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Dedicamos os volumes deste e-book a todos aqueles que acreditam no poder 
transformador da educação e da extensão na sociedade. Agradecemos aos incansáveis 
extensionistas, que dedicam seu tempo, conhecimento e paixão para levar o saber 
acadêmico além dos muros da UFJF, impactando vidas e comunidades inteiras. 

Uma menção especial aos dedicados bolsistas e estudantes envolvidos nessas 
ações de extensão, cujo entusiasmo e comprometimento são a fonte de energia e 
sucesso por trás de cada projeto e programa. Seu desejo de aprender, crescer e 
contribuir para um mundo melhor é inspirador. 

E, é claro, aos verdadeiros beneficiários de todo esse esforço ς as pessoas cujas 
vidas são tocadas e transformadas pela extensão universitária. São vocês que validam 
a importância desse trabalho, que nos lembram diariamente que a educação tem um 
propósito maior: o de construir uma sociedade mais justa, inclusiva e iluminada. 

Que este e-book possa servir como um tributo a todos os envolvidos, um 
testemunho das realizações alcançadas e um incentivo para continuar trilhando o 
caminho da Extensão, em que a UFJF e a sociedade se transformam mutuamente. 
Juntos, estamos construindo pontes entre o mundo acadêmico e a sociedade para um 
futuro mais brilhante para todos. 

 

Organizadoras 
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ά9ŘǳŎŀœńƻ não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. 
Pessoas transformam o ƳǳƴŘƻΦέ 

Paulo Freire (Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p.84) 
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Prefácio da V Mostra de Ações de Extensão - 2021 

A V Mostra de Ações de Extensão e III Congresso de Extensão da UFJF foram 
realizados entre os dias 25 e 29 de janeiro de 2021. Pela primeira vez, os eventos 
aconteceram na modalidade virtual, em virtude da Pandemia, e simultaneamente em 
ambos os campi. 

A riqueza trazida por esse momento foi a participação conjunta de todas as 
equipes dos dois campi, possibilitando uma troca ainda maior e mais rica. Mas fazer 
um evento dessa natureza totalmente virtual foi um desafio, já que as marcas da 
extensão universitária são a presencialidade, a troca e o diálogo. E sabemos que nem 
todos os segmentos que participam das ações de extensão na condição de 
beneficiários têm acesso ao meio virtual. Por isso, não se perdeu de vista, em 
momento algum, a percepção de que um evento totalmente online foi uma 
excepcionalidade. 

A programação incluiu a apresentação das ações realizadas no contexto da 
pandemia de COVID-19, trazendo para o debate desafios, dificuldades e resultados 
alcançados por ações desenvolvidas a partir de março de 2020. 

O Congresso de Extensão Universitária da UFJF constituiu um espaço de 
atualização e discussão acerca das principais questões sobre a extensão universitária 
no país, em especial, naquele momento. O objetivo foi qualificar o debate para o 
contínuo aprimoramento da política de extensão na instituição, fortalecendo sua 
dimensão acadêmica, social e de gestão. 

A programação geral reuniu palestras, mesa redonda, rodas de conversa, 
submissão de vídeos, minicursos/oficinas, transmissões ao vivo (lives) e envio de 
relatos de experiência para divulgação no site da PROEX. 

h ǘŜƳŀ ŘŜǎǘŀ ŜŘƛœńƻΣ ά9ȄǘŜƴǎńƻ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘłǊƛŀ Ŝ LǎƻƭŀƳŜƴǘƻ {ƻŎƛŀƭΥ ŘŜǎŀŦƛƻǎ Ŝ 
novas ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŀǎέΣ propiciou espaços para discussão das políticas públicas de 
extensão, mas também para encontros, trocas e partilhas de saberes. Permitiu ainda à 
comunidade interna e externa conhecer melhor os serviços desenvolvidos junto à 
cidade nesse período tão difícil, ao mostrar um pouco das ações desenvolvidas por 
meio da Extensão, eixo institucional que tem a missão de viabilizar a construção de um 
conhecimento decorrente do diálogo. 

Em contexto inédito de tantas incertezas, possibilitou-se a reflexão e o debate 
por meio da participação de uma das vozes mais atuantes durante a crise do novo 
coronavírus no Brasil: a pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Margareth Dalcolmo, que ministrou a palestra άh enfrentamento à 
pandemia de COVID-19 e a função social das universidades ǇǵōƭƛŎŀǎέΦ 

A pró-reitora de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Cláudia Mayorga, também esteve presente e ministrou a palestra άtǊƛƴŎƝǇƛƻǎ e 
Metodologias: limites e possibilidades da extensão universitária na modalidade 
ǊŜƳƻǘŀέΣ que ressaltou a necessidade de reinvenção das universidades para atuação 
no contexto de pandemia, convidando à reflexão, ao diálogo sobre o que foi a 
extensão universitária neste contexto e o que seria a extensão após a pandemia. 

Assim, debatemos a democratização do acesso às tecnologias, o 
desenvolvimento da pandemia de COVID-19 em nosso país, quais as condições de 

https://portal.fiocruz.br/
https://portal.fiocruz.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777395P2
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enfrentamento e que dilemas colocam impedimentos à imunização da população 
brasileira naquele momento. 

A pergunta que perpassou todos os debates era: como a extensão pode 
contribuir neste contexto, considerando que também estava submetida às medidas do 
isolamento social? E o que se pôde reforçar foi o avanço da extensão nos últimos anos 
e sua capilaridade junto à sociedade em diversas áreas: cultura, educação, saúde, 
tecnologia, comunicação, dentre outras, e por isso, seu papel estratégico naquele 
momento para alcançar as pessoas. 

Outro ponto importante foi o debate sobre o uso das tecnologias, que é 
anterior à pandemia, mas que se intensificou neste contexto. As universidades 
precisaram se repensar para lidar com o contexto de pandemia, e com as ações 
extensionistas não foi diferente. Foi enfatizada a necessidade de que a extensão 
universitária seguisse atuando e fazendo uso das tecnologias naquele momento, mas 
sempre com a percepção de que não existe solução única e de que devíamos olhar de 
forma crítica para as tecnologias, sem desconsiderar que estas possibilitam algum tipo 
de interação fora da perspectiva do controle, se aliadas a experiências criativas, 
evitando ideias reducionistas. 

O que se pôde perceber foi que os trabalhos apresentados foram transpassados 
pela preocupação com a vida, pela valorização do pensamento científico e pela 
capacidade da atuação extensionista naquele contexto. 

