudes no 

início da pandemia, preservar os rendimentos salariais, oferecer condições 

adequadas de trabalho e suporte as demandas, que estavam sob seu domínio de 

intervenção. Visto que, o desenvolvimento social se pauta pelo crescimento 

econômico, além dos direitos que se relacionam as liberdades, como educação, 

saúde, alimentação,  trabalho,  moradia,  lazer, previdência social,  proteção à 

maternidade e à infância, e assistência aos desamparados. (ONU, 1948)  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O estudo analisou as repercussões da pandemia na qualidade de vida 

dos  docentes de uma IES, no interior do estado de São Paulo, e suas perspectivas 

laborais e sociais. Realizou-se revisão de literatura até o momento da elaboração 

desse texto, mas não exaurida, visto que é um processo contínuo e se trata de um 

tema contemporâneo.   

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e obteve 

aprovação, como dito anteriormente. Após a aprovação, os dados foram colhidos, 

seguindo as orientações da instituição, com a supervisão do orientador. 

Num segundo momento, foi elaborado e implementado pela plataforma 

Googleforms um questionário aos discentes. Além de uma entrevista semiestruturada 

a ser aplicado ao reitor, nessa função durante a pandemia.  Dispostos em quadros, 

tabelas e gráficos: os dados pessoais e  

demográficos dos docentes participantes, 56,40% femininos, a faixa 

etária de 61,80% tinham até 50 anos e 60 anos, estado civil 85,50% estavam casados, 

número de filhos 47,30% referiam ter dois filhos, área de atuação 47,30% referiam 

biológicas, distância entre a residência e a IES 89,10% até 50 km, realizavam outra 

atividade remunerada além da docência 67,30%, realizavam atividade física antes da 

pandemia 72,70%, mantiveram durante a pandemia 56,40%.  

As respostas quanto ao grau de dificuldade e competências virtuais e 

realizou- se uma análise desses dados, onde obteve-se como resultado que o 

autorrelato, que poderia indicar incomodo, foi discreto, possivelmente devido a 

intervenção rápida da gestão e aos conhecimentos virtuais prévios. Ao refletir-se sobre 

esses dados relacionando com dados demográficos, não foi possível inferir qualquer 

relação.  

Os docentes que mais se sentiram perturbados, quando verificou-se em 

relação aos domínios, observou-se mais caracteres do domínio físico e psicológico, 

moderadamente elencados descritores do domínio relações pessoais e nenhum do 

domínio meio ambiente. Fez-se uma relação com o momento vivenciado, onde as 

medidas restritivas severas estavam em vigor, limitando a locomoção e o convívio com 

outras pessoas, incertezas a respeito do contágio e inexistência das vacinas, além do, 

sofrimento como seres humanos devido a perdas de vidas para a doença, pôde-se 

compreender porque esses domínios foram mais autorrelatados.  
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No momento em que, examinou-se a primeira emoção vivida pelos 

docentes, quando souberam que as aulas seriam online, observou-se que a categoria 

mais expressa foi angústia, refletindo-se o momento experienciado, mas não foi 

possível estabelecer relação com o perfil demográfico.  

O perfil dos docentes que mais se sentiram perturbados, considerando-

se a média das respostas às questões que relatavam a parcela de seus dias que 

apresentavam determinadas sensações. Com esses dados foi possível inferir que os 

que mais se sentiram perturbados residiam a menos que 50km de distância da IES, 

sendo 90%, com relação: ao item genêro 70% feminino, ao item estado civil 90% 

estavam casados, aos itens número de filhos e a faixa etária, não houve  dominância; 

aos itens: área de atuação na área biológicas e se exerciam outra atividade 

remunerada além da docência houve dominância de 60%; aos itens: prática de 

atividade física antes da pandemia e não manter, houve dominância de 60%.  

O aspecto da vida que sofreu maior mudança, usando indicadores de 

qualidade de vida (Fleck et al, 2000), fazendo relação com dados demográficos, 

observou-se poucas relações entre a mediana dos domínios e o perfil demográfico. 

Exceto com relação as questões relacionadas ao domínio psicológico, similar a 

literatura, fundamentada por várias perspectivas. A pandemia submeteu a população, 

de forma geral, a uma transformação drástica, na sua forma de existir e se relacionar 

com o meio e outras pessoas, alguns perderam a remuneração além das perdas de 

vidas para a doença, confluindo sentimentos.  

Ao ponderar-se sob o aumento no consumo de tabaco, álcool, 

analgésicos, medicações regulares e inibidores ou estimulantes do SNC, a 

autorreferência média apresentou valores baixos. Inferiu-se que as mudanças vividas 

não provocaram sofrimento, que tenha agravado doenças relacionadas ao estresse.  

Ao refletir sobre as perspectivas quanto as atividades laborais, dos 

conhecimentos e relacionamentos foram positivas. Com o novo modelo de ensino e 

de relacionamentos, proporcionou-se formas inovadoras de interação induzindo a 

maior resiliência, adaptação a novas adversidades, acrescendo-se a comunicação 

entre os envolvidos.  

Ao observar-se as impressões discentes com relação a primeira 

impressão dos docentes ao iniciar as aulas online e as suas primeiras emoções foi 

desânimo e ansiedade, em proporções diferentes, mas logo, essa sensação sofreu 

modificação. Inferindo que o suporte pedagógico que a IES forneceu a seus docentes 
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e discentes foi adequado.  

Ao entrevistar o reitor nessa função no início da pandemia, foi relatado 

várias situações adversas, mas as medidas para diminuir os impactos negativos, tanto 

nos docentes como nos discentes, foi imediata e eficiente.  

A pesquisa esteve em conformidade com a literatura na maioria dos 

pontos analisados, só que com repercussões mais suaves.  Despertando a inferência 

que pode ser devido à rápida intervenção da gestão, em se apropriar de ferramentas 

para aulas remotas e do adequado suporte tecnológico oferecido aos docentes e 

também aos discentes. Além do conhecimento prévio dos docentes com meios virtuais 

para fins triviais. 

O impacto no desenvolvimento social, na amostra pesquisada, foi menor 

que a descrita na literatura, ressaltamos os fatores elencados no decorrer do texto. 

A pandemia teve um efeito, a curto prazo, muito importante na vida das 

pessoas, com essa pesquisa inferimos, que a gestão voltada para a pessoa, coopera 

bastante para um desfecho mais favorável. Necessitando estudos para ver os efeitos 

a médio, longo prazo. 
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APÊNDICE A - AUTORIZAÇÃO DO REITOR DA IES PARA  

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES  

  
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NO Uni-FACEF  

  
 Através do presente instrumento, solicitamos ao Reitor Prof. Dr. Alfredo José Machado  

Neto, autorização para realização da pesquisa integrante do Mestrado da discente Daniela  

Ramiceli, orientada  pelo Prof.  Dr.  Daniel Facciolo  Pires,  tendo  

 como título: Os  aspectos biopsicossociais  e  as  perspectivas,  

causados  pelo  impacto  da  pandemia  nos professores universitários e suas 

repercussões no desenvolvimento regional.  

A coleta de dados será feita através da aplicação de um questionário aos 

docentes do Uni- FACEF, através de um instrumento digital (Google forms). 

Esse questionário foi elaborado a partir dos dados da literatura científica e 

acrescido de questões relevantes à pesquisa.  

A presente atividade é indispensável para a elaboração da pesquisa, que 

deverá ser aplicada a todos os professores do Uni-FACEF, e tendo o 

compromisso que as informações coletadas serão exclusivas para uso 

acadêmico.  

Através desta autorização, a Instituição reconhece a intenção do 

pesquisador de realizar a pesquisa com seus colaboradores-docentes. A 

pesquisa só terá início após a análise e o parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa.  

  
Franca, 31 de Maio de 2021.  

  

 
Discente: Daniela Ramiceli  

  

 Pesquisa autorizada.  