Os trabalhos premiados, os que receberam certificado de menção honrosa e os 
que submeteram seus relatos de experiência para apreciação na área temática de 
ά9ŘǳŎŀœńƻέΣ ŎƻƳ ŀǇǊƻǾŀœńƻ Řŀ ŎƻƳƛǎǎńƻ ŜŘƛǘƻǊƛŀƭ ŘŜǎǘŀ ƻōǊŀΣ ŎƻƳǇƿŜƳ ŜǎǘŜ ǾƻƭǳƳŜ 
para o qual convidamos à leitura. 

 
 

Juliana Goulart Soares do Nascimento1 
Ana Lívia de Souza Coimbra2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Professora do Departamento de Administração do campus de Governador Valadares. Doutora em 
Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais (CEPEAD/UFMG). Pró-reitora Adjunta de 
Extensão (2020-2021). 
2 Professora Titular do Departamento de Política de Ação do Serviço Social da Faculdade de Serviço 
Social da UFJF. Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pró-reitora 
de Extensão da UFJF desde abril de 2016. Presidente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX) de junho de 2018 a junho de 2019; do FORPROEX 
regional. 
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Apresentação 

 
A publicação deste e-book faz parte de um conjunto de ações, que visam dar 

visibilidade ampliada à articulação entre o conhecimento produzido na Universidade e 
as demandas da sociedade, demonstrando como a produção acadêmica pode ser 
aplicada e construída em uma relação direta com a comunidade. Os textos que 
compõem este compilado demonstram a excelência de nossa instituição no campo 
extensionista. 

A extensão universitária desenvolvida na UFJF tem avançado qualitativa e 
quantitativamente, consolidando-se como espaço de aprendizagem reconhecido 
institucionalmente. Assim, supera-se a concepção assistencialista do fazer 
extensionista com ações, as quais têm como foco a relevância social da ação de 
extensão, direcionando a política extensionista a programas e projetos, que 
considerem o compromisso social e o papel da Universidade frente às realidades que 
nos cercam e das quais fazemos parte. 

Mesmo em contexto tão adverso, como o que vivenciamos recentemente, 
seguimos buscando formas de propiciar esse diálogo transformador e participativo. 
Parceria importante tanto para a comunidade universitária como para os diferentes 
segmentos sociais, os quais fazem da Universidade um espaço vivo, crítico e 
participativo, necessário para a formação dos estudantes, que irão contribuir para a 
superação de situações sociais desiguais tão intensificadas nos últimos anos. Assim, a 
comunidade extensionista compartilha os saberes produzidos no ambiente acadêmico 
com as comunidades dos territórios onde a UFJF se insere. 

É preciso considerar que a prática da extensão como um componente 
curricular, cumprimento da Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho 
Nacional de Educação, será desenvolvida em um contexto ainda de dificuldades 
orçamentárias. 

Mas, a despeito de todos os problemas, novos horizontes abrem-se como o 
fortalecimento das relações interinstitucionais; como a ampliação das relações com 
representações de diferentes setores da sociedade, em especial com aqueles que, de 
outro modo, seriam privados de muitos de seus direitos fundamentais. 

Estamos diante de um desafio, o qual demanda um novo saber e um novo fazer 
acadêmico capazes de formar profissionais de diversas áreas, que terão a 
oportunidade, via prática extensionista, de refletir e contribuir para a melhoria das 
condições de vida, a garantia de direitos e a transformação social. Os trabalhos 
presentes demonstram que a UFJF está pronta para desenvolver, com extrema 
competência, seu papel neste novo tempo que se inicia para a extensão universitária 
no Brasil. 

 

Marcus Vinicius David 
Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Girlene Alves da Silva 
Vice-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora 
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Ambientes para o brincar dos bebês 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O brincar é uma atividade vital para os bebês, a qual está presente ao longo da 
infância, em diferentes épocas e sociedades. De acordo com Queiroz, Maciel e Branco 
(2006), o brincar é considerado uma atividade essencial para o desenvolvimento 
infantil em diversos agrupamentos sociais e em diversas culturas. No entanto, quando 
nos referimos àqueles que se encontram na primeiríssima infância, os bebês, o brincar 
não é visto como uma atividade importante para a sua constituição psíquica. 

Assim, não é raro ŜƴŎƻƴǘǊŀǊƳƻǎ ōŜōşǎ άǇǊŜǎƻǎέ ŜƳ ōŜǊœƻǎ ƻǳ ƻǳǘǊƻ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ 
de controle e contenção dos movimentos, e em áreas internas, durante grande parte 
do dia, seja em casa, seja em instituições de educação coletiva. Do mesmo modo, 
existe, hoje, a tendência de antecipar experiências escolares aos bebês e crianças 
pequenas, ensinando-lhes conteúdos com o intuito de acelerar o desenvolvimento 
cognitivo, geralmente, a partir de práticas, que não fazem sentido para eles. Gobbato 
(2011) chama atenção para a necessidade de o adulto desenvolver uma escuta sensível 
para as múltiplas linguagens desses bebês para conhecer as suas formas de 
participação. 

Estudos recentes têm discutido as capacidades lúdicas dos bebês e crianças 
bem pequenas (0 a 2 anos de idade) e o papel dos adultos de organizar contextos, os 
quais favoreçam essa atividade (Coutinho, 2009; Guimarães, 2011). 

Por essas razões, entendemos a importância de planejar e organizar 
circunstâncias, em que favoreçam o brincar livre e espontâneo e a exploração de 
materiais diversificados. Para a Abordagem Emmi Pikler (Falk, 2011), o papel dos 
adultos é o de organizar um ambiente seguro e desafiador, onde objetos de diferentes 
características de forma e conteúdo são disponibilizados aos bebês, respeitando os 
seus interesses e suas necessidades, de modo que eles possam brincar livremente, 
sejam sozinhos ou em pequenos agrupamentos. 

Partimos do pressuposto de que os bebês são sujeitos de seu desenvolvimento 
e que brincam desde muito cedo. Primeiramente, brincam com o corpo do adulto que 
cuida dele e, na medida em que vai crescendo, brinca com o próprio corpo e, depois, 
com os objetos que lhes são ofertados. À medida que aumenta o tempo em que o 
bebê permanece desperto, ele começa a experimentar diversas posições e 
movimentos com seu corpo, e as possibilidades de exploração do mundo se ampliam. 
Assim, o bebê aprende que é capaz de pegar-soltar objetos, sacudi-los, esfregá-los etc, 
ou seja, ele percebe que seus movimentos produzem efeitos sobre os objetos e que 
pode controlá-los e controlar o seu corpo. 