Prof. Dr. Alfredo José Machado  

Neto Reitor – Uni-FACEF  
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APÊNDICE B – TCLE APLICADO AOS DOCENTES   

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título da pesquisa: Os aspectos biopsicossociais e as perspectivas causados pelo 

impacto da pandemia nos professores universitários e suas repercussões no 

desenvolvimento regional  
Nome da mestranda: Daniela Ramiceli  

Nome do orientador: Daniel F.Pires  

Por este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, permito de forma livre, 

espontânea e esclarecida ,que a pesquisadora Daniela Ramiceli e seu orientador 

Daniel F. Pires utilizem os dados fornecidos no questionário, e também fazer análise 

estatística dessas informações. Essa pesquisa tem por objetivo  avaliar o aspectos 

biopsicossociais do impacto da pandemia nos professores universitários e suas 

repercussões no desenvolvimento regional. Usada como estratégia para avaliar as 

pessoas do público-alvo a respeito de suas idéias, sentimentos, planos, crenças e 

outras questões relacionadas a esse momento específico, vivido pela população 

mundial.  

Declaro para os devidos efeitos legais e de direito que:  

I. Tenho pleno conhecimento de que as informações coletadas nas atividades 

nas quais irei participar, espontaneamente serão utilizadas para fins didáticos 

e poderão ser objeto de análise estatística pela autora e seu orientador.  

II. Declaro que autorizo a utilização dos dados coletados no questionário para 

quaisquer fins de pesquisa e/ou divulgação em jornais e/ou revistas 

científicas do país e do exterior, dentro dos limites dos respectivos códigos 

de ética:   

III. Declaro ainda que posso recusar a pesquisa, e se aceitar,  a qualquer 

momento e/ou fase do estudo, retirar minha autorização, mediante 

comunicação ao pesquisador .  

IV. Sempre que quiser Sr(a). poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone do pesquisador  

V. Quando o estudo for finalizado, o Sr(a).será informado sobre os principais 

resultados e conclusões obtidos na pesquisa.  

VI. Á respeito do questionário: o questionário é constituído de questões simples, 

baseadas nas escalas de depressão de Beck, ansiedade, qualidade de vida 

e habilidades tecnológicas pré-existentes e adquiridas.  

VII. À respeito de riscos e desconforto: ao responder o questionário o Sr(a). 

poderá se sentir constrangido com o cunho pessoal de algumas questões, 

sendo a garantia do sigilo uma das formas de minimizar esse desconforto. Se 

ainda assim, se sentir incomodado, há a opção de não responder a questão. 

Os procedimentos adotados nessa pesquisa seguem os Critérios da Ética em 

pesquisa com Seres humanos resolução nº510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde. Com relação a dignidade ,nenhuma das questões tem o caráter 

intencional de oferecer algum risco. Com relação ao sigilo dos dados obtidos 

no questionário, todos os cuidados serão tomados para que não ocorra 

quebra do sigilo.  

VIII. Quanto a confidencialidade: O Sr(a). tem a garantia que os dados obtidos 

serão analisados em conjunto com os dados de outros voluntários, não 

sendo divulgada a sua identificação ou de outro participante em momento 
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algum. Os dados obtidos através da pesquisa, serão utilizados para fins de 

pesquisa, podendo ser analisados tanto na íntegra, como na forma de 

recortes.  

IX. Quanto a benefícios: o Sr(a).não obterá nenhum benefício direto, por 

participar dessa pesquisa. Sendo que as informações obtidas com os 

resultados da pesquisa,  

podem impactar em melhorias no ofício de docente. Os dados obtidos serão 

utilizados em publicações revistas científicas e apresentações em eventos 

científicos, com o objetivo de agregar conhecimentos a áreas afins.  

X. Quanto ao pagamento: o Sr(a).não terá nenhum custo ao participar da 

pesquisa, bem como não receberá nenhuma forma de pagamento, por sua 

participação.  

XI A pesquisa tem como objetivo avaliar os impactos biopsicossociais da 

pandemia de Covid-19 na qualidade de vida dos professores universitários do 

UNIFACEF.  

XII Se o participante da pesquisa sofrer algum dano ,terá o direito de requisitar, 

através dos meios judiciais e extrajudiciais , indenização conforme a 

legislação brasileira em vigor.  
XIII Por se tratar de uma pesquisa realizada, por meios  virtuais, devido ao 

momento de contingência que vivemos, ao clicar em aceitar os Termos 

listados acima, estará assinando eletronicamente esse documento, o que 

equivale a assinatura física.  

              Entende-se que ao assinar esse Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido o participante foi devidamente informado de sua participação 

como voluntário da pesquisa, bem como de todos os itens listados acima. Por 

se tratar de uma pesquisa usando meios virtuais, enviaremos uma cópia do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o seu e-mail.  