Para Vigotski (2008), a brincadeira é uma atividade que permite à criança a 
apropriação da cultura e a se inserir no universo humano. Como atividade simbólica, o 
brincar propicia aos bebês a apropriação das significações produzidas pela 
humanidade e, ao mesmo tempo, a atribuição de novos sentidos a esses significados. 
O desenvolvimento infantil está, pois, extremamente vinculado à apropriação da 
cultura. Assim, cabe ao adulto criar condições de ação dos bebês, possibilitando-lhes 
novas formas de participação na cultura. 
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Este relato de experiência está vinculado ao projeto de extensão ά9ǎǇŀœƻǎ 
.ǊƛƴŎŀƴǘŜǎ ƴŀ ¦CWC ǇŀǊŀ Ŝ ŎƻƳ ōŜōşǎέΣ ƻ ǉǳŀƭ ƴńƻ ǇƻŘŜ ǎŜǊ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛŘƻ ƴŀ ǎǳŀ 
proposta original em razão da pandemia da COVID-19. No entanto, com base nos 
princípios teóricos e no entendimento da importância de fazer chegar à comunidade, 
especialmente, famílias e educadores, a discussão sobre o papel da brincadeira no 
desenvolvimento infantil, a equipe do projeto redimensionou as ações originais em 
dois momentos: (1) grupo de estudo e (2) produção e divulgação de vídeos. 

 

2 METODOLOGIA 
 

A primeira etapa da ação foi destinada ao estudo dos preceitos teóricos e 
metodológicos de Lev Vigotski e Emmi Pikler a partir de encontros virtuais semanais, 
de duração de uma hora e meia, utilizando o aplicativo Meet. Discutimos alguns textos 
em diálogo com vídeos de curta duração, os quais pudessem favorecer a compreensão 
dos conceitos e ideias ligadas ao movimento livre, brincar autônomo e organização de 
ambientes. 

Vale destacar que, em alguns desses encontros, tivemos a participação de uma 
mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação da UFMG, que estava 
desenvolvendo uma pesquisa com bebês e adotara o mesmo referencial teórico. Essa 
experiência enriqueceu as discussões, além de ter sido uma oportunidade de diálogo 
com outra universidade. 

A partir das discussões, começamos a refletir sobre como poderíamos 
desenvolver ações de extensão mais próximas do projeto no contexto da pandemia. 
Assim, o segundo momento voltou-se para a produção de vídeos que pudessem 
abordar a importância das ações brincantes na primeira infância. Os vídeos versaram 
principalmente sobre a organização de espaços/ambientes e a seleção de objetos do 
cotidiano doméstico e elementos da natureza. 

Inicialmente, foi elaborado pelos estudantes um roteiro para a gravação dos 
vídeos. Esse roteiro foi discutido e enriquecido com fotos dos objetos, que foram 
utilizados no projeto. Nossa intenção era compartilhar os vídeos nas redes sociais do 
grupo de pesquisa e estudos ά!ƳōƛŜƴǘŜǎ e LƴŦŃƴŎƛŀǎέ (GRUPAI), do qual somos 
integrantes, para famílias e educadores de creche. Até agora, foram produzidos dois 
vídeos: o primeiro foi divulgado na Semana Mundial do Brincar, em maio, e o outro foi 
divulgado no final do ano de 2020. 

Procuramos discutir nos vídeos como a participação dos adultos é essencial no 
desenvolvimento dos bebês e crianças bem pequenas, seja na organização de 
ambientes, os quais propiciem o desenvolvimento da autonomia, seja observando e 
interferindo o mínimo possível. Apresentamos alguns objetos não estruturados, que 
podem ser oferecidos para os bebês durante o seu brincar livre, devido a muitos 
familiares acreditarem que, para brincar, é necessário o uso de objetos 
industrializados, tais como casinha, ursinho de pelúcia, bonecas e carrinhos. 

Além disso, consideramos as fases, pelas quais os bebês e crianças passam, na 
construção de ambientes para o brincar, uma vez que esses precisam oferecer 
segurança e conforto e também serem capazes de favorecer o desenvolvimento 
psicomotor e simbólico e promover novas capacidades.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Certamente o projeto não foi como esperávamos. Expectativas foram criadas 
para os encontros presenciais potencializados com rodas de conversa com os 
responsáveis pelos bebês, como em 2019. Porém, ficamos satisfeitas com o trabalho 
realizado, acreditando que foi possível atingir um quantitativo importante de 
familiares e educadores através das redes sociais (Youtube e Instagram), além da 
possibilidade de aprofundar alguns conceitos e ideias. 

Entendemos que essa experiência constituiu-se em um significativo 
aprendizado, o qual provocou a invenção, a autoria e o fortalecimento do trabalho em 
equipe. 
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Caravana da Matemática: 
a matemática que vai até você pelas redes sociais 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Matemática é uma ciência que se destaca por sua abrangência. Por um lado, 
é base de avanços científicos e tecnológicos. Por outro lado, é ferramenta essencial ao 
exercício da cidadania já que habilidades e competências próprias do conhecimento 
matemático auxiliam indivíduos na leitura crítica de contextos sociais, econômicos e 
políticos. 

Portanto, preocupa verificar que o Brasil apresenta um quadro paradoxal em 
que uma pujante pesquisa em Matemática (Viana, 2018) contrasta com o fato de 
que apenas 4% dos estudantes dominam conteúdo da disciplina (Viana, jan 2018). 
Cabe destacar que por dominar o conteúdo compreendemos: 

 
A aquisição de atitudes cuja utilidade e alcance transcendem o 
âmbito da própria Matemática, podendo formar no aluno a 
capacidade de resolver problemas genuínos, gerando hábitos de 
investigação, proporcionando confiança e desprendimento para 
analisar e enfrentar situações novas. (Brasil/PCNEM, 1999, p. 40) 

 

Compreender o porquê dessa disparidade passa por entender a relação dos 
alunos com a matemática, o que os motiva ou desmotiva. Nesse sentido, concordamos 
ŎƻƳ 5Ω!ƳōǊƽǎƛƻΥ 

 
Primeiro, alunos passam a acreditar que a aprendizagem de 
Matemática se dá através de um acúmulo de fórmulas e algoritmos. 
[...] Segundo, os alunos acham que a matemática é um corpo de 
conceitos verdadeiros e estáticos, do qual não se duvida ou 
questiona, nem mesmo nos preocupamos em compreender porque 
funciona. (D'Ambrósio, 1989, p. 1) 

 

Colaborar para mudar o quadro atual do ensino da disciplina é papel da 
universidade pública e a extensão universitária é uma ferramenta valiosa para 
promover essas mudanças. Isso, claramente, passa por uma mudança da visão 
existente da Matemática, buscando uma aprendizagem significativa, como proposta 
por Ausubel (Ausubel et al., 1980), em contraponto à aprendizagem mecânica. Nesse 
contexto, propusemos a criação da Caravana da Matemática, um projeto de extensão, 
o qual se caracteriza pela popularização do conhecimento matemático através de 
atividades realizadas por alunos e professores do Departamento de Matemática nas 
escolas da grande Juiz de Fora e também no Centro de Ciências da UFJF. 