  

   

  

E-

mail_______________________________________________________________

___  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO IMPLEMENTADO PARA 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA, PARA SER APLICADO AOS  

DOCENTES  

  

Este questionário é referente a pesquisa OS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS E AS  

PERSPECTIVAS CAUSADOS PELO IMPACTO DA PANDEMIA NOS 

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS E SUAS REPERCUSSÕES NO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL,  

tendo  como referências para sua confecção, a escala de depressão de Hamilton, 

escala de ansiedade de Beck, além de um questionário semiestruturado, em que 

serão abordados sintomas conversivos, além do aspecto social, qualidade de vida e 

habilidades tecnológicas pré-existentes e adquiridas correlacionando-os com os 

abalizadores de desenvolvimento regional  

  

Domicílio-  
Até 50 km  

De 51 a 100km  

Mais de 100km  

Sexo  
Feminino   

Masculino  

Outro  

Idade  
Até 30 anos  

Até 40 anos  

Até 50 anos  

Até 60 anos  

Até 70 

anos 

Mais de 

70 anos.  

Estado civil  
Solteiro  

Casado  

Divorciado  

Viúvo  

Outro  

Filhos  
Nenhum  

Um   

Dois   

Três   

Quatro ou mais  

Qual sua área de atuação, na docência?  
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(    )exatas  
(    )humanas  
(    )biológicas  
Exerce outra atividade remunerada além da docência   
Sim  

Não  

Realizava atividades físicas antes da pandemia  
Sim  

Não  

Mantem atividades físicas durante a pandemia  
Sim  

Não  

  

Inicialmente, gostaria de saber sua opinião sobre a sua atividade laboral, antes do início das aulas 

remotas:  
Qual a porcentagem de suas aulas era usados recursos tecnológicos?  
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Qual porcentagem você classificaria suas habilidades tecnológicas?  
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

zero  

Qual porcentagem você classificaria suas habilidades com o Google drive, 

mesmo que para fins pessoais?  
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

zero  

Qual porcentagem você classificaria suas habilidades em qualquer plataforma 

de conferência para aulas?  
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<24%  
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Zero  

Com o início das aulas remotas, qual foi a primeira emoção que viveu, quando 

soube que seriam atividades virtuais, por meio da plataforma zoom?  
Ansiedade  

Tristeza   

Desânimo  

Confiança  

Coragem  

Desespero  

Medo  

Motivação   

Outros_______________________________________________________  

Você se classificaria em qual grau de dificuldade, ao iniciar as atividades 

online? 100%  
75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

No momento da pesquisa, você se classificaria em qual grau de satisfação, 

com seu desempenho virtual ,durante as atividades online?  
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A partir desse momento suas respostas farão referência ao período após o 

início das aulas online:  
A sensação de tristeza, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

  
A sensação de desanimo quanto ao futuro, ocorreu em que parcelas dos seus 

dias:  100%  
75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  
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<2

4% 

Ze

ro  

  

A sensação de fracasso,  ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de prazer nas atividades cotidianas, ocorreu em que parcelas dos 

seus dias:   
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de culpa, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de baixa auto estima, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<2

4% 

Ze

ro  

A sensação de auto-crítica exagerada, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<2

4% 
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Ze

ro  

Pensamentos ou desejos suicidas, ocorreram em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

Choro imotivado, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

Agitação imotivada, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de perda de interesse em atividades antes prazerosas, ocorreu em 

que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de indecisão, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<2

4% 

Ze

ro  

A sensação de necessidade retraimento, ocorreu em que parcelas dos seus 

dias:  100%  
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75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de solidão, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de desvalorização, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação irritabilidade, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de falta de energia, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<2

4% 

Ze

ro  

Alterações no padrão do sono, ocorreram em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  
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<2

4% 

Ze

ro  

A sensação de cansaço ou fadiga imotivados, ocorreu em que parcelas dos 

seus dias:   
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

As alterações de apetite, ocorreram em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<2

4% 

Ze

ro  

A sensação de perda dos contatos pessoais, ocorreu em que parcelas dos 

seus dias:  100%  
75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de dor no corpo, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de dor de cabeça, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A perda de interesse por sexo, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  
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75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<2

4% 

Ze

ro  

A sensação de dificuldade de concentração, ocorreu em que parcelas dos seus 

dias:  100%  
75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<2

4% 

Ze

ro  

A sensação de falta de suporte social, ocorreu em que parcelas dos seus 

dias:  100%  
75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de isolamento, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de dor de estômago, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<2

4% 

Ze

ro  

A sensação de satisfação com seu corpo, ocorreu em que parcelas dos seus 

dias:  100%  
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75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de perda de suas crenças pessoais/religiosidade , ocorreu em que 

parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de insegurança em honrar seus compromissos financeiros, 

ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A sensação de que essa nova forma de ensino foi eficaz para o aprendizado, 

ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 

99% 

50 a 

74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

No ambiente que você desenvolveu suas atividades online, a sensação de estar 

inapropriado, ocorreu em que parcelas dos seus dias:   
100%  

75 a 99%  

50 a 74%  

25 a 49%  

<24%  

Zero  

A partir desse momento suas respostas farão referência a uma comparação 

com o período anterior a pandemia e o período que estamos vivendo:  
Sua ingestão de bebidas alcoólica aumentou?  
Sim  
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Não  

Não bebo  

Não sei informar  

Seu uso do tabaco aumentou?  
Sim  

Não  

Não fumo  

Não sei informar  

O uso de medicações analgésicas aumentou?  
Sim  

Não  

Não sei informar  

O uso de medicações de uso regular (para pressão, diabetes, por exemplo) 

aumentou?  
Sim  

Não  

Não sei informar  

O uso de medicações que tenham ação no sistema nervoso central, como 

ansiolíticos, indutores do sono, foi necessário ou  aumentou?  
Sim  

Não  

Não sei informar  

O uso de medicações que tenham ação no sistema nervoso central, como 

estimulantes, foi necessário ou  aumentou?  
Sim  

Não  

Não sei informar  

No momento da pesquisa, em poucas palavras, como você descreveria a sua 

perspectivas  com relação as atividades laborais de docência?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

______  

  
No momento da pesquisa, em poucas palavras, como você descreveria a sua 

perspectivas  com relação as atividades laborais presenciais de docência?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

______  
No momento da pesquisa, em poucas palavras, como você descreveria a sua 

perspectivas  com relação as atividades laborais virtuais de docência?  
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________  

No momento da pesquisa, você acha que adquiriu conhecimentos que serão 

necessários nos futuros cenários do exercício da docência?  
Sim  
Não  
No momento da pesquisa, você acha que haverá novas modificações no 

relacionamento docente-discente? Se sim, em poucas palavras, cite 

quais.  Sim  
Não  
________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

______  
No momento da pesquisa, você acha que haverá novas modificações 

no relacionamento docente-docente? Se sim, em poucas palavras, cite 

quais.  Sim  
Não  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

______  

Agradeço sua valiosa contribuição e colaboração, pois suas informações serão 

muito úteis para a realização da pesquisa e para possibilidades de novos 

estudos, possibilitando reflexões e discussões para os novos problemas 

levantados.  
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APÊNDICE D - AUTORIZAÇÃO DO REITOR DA IES PARA 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AOS  DISCENTES E DO 

INTERROGATÓRIO AO REITOR, NA FUNÇÃO NO  

MOMENTO DO INÍCIO DA ERE 
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APÊNDICE E – TCLE PARA SER APLICADO AOS DISCENTES  

Título da pesquisa: Os aspectos biopsicossociais e as perspectivas causados pelo 

impacto da pandemia nos professores universitários e suas repercussões no 

desenvolvimento regional  

Nome da mestranda: Daniela Ramiceli  

Nome do orientador: Daniel F.Pires  

Por este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, permito de forma livre, 

espontânea e esclarecida, que a pesquisadora Daniela Ramiceli e seu orientador 

Daniel F. Pires utilizem os dados fornecidos no questionário, e também fazer análise 

estatística dessas informações.  

Essa pesquisa tem por objetivo avaliar os aspectos biopsicossociais do impacto da 

pandemia nos professores universitários e suas repercussões no desenvolvimento 

regional. Usada como estratégia para avaliar as pessoas do público-alvo a respeito 

de suas idéias, sentimentos, planos, crenças e outras questões relacionadas a esse 

momento específico, vivido pela população mundial. Foram convidados todos os 

docentes da UNIFACEF. Agora como orientação da banca examinadora da 

qualificação, convido os discentes de 6º a 9º período, de todos os cursos, que 

sofreram mudanças na forma de ensino, com a pandemia a responderem novo 

questionário.   