A popularização da ciência é uma ferramenta poderosa para a promoção da 
Alfabetização Matemática, pois pode ser entendida, segundo Germano e Kulesza 
(2007), como a ampliação do conceito de divulgação científica, já que acrescenta a 
problematização da comunicação ciência/público baseada nos interesses e nas 
necessidades sociais coletivas. As atividades propostas ao público nas ações do projeto 
baseiam-se não só na ideia de popularizar a ciência, mas ainda na intenção de que os 
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alunos desenvolvam o gosto pela matemática. Como posto por Bassanezi, 
άŀŎǊŜŘƛǘŀƳƻǎ ǉǳŜ ŜǎǎŜ Ǝƻǎǘƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾŜ-se com mais facilidade quando é movido por 
ƛƴǘŜǊŜǎǎŜǎ Ŝ ŜǎǘƝƳǳƭƻǎ ŜȄǘŜǊƴƻǎ Ł aŀǘŜƳłǘƛŎŀΣ ǾƛƴŘƻǎ Řƻ ΨƳǳƴŘƻ ǊŜŀƭΩέ ό.ŀǎǎŀƴŜȊƛΣ 
2010, p. 15). Nesse sentido, as atividades propostas pelo projeto, palestras, jogos, 
esquetes teatrais e desafios, são participativas e contextualizadas. 

O projeto está ativo desde 2018 e já atendeu 66 escolas contemplando um 
público estimado em mais de 3.500 estudantes, fora os professores e outros 
profissionais da educação, em Juiz de Fora e cidades vizinhas. Nos dois primeiros anos 
de ação, o projeto cumpriu vários de seus objetivos: contribuiu para a melhoria do 
ensino de Matemática, auxiliou na formação dos bolsistas envolvidos e estreitou laços 
entre universidade e comunidade. 

Em 2020, a pandemia paralisou as atividades presenciais da Universidade. Era a 
hora da Caravana da Matemática se reinventar! A saída encontrada foi atuar pelas 
redes sociais (usando o Facebook e o Instagram). A migração para o ambiente virtual 
apresentou desafios, mas também abriu caminho para novas experiências e revelou 
novas potencialidades do projeto. Em particular, o projeto ganhou em abrangência, 
atingindo novos públicos. Alcançamos mais de 2 mil seguidores no Facebook e quase 
800 no Instagram, com uma audiência oriunda de diversas partes do país. Embora 
ainda acreditemos que a força da proposta original do projeto esteja nas visitas às 
escolas, a experiência durante o ano de 2020 nos mostrou que as redes sociais podem 
ser uma excelente plataforma para a promoção da disseminação do conhecimento. 

 

2 METODOLOGIA 
 

Originalmente, as ações presenciais de divulgação científica da Caravana da 
Matemática nas escolas e no Centro de Ciências da UFJF consistiam de palestras e 
atividades interativas, como desafios, jogos e peças de teatro curtas, que cumpriam a 
ideia de tornar os alunos e professores agentes e não somente espectadores das 
atividades. Dessa forma, nas redes sociais, nossa ideia foi transferir o espírito das 
atividades para postagens capazes de disseminar conhecimento matemático de forma 
divertida e atraente. 

Utilizando as plataformas Facebook e Instagram, com intuito de chamar 
atenção do público, as postagens foram feitas com ilustrações preparadas 
especialmente para cada texto. Por sua vez, cada texto foi elaborado pelos membros 
do projeto com linguagem menos formal, porém sem abrir mão do rigor da informação 
a ser divulgada. Os temas das postagens foram diversos, de pequenas curiosidades 
diárias, passando por desafios semanais e breve biografias, até resultados 
matemáticos notáveis, surpreendentes e inusitados. 

É importante destacar que, mesmo com o novo formato do projeto, mantemos, 
de forma remota, as atividades de pesquisa e elaboração de atividades, porém 
adequando-as para as redes. Em especial, a formação dos bolsistas como criadores de 
atividades de divulgação não foi interrompida pela pandemia. 
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3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÕES 
 

A participação mais ativa da Caravana da Matemática nas redes sociais 
começou em maio de 2020, inicialmente com postagens no Facebook e, em seguida, 
também no Instagram. Tais postagens podem ser divididas, essencialmente, em três 
tipos: desafios, mini biografias e textos de divulgação. 

Os desafios são postagens em que o público é convidado não somente a testar 
sua proficiência nas áreas básicas da Matemática, como também explorar a 
criatividade na resolução de um problema proposto toda semana com a solução dada 
na semana seguinte. Notamos um bom engajamento com essas publicações, com 
interação do público seja apresentando soluções, seja participando de discussões 
sobre o tema. Avaliamos que esse tipo de postagem fornece um mote para abordar 
temas e técnicas de Matemática, assim como para reforçar o poder da linguagem da 
Matemática na resolução de problemas. 

 

Figura 1 - Exemplos de desafios que tiveram envolvimento dos seguidores 

 

Fonte: equipe do projeto. 

Com as postagens de Biografias de Matemáticos buscamos apresentar os 
nomes que contribuíram para a disciplina. Mais do que prestar devida homenagem a 
grandes nomes, os textos buscam fazer justiça a nomes importantes e talvez 
desconhecidos pelo público em geral. Buscamos ainda humanizar e mostrar a 
diversidade de uma ciência construída por homens e mulheres das mais diversas 
partes do mundo. Em particular, as biografias de matemáticos brasileiros atingiram um 
grande público: por exemplo, a última biografia publicada foi da professora Maria 
Laura Mouzinho Leite Lopes, a primeira doutora em matemática do Brasil, e obteve 
cerca 200 compartilhamentos no Facebook, atingindo um público estimado de 32.000 
pessoas. 
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Figura 2 - Exemplos de ilustrações de postagens de curiosidades 

 
Fonte: equipe do projeto. 