Declaro para os devidos efeitos legais e de direito que:  

I. Tenho pleno conhecimento de que as informações coletadas nas atividades 

nas quais irei participar, espontaneamente serão utilizadas para fins didáticos 

e poderão ser objeto de análise estatística pela autora e seu orientador.  

II. Declaro que autorizo a utilização dos dados coletados no questionário para 

quaisquer fins de pesquisa e/ou divulgação em jornais e/ou revistas 

científicas do país e do exterior, dentro dos limites dos respectivos códigos 

de ética:   

III. Declaro ainda que posso recusar a pesquisa, e se aceitar, a qualquer 

momento e/ou fase do estudo, retirar minha autorização, mediante 

comunicação ao pesquisador.  

IV. Sempre que quiser Sr(a).poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone do pesquisador  

V. Quando o estudo for finalizado, o Sr(a).será informado sobre os principais 

resultados e conclusões obtidos na pesquisa.  

VI. Á respeito do questionário: o questionário é constituído de questões simples, 

baseadas nas escalas de depressão de Beck, ansiedade, qualidade de vida 

e habilidades tecnológicas pré-existentes e adquiridas.  

VII. À respeito de riscos e desconforto: ao responder o questionário o 

Sr(a).poderá se sentir constrangido com o cunho pessoal de algumas 

questões, sendo a garantia do sigilo uma das formas de minimizar esse 

desconforto. Se ainda assim, se sentir incomodado, há a opção de não 

responder a questão. Os procedimentos adotados nessa pesquisa seguem 

os Critérios da Ética em pesquisa com Seres humanos resolução nº510/16 

do Conselho Nacional de Saúde. Com relação a dignidade, nenhuma das 

questões tem o caráter intencional de oferecer algum risco. Com relação ao 
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sigilo dos dados obtidos no questionário, todos os cuidados serão tomados 

para que não ocorra quebra do sigilo.  

VIII. Quanto a confidencialidade: O Sr(a).tem a garantia que os dados obtidos 

serão analisados em conjunto com os dados de outros voluntários, não 

sendo divulgada a  

sua identificação ou de outro participante em momento algum. Os dados 

obtidos através da pesquisa, serão utilizados para fins de pesquisa, podendo 

ser analisados tanto na íntegra, como na forma de recortes.  

IX. Quanto a benefícios: o Sr(a).não obterá nenhum benefício direto, por 

participar dessa pesquisa. Sendo que as informações obtidas com os 

resultados da pesquisa, podem impactar em melhorias no ofício de docente. 

Os dados obtidos serão utilizados em publicações revistas científicas e 

apresentações em eventos científicos, com o objetivo de agregar 

conhecimentos a áreas afins.  

X. Quanto ao pagamento: o Sr(a).não terá nenhum custo ao participar da 

pesquisa, bem como não receberá nenhuma forma de pagamento, por sua 

participação.  

XI A pesquisa tem como objetivo avaliar os impactos biopsicossociais da 

pandemia de Covid-19 na qualidade de vida dos professores universitários do 

UNIFACEF.  

XII Se o participante da pesquisa sofrer algum dano,terá o direito de requisitar, 

através dos meios judiciais e extrajudiciais , indenização conforme a 

legislação brasileira em vigor.  

XIII Por se tratar de uma pesquisa realizada, por meios virtuais, devido ao 

momento de contingência que vivemos, ao clicar em aceitar os Termos 

listados acima, estará assinando eletronicamente esse documento, o que 

equivale a assinatura física.  