 

As demais publicações abordam curiosidades matemáticas e problemas em 
aberto com enunciados simples, cujos históricos e possíveis implicações de suas 
soluções foram apresentados. A ideia desses dois tipos de publicações é instigar o 
público e mostrar que conceitos já conhecidos podem ter relação com problemas 
práticos ou ainda não resolvidos. Ainda, com problemas em aberto, buscamos mostrar 
que matemática está em constante construção, combatendo a ideia errada de que a 
Matemática é um corpo de conhecimento acabado. 

As ações na rede atingiram um público de perfil diferente do proposto pelo 
projeto: a maior parte dos seguidores tem entre 18 e 44 anos e é aluno de graduação 
(em geral, licenciando em Matemática), aluno de pós-graduação ou professor de 
Matemática. É claro, no entanto, que a divulgação científica para esse público é 
bastante relevante, agindo como formação de professores como divulgadores em sala 
de aula (presencial ou virtual). 

As estatísticas do Instagram e Facebook também nos mostram que, além de 
Juiz de Fora e região, há seguidores de outros estados, além de Portugal, Angola, 
Moçambique, Peru e Colômbia, entre outros países. Ainda, a estimativa total de 
pessoas alcançadas pelas postagens no Facebook ultrapassa a casa dos 60.000. Assim, 
embora o Instagram não apresente esse tipo de estatística, é seguro concluir que, nos 
nove meses de ações online, a Caravana da Matemática atingiu muito mais pessoas do 
que conseguiria prever. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apesar dos desafios apresentados, é inegável que esses meses de dedicação à 

divulgação científica online foram de muito aprendizado. Pudemos ter contato com 
uma linguagem e um público diferentes do imaginado anteriormente. No entanto, a 
velocidade de consumo de informação online e o relativo esquecimento ao qual são 
condenadas as publicações antigas são pontos que nos preocupam. O que podemos 
fazer para manter os seguidores interessados e, mais do que isso, como motivá-los a 
compartilhar essas informações? Essas são algumas questões que norteiam nosso 
planejamento para a continuidade das ações virtuais. Uma ideia a ser posta em prática 
é catalogar o conteúdo produzido e disponibilizá-lo em uma plataforma que permita a 
consulta a qualquer momento. 

Uma vantagem da ação online é o aumento da abrangência territorial do 
projeto. Pudemos ter contato, ainda, com outros projetos de extensão de 
universidades federais e estaduais, divulgando nosso trabalho, como, por exemplo, em 
uma live com o projeto Jogos & Matemática da UNIRIO, que contou com a audiência 
de várias partes do país. Para a continuidade do projeto, planejamos promover outras 
lives e produzir vídeos que possam tornar a divulgação científica ainda mais atraente. 

A experiência nos permitiu ainda verificar que existe uma rede de perfis sobre 
Matemática formada prioritariamente por professores e licenciandos, que foram 
criados com propósitos variados: como vitrine para canais no Youtube, para resoluções 
de exercícios ou para publicação de curiosidades. Estar dentro dessa rede é importante 
para acompanhar como e que tipo de conteúdo é disseminado, além de colaborar para 
produzir e divulgar informação de qualidade. 

Em resumo, acreditamos que 2020 tenha sido um ano de muito aprendizado 
para a Caravana da Matemática, mas que ainda temos muito o que aprender sobre a 
divulgação científica online. Além disso, como todos, esperamos que as atividades 
presenciais possam retornar com segurança o mais breve possível, porém 
pretendemos manter as atividades virtuais por achar que há potencialidades a serem 
exploradas. 
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Desafios de ensinar a ginástica artística no ensino 
remoto 

1 INTRODUÇÃO 
 

O esporte é fenômeno social e manifestação elaborados pela humanidade e 
por ela vivenciados e transformados continuamente. Como manifestação cultural de 
diferentes grupos sociais, ele agrega, fortalece, educa, inclui, mobiliza, organiza e 
permite; entre outras características incorporadas e defendidas como possibilidades e 
benefícios do esporte na vida dos sujeitos. Foi forjado pela humanidade e construído 
ao longo dos anos. Reúne um conjunto de conhecimentos e habilidades organizados e 
sistematizados pedagogicamente, de acordo com as necessidades da sociedade. O 
esporte alcança diferentes públicos em suas três dimensões: esporte educacional, 
esporte participação e esporte rendimento (Tubino, 2001). Para que ocorra a 
democratização do esporte oferecido para crianças e jovens, esse deve voltar-se para a 
participação de todos, de forma agregadora, lúdica e reflexiva. 

A Ginástica Artística permite que crianças e jovens apropriem-se de 
movimentos inabituais, os quais motivam e revelam atividades corporais através do 
movimento gímnico. Uma prática esportiva educativa e integradora oportuniza 
conhecimentos inerentes ao esporte; à promoção da saúde; à formação e ao 
fortalecimento de cidadania, à participação social e à inclusão. A modalidade esportiva 
apresenta-se com o potencial de proporcionar experiências desportivas desafiadoras, 
envolvendo seus praticantes. Podem ser praticadas desde os níveis recreativos até os 
níveis de competição (João e Filho, 2002; Feeney, 1993). 

O desenvolvimento do controle do próprio corpo faz da Ginástica Artística uma 
modalidade de base. Ela pode preparar a criança para atividades posteriores e auxiliar 
em situações de outras modalidades, como a queda durante a partida de basquetebol, 
por exemplo, contribuindo para a aquisição de outras habilidades esportivas 
(Nunomura; Nista-Piccolo, 2005; Sawasato; Castro, 2006; Andrade, 2010). Diferentes 
programas de iniciação esportiva incluem a ginástica artística em suas propostas, pois 
a riqueza de movimento dessa modalidade esportiva, os desafios corporais projetados 
nos diferentes aparelhos, que a integra, faz da ginástica artística um esporte, que 
margeia a arte. Para Leguet (1987), a atividade gímnica, na infância, desenvolve 
também a disposição para explorar e experimentar vários movimentos e obter a 
persistência para realizar movimentos cada vez mais difíceis. Ressalta ainda o 
ŀǇǊŜƴŘƛȊŀŘƻ Řƻ ȊŜƭƻ ǇŜƭŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀœńƻ Řƻ ŀƳōƛŜƴǘŜΣ ǇŀǊǘƛƭƘŀƴŘƻ ǘŀǊŜŦŀǎ Ŝ ŘŜŎƛǎƿŜǎΦ άh 
movimento gímnico é capaz de propiciar valiosas experiências para o domínio 
ŎƻǊǇƻǊŀƭέ (Nunomura; Nista-Piccolo, 2003, p. 37). 

O Projeto de extensão Iniciação à Ginástica Artística era desenvolvido de forma 
presencial, nas instalações do Colégio de Aplicação João XXIII, divididos em turmas de 
acordo com a faixa etária, com aulas duas vezes por semana. 

A ação extensionista tem um caráter eminentemente prático na sua essência. 
Logo, propusemos o envolvimento prático corporal, para crianças e adolescentes, 
contudo a orientação e o direcionamento desses alunos foram interrompidos, no 
momento em que surgiu a Pandemia. 
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Em março nos deparamos com a suspensão das atividades da Universidade 
Federal de Juiz de Fora e consequentemente das aulas dos projetos de extensão 
inseridos no CAP João XXIII, seguindo a orientação dos órgãos oficiais. E o que fazer? 
Como manter o vínculo com os bolsistas e alunos inseridos nos projetos? Foram muitas 
questões a serem respondidas, as quais tentamos discutir por meio deste relato. 

 

2 CAMINHOS PERCORRIDOS 
 

O processo de construção deste relato de experiência, vinculado ao projeto de 
extensão Iniciação à Ginástica Artística, ocorreu em virtude da necessidade de 
readequação da forma de atendimento, em razão da pandemia. Este relato baseia-se 
nas ações realizadas no período de suspensão das atividades da UFJF. Inicialmente, 
demos continuidade ao projeto, estudando e planejando sua continuidade, 
construindo material para agregarmos às aulas, assim como para contribuir uns com os 
outros. Essas ações perduraram durante os meses de março a julho. Realizamos a 
elaboração de um repertório de aulas e atividades voltadas ao ensino da Ginástica 
Artística no âmbito escolar. Por meio de reuniões virtuais e orientações da 
coordenação, elaboramos aulas a cada 15 dias, as quais eram analisadas e discutidas, 
posteriormente. Essas reuniões eram individuais e/ou coletivas, envolvendo mais três 
bolsistas de outros projetos coordenados pela Profª Roseana. Após muito diálogo, 
chegamos à decisão de tentar adequar o projeto para nossos alunos de forma remota. 

Desenvolver uma atividade de caráter prático, através do Ensino Remoto 
Emergencial fez com que surgisse uma dúvida sobre se seria possível a prática de um 
esporte tão complexo, que necessita de ajuda para realização de vários movimentos, 
acontecer à distância. A COVID-19 permitiu a composição deste relato, pois podemos 
vivenciar inúmeras situações de muita complexidade estrutural e adaptativa. A 
modalidade de ensino, em relação ao projeto de extensão de ginástica artística do CAP 
João XXIII, foi caracterizada principalmente por ações mediadas entre a professora 
orientadora e bolsistas, com seus respectivos recursos tecnológicos em tempos e 
espaços diferentes. Houve intervenções via whatsapp, visando esclarecer aos 
responsáveis pelos alunos o nosso objetivo, fornecendo todas as orientações e 
esclarecendo todas as dúvidas, que surgiram. 

Durante esse processo, percebemos que eles, em sua grande maioria, 
aprovaram a proposta e foram solícitos quanto às orientações relacionadas ao acesso à 
plataforma digital Google Meet, para realização do projeto. E ainda, quanto a 
organização do espaço a ser utilizado pelos alunos durantes as aulas (longe de quinas, 
objetos cortantes, com espaço, no qual a criança pudesse realizar os movimentos com 
segurança, além de colocarem colchão no chão, entre outros acessórios para servir de 
apoio para amenizar o impacto no solo). 

A partir disso, continuamos o desenvolvimento do trabalho pedagógico, que 
construímos. A bolsista responsabilizou-se pela turma, de acordo com o nível de 
aprendizagem das crianças, sob a supervisão da professora orientadora do projeto 
durante as aulas. 

O ensino remoto tem sido uma experiência nova e diferente tanto para os 
alunos quanto para os professores, porém, apesar das dificuldades, todos nos 
esforçamos ao máximo para oferecer o melhor para as crianças. O fato de estarmos no 
conforto de nossos lares, proporciona muitas distrações, que dificultam a 
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concentração da criança quanto ao que é ensinado. Quando não é a concentração, o 
problema é a conexão com a internet, que cai ou fica lenta. Os alunos desconectam-se 
e demora para que todos fiquem online novamente. Quando conseguem conectar-se, 
o tempo da aula já acabou. Apesar dessa dificuldade, procuramos fazer o possível, para 
que eles não percam o conteúdo da ginástica artística que foi trabalhado. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acreditamos que o objetivo do projeto, ao dar continuidade ao que estava 
sendo trabalhado, foi atingido com sucesso. A partir das aulas práticas desenvolvidas 
em conjunto com as crianças e com os retornos obtidos por todos os envolvidos 
(orientadora, bolsistas, responsáveis pelas crianças e as próprias crianças) foi possível 
perceber que competências relacionadas à cooperação, à comunicação, ao trabalho 
em equipe e ao enfrentamento de problemas puderam ser fomentadas. Muitos 
desafios ainda estão por vir, mas certamente essa experiência foi enriquecedora. 
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Empreeduca: levando educação empreendedora a 
alunos de escolas públicas em Juiz de Fora/MG 

1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, 88,4% das pessoas que começam a empreender são motivadas pela 
baixa oferta de empregos (IBQP, 2019), constituindo o chamado empreendedorismo 
de necessidade, ao mesmo tempo em que 60% das empresas brasileiras fecham as 
portas em menos de 5 anos após sua fundação (IBGE, 2016). Apresenta-se assim um 
quadro dramático da realidade econômica nacional, no qual pessoas que empreendem 
por falta de outras alternativas encontram grandes dificuldades para o exercício da 
atividade. 

A educação é fator determinante do crescimento econômico e consequente 
desenvolvimento de um país (Bresser-Pereira, 2014). Ações no âmbito da educação 
empreendedora vêm sendo propostas, com impacto de longo prazo documentado no 
desenvolvimento econômico, redução das desigualdades e redução dos níveis de 
desemprego (Lopes, 2010). Diante dessa realidade, diversas iniciativas vêm surgindo 
por parte de organizações não governamentais (ONG), empresas e governos. A 
educação empreendedora foi incluída no currículo escolar de Minas Gerais em 2019 
(ALMG, 2019) e sugerida na Base Nacional Curricular Comum em 2020 (Tokarnia, 
2019). 