              Entende-se que ao assinar esse Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido o participante foi devidamente informado de sua participação 

como voluntário da pesquisa, bem como de todos os itens listados acima. Por 

se tratar de uma pesquisa usando meios virtuais, enviaremos uma cópia do 

Termo de  
Consentimento Livre e Esclarecido para o seu e-

mail. (   ) Aceito  

 E-mail________________________________________________________________ 

Contatos:  

Pesquisadora:  dramiceli2012@hotmail.com  

Telefone: (16) 99126-1575  

Comitê de Ética em Pesquisa: comep@facef.br  

Telefone: (16) 3713-4630 – das 8h às 17h  
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 APÊNDICE F – TCLE PARA SER APLICADO AO REITOR QUE 

EXERCIA ESSA FUNÇÃO NO INÍCIO DA PANDEMIA  

 



125 
 

 

  

Pesquisadora:  dramiceli2012@hotmail.com  

Telefone: (16) 99126-1575  

Comitê de Ética em Pesquisa: comep@facef.br  

Telefone: (16) 3713-4630 – das 8h às 17h  
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APÊNDICE G - QUESTIONÁRIO PARA SER APLICADO  AOS 

DISCENTES 
Este questionário é referente a pesquisa OS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS E AS 

PERSPECTIVAS CAUSADOS PELO IMPACTO DA PANDEMIA NOS 

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS E SUAS REPERCUSSÕES NO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, tendo como orientação da banca de qualificação 

a sugestão de avaliar a impressão dos discentes. 

 

Com o início das aulas remotas, qual foi a primeira sensação que viveu, no 

princípio das atividades virtuais, por meio da plataforma zoom? 

Ansiedade 

Tristeza  

Desânimo 

Confiança 

Coragem 

Desespero 

Medo 

Motivação  

Após umas aulas remotas, essa sensação deixou de existir? 

Sim 

Não 

Se sim, em quanto tempo começou a sentir a mudança? 

Algumas dias após o início das aulas virtuais 

Algumas semanas após o início das aulas virtuais 

Mais de 01 mês após o início das aulas virtuais 

Mais de 02 meses após o início das aulas virtuais 

Mais de 03 meses após o início das aulas virtuais 

 

Com o início das aulas remotas, qual foi a primeira impressão que teve dos seus 

docentes, no princípio das atividades virtuais, por meio da plataforma zoom? 

Ansiedade 

Tristeza  

Desânimo 

Confiança 

Coragem 

Desespero 

Medo 

Motivação  

Após umas aulas remotas, essa impressão se desfez? 

Sim 

Não 

Se sim, em quanto tempo começou a sentir a mudança? 

Algumas dias após o início das aulas virtuais 

Algumas semanas após o início das aulas virtuais 

Mais de 01 mês após o in início das aulas virtuais 
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Mais de 02 meses após o início das aulas virtuais 

Mais de 03 meses após o início das aulas virtuais 

 

Agradeço sua valiosa contribuição e colaboração, pois suas informações serão 

muito úteis para a realização da pesquisa e para possibilidades de novos 

estudos, possibilitando reflexões e discussões para os novos problemas 

levantados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



128 
 

 

APÊNDICE H - INTERROGATÓRIO IMPLEMENTADO PARA 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA, PARA SER APLICADO AO 

REITOR  

QUE EXERCIA ESSA FUNÇÃO NO INÍCIO DA PANDEMIA  

  
Este questionário é referente a pesquisa OS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS E AS  

PERSPECTIVAS CAUSADOS PELO IMPACTO DA PANDEMIA NOS 

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS E SUAS REPERCUSSÕES NO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, tendo como orientação da banca de qualificação 

a sugestão de avaliar a situação vivida pelos gestores da IESs, a adequação ao 

novo método de ensino, bem como, as medidas que a gestão teve que tomar a fim 

de minimizar os prejuízos pedagógicos, e auxiliar o docentes a utilizar essas 

ferramentas virtuais.  

   

Com o início das aulas remotas, qual foi a primeira preocupação da gestão?  

____________________________________________________________________

______ 

_-  

Como foi o processo de adequação para a nova realidade de ensino?  

____________________________________________________________________

______ ___  

  

  

Agradeço sua valiosa contribuição e colaboração, pois suas informações serão 

muito úteis para a realização da pesquisa e para possibilidades de novos 

estudos, possibilitando reflexões e discussões para os novos problemas 

levantados.  
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP RELATIVO AO  

QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS DISCENTES E 

INTERROGATÓRIO AO REITOR, NA FUNÇÃO NO MOMENTO 

DO INÍCIO DA ERE  
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ANEXO C - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP RELATIVO A  

ALTERAÇÃO DO TÍTULO DA PESQUISA  
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