άh ensino empreendedor estimula conversas sobre sonhos pessoais e 
profissionais e possibilita desenvolver habilidades necessárias para a vida como 
planejar, buscar informações, estabelecer metas, ser persistentes, autoconfiantes, 
ǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀǎέ όDŀǊƻŦŀƭŘƻΣ нлмуύΦ 

h ǇǊƻƧŜǘƻ ŘŜ ŜȄǘŜƴǎńƻ ά9ŘǳŎŀœńƻ 9ƳǇǊŜŜƴŘŜŘƻǊŀ 9ƴŀŎǘǳǎ ¦CWCέΣ ŀǇŜƭƛŘŀŘƻ ŘŜ 
ά9ƳǇǊŜŜŘǳŎŀέ e capitaneado pelo time Enactus UFJF, surgiu da necessidade de 
facilitar aos jovens estudantes de Juiz de Fora o acesso à educação empreendedora, 
objetivando o desenvolvimento de soft skills e conhecimento de ferramentas de 
gestão a partir de metodologias ativas de aprendizado. Neste trabalho, através da área 
ǘŜƳłǘƛŎŀ Řŀ 9ŘǳŎŀœńƻΣ ǎŜǊł ŀōƻǊŘŀŘƻ ƻ ŜƛȄƻ ǘƛǘǳƭŀŘƻ ŎƻƳƻ ά5ŜǎŀŦƛƻǎ Řŀ 9ȄǘŜƴǎńƻ 
Universitária no contexto de Pandemia COVID-мфέΦ Nas seções seguintes 
apresentamos o projeto, como surgiu e se desenvolveu, além das metodologias 
utilizadas para execução e readaptação do mesmo frente à pandemia durante o ano de 
2020. 

 

2 METODOLOGIA 
 

A ação descrita é referente ao projeto de extensão: ά9ŘǳŎŀœńƻ 
Empreendedora: Enactus ¦CWCέΣ aprovado no edital άƴȏ 013/2019 ς projetos de 
extensão do Programa Boa Vizinhança ς campus Juiz de CƻǊŀέΦ O projeto seria 
realizado em caráter presencial com estudantes do oitavo ano do Colégio Municipal 
Presidente Tancredo Neves (EMPTN) no período de 03/2020 a 03/2021. Em 
decorrência da pandemia, foi necessário adaptar o escopo da extensão para formato 
online, tornando possível a integração de alunos de outras escolas públicas de Juiz de 
Fora. 
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A execução é baseada na metodologia ativa de aprendizado descrita no livro 
ά9ŘǳŎŀœńƻ Empreendedora: Conceitos, Modelos e tǊłǘƛŎŀǎέ (Lopes, 2010), que é 
aplicada há mais de 20 anos no Brasil, e há 3 anos na cidade de Juiz de Fora em ação 
voluntária da orientadora deste projeto. Em suma, consiste no desenvolvimento em 
equipe de ideias, projetos ou negócios sociais pelos próprios alunos participantes, com 
suporte por mentorias, aulas teóricas e atividades práticas relacionadas à gestão e ao 
empreendedorismo. 

Com a adequação das atividades do formato presencial ao modelo online, o 
primeiro passo foi a prospecção de escolas públicas e alunos, seguida por um período 
de preparação de conteúdo para o início efetivo das aulas e atividades em setembro 
de 2020. 

!ǎ ŀǳƭŀǎ Ŝ ǊŜǳƴƛƿŜǎ ŦƻǊŀƳ ǊŜŀƭƛȊŀŘŀǎ ǎŜƳŀƴŀƭƳŜƴǘŜ ǇŜƭŀ ǇƭŀǘŀŦƻǊƳŀ ΨDƻƻƎƭŜ 
aŜŜǘǎΩΣ ǎŜƴŘƻ ƎǊŀǾŀŘŀǎ Ŝ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛȊŀŘŀǎ ǘŀƳōŞƳ ŜƳ ƳƻŘƻ ŀǎǎƝƴŎǊƻƴƻ ǇŀǊŀ ǘƻŘƻǎ ƻǎ 
ƛƴǎŎǊƛǘƻǎ ƴŀ ǇƭŀǘŀŦƻǊƳŀ ΨDƻƻƎƭŜ /ƭŀǎǎǊƻƻƳΩΣ ŀ ƳŜǎƳŀ ŜƳ ǉǳŜ ŦƻǊŀƳ ŜƴǘǊŜƎǳŜǎ ǘŀǊŜŦŀǎ 
semanais avaliadas para o cômputo de presenças. 

Ao longo do curso foi mantido o contato com os alunos e alunas através de 
ŎƘŀƳŀŘŀǎ Ŝ ƎǊǳǇƻǎ ƴƻ Ψ²ƘŀǘǎŀǇǇΩ όǊŜŦŜǊƛŘƻ ŎƻƳƻ ǊŜŘŜ ǎƻŎƛŀƭ Ƴŀƛǎ ǳǘƛƭƛȊŀŘŀ ǇŜƭƻǎ 
estudantes), oferecendo suporte para melhor atender as necessidades dos 
integrantes, e também um canal para a coleta de questionários que forneceram dados 
importantes para a análise da efetividade da ação. Outras métricas utilizadas foram 
participação nas aulas ao vivo e conceito das tarefas semanais. As atividades se 
encerraram em dezembro de 2020. 

A partir das vivências e resultados foi realizada uma análise crítica da aplicação 
do primeiro ciclo do projeto, a qual embasa este relato de experiência e permite 
comparação com referências bibliográficas relevantes. 

 

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÕES 
 

Antes da pandemia de COVID-19, o foco era atuar conforme método oferecido 
e já aplicado anteriormente na cidade, através de aulas mensais presenciais no horário 
curricular dos alunos do 8º ano da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves 
(EMPTN). Contudo, com a suspensão das aulas presenciais, foi necessária uma 
reestruturação para o formato online. Diante de muitas incertezas do ensino remoto e 
expectativas otimistas da volta às aulas presenciais, o projeto conseguiu iniciar 
efetivamente seu planejamento para o modelo online em meados de maio de 2020. 
Por não ter mais um caráter exclusivo para uma turma específica, e prevendo a 
dificuldade de adesão de vários alunos de uma mesma turma, optamos por ampliar o 
impacto da nossa ação prospectando novas escolas via questionário enviado a 
diretores de escolas públicas da região, e através do mesmo, o Instituto Estadual de 
Educação demonstrou interesse e foi selecionado. 

Os desafios não foram poucos já que, de forma inédita, o projeto que era 
essencialmente presencial e dependia de interações próximas entre os alunos teve que 
se tornar online. O primeiro desafio foi sensibilizar os alunos sobre a possibilidade de 
realizar um curso de forma gratuita: o vínculo aluno-escola, o contato direto entre 
projeto, professores e alunos foi prejudicado e os alunos puderam ser contatados 
apenas através de ligações telefônicas. Os responsáveis pelos alunos não foram, de 
maneira geral, receptivos a forma de contato demonstrando resistência e 



30 

 
 
A extensão que fizemos, a extensão que faremos - v. 5 

 

desconfiança, somente havendo abertura quando a direção da escola interveio e 
comunicou previamente sobre nossas ligações, o que infelizmente não ocorreu com 
todos os alunos. O segundo desafio foi selecionar alunos que possuíam acesso a um 
celular ou computador pessoal e internet de qualidade para poder assistir as aulas do 
curso, o que girou em torno de 50-75% deles, segundo relato dos diretores das duas 
escolas atendidas. Muitos alunos demonstraram interesse mas não puderam 
participar. 

Por meio do esforço da equipe do projeto, foram totalizados 17 inscritos 
voluntários, estudantes da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves (8º e 9º ano) e 
também do Instituto Estadual de Educação (2º e 3º ano). Criou-se um cronograma 
(Setembro/2020 ς Dezembro/2020) com aulas semanais, ministradas de forma 
síncrona e assíncrona, com conteúdos dinâmicos e interativos. Iniciava-se um novo 
desafio: engajar os alunos em uma atividade voluntária e gratuita em meio a pandemia 
e outros afazeres pessoais. Com tal intuito, foi utilizada a plataforma do άDƻƻƎƭŜ 
/ƭŀǎǎǊƻƻƳέ em conjunto com a criação de um grupo de ά²ƘŀǘǎŀǇǇέΣ além de 
mensagens personalizadas a cada um dos participantes, de forma a lembrá-los das 
aulas, atividades e promover um canal de comunicação eficaz para gerar valor ao 
projeto e conquistar suas presenças ao longo de cada semana do curso. 

Ao longo do projeto, foi oferecido mentorias aos alunos com os bolsistas e 
voluntários dessa ação extensionista, em busca de suprir suas dúvidas e norteá-los no 
desenvolvimento dos projetos em equipe. Incentivou-se o trabalho em equipe entre os 
alunos, porém sem êxito, dado que cada aluno priorizou diferentemente outras áreas 
de suas vidas como o ensino formal remoto do colégio, trabalho dentro e fora de casa, 
ou atividades de lazer. Além disso, houve grande dificuldade para a concretização da 
dinâmica das atividades em grupo pelos desafios da comunicação virtual. 

No contexto online, foi possível oferecer um acompanhamento aos alunos por 
meio de entrevistas que ocorreram ao início e outra ao final do projeto. Aspectos 
como condição social, acesso à internet, intenções de carreira, hobbies e formas como 
utilizavam dos recursos disponíveis para obter conhecimento foram aferidos para 
caracterizar o público alvo e oferecer a melhor solução de acordo com sua realidade. 
Através desse método pôde-se constatar que quatro alunos possuíam experiências 
profissionais, dentre elas: servente de pedreiro, gestor de obras e venda de doces e 
salgados, o que aumentou a possibilidade de conexão com esses participantes. Ainda, 
foi traçado um perfil dos alunos com base no seu comportamento em relação a 
execução das atividades do curso buscando otimizar sua participação. 

Ao final, 4 dos 17 alunos completaram o curso, ou seja, realizaram mais de 75% 
dos quizzes disponibilizados ao final de cada aula. Com isso, o curso obteve uma taxa 
de retenção (número de alunos concludentes/número total de inscritos) de 24% em 
um curso online gratuito e totalmente extracurricular, o que se mostrou acima da 
média de 13% identificada no mercado de cursos online em geral (Coursify, 2017). 
Ademais, o impacto sobre os alunos ocorreu de forma mais aprofundada, apesar do 
número reduzido, como mostra o relato desses alunos evidenciado no vídeo de 
apresentação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A execução do projeto nas condições adversas do ano de 2020 foi proveitosa e 
trouxe aprendizados relevantes para ações futuras. A realização das atividades de 
forma remota foi caracterizada por desafios subsequentes. Destacam-se: (i) acesso 
reduzido às tecnologias de comunicação entre os alunos de escolas públicas, tornando 
necessário criar estratégias para reduzir o uso de dados; (ii) dificuldade em manter o 
engajamento em atividades online, o que pode ser mitigado com acompanhamento 
individual dos participantes; (iii) menor interação entre grupos, devendo ser 
priorizadas ações com foco individual. Por outro lado, as ações de extensão online têm 
alto potencial de escalabilidade e um projeto bem adequado às condições do mundo 
virtual pode impactar um número muito maior de pessoas. 
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Ensino de química para surdos: adaptações ao ambiente 
remoto para formação continuada de intérpretes e 

professores 

1 INCLUSÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA 
 

Em decorrência da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), ficou 
evidente a necessidade de pensar sobre novas abordagens de atuação para projetos 
de extensão, pesquisa, espaços educacionais, dentre outros. Deste modo, os mesmos 

foram adaptados para darem continuidade nesse contexto atípico no qual certas 
metodologias, antes vistas como alternativas, passaram a ser essenciais (Passos, 2020). 

O projeto do qual somos parte, destina-se ao campo da inclusão de estudantes 
surdos, principalmente no que diz respeito a sua acessibilidade linguística, como 

discutido por Souza e Pereira (2018). Nossas ações extensionistas se basearam em uma 
concepção de inclusão que compreende a necessidade de lidar com uma dívida 

histórica de nossa sociedade para com os Surdos que, ainda no século XX, eram vistos 
como incapazes frente aos processos de aprendizagem (Saks, 2013). Isso causou aos 
mesmos um prejuízo em seu desenvolvimento social e cultural, ademais, ainda hoje 
sofrem com problemas como falta de acesso ao conhecimento e preconceito (Duarte 
et al., 2013). Deste modo, a inclusão desses indivíduos (surdos) na educação básica e 
superior é um desafio e uma demanda urgente; e não apenas nesses ambientes, mas 
nas demais áreas da sociedade (Matiskei, 2004). 

A partir disso, o projeto inicialmente se propôs a investir na capacitação de 
intérpretes educacionais e no ensino da Libras para estudantes de graduação e pós- 
graduação do Instituto de Ciências Exatas da UFJF, pois, o passo inicial da inclusão de 
discentes Surdos está em viabilizar sua comunicação com os participantes do processo 
de aprendizagem. Isto inclui os professores atuantes ou em formação, intérpretes 
educacionais e demais estudantes. 

 

2 CAMINHO PARA ELABORAÇÃO DO RELATO 
 

Para a elaboração deste relato, utilizamos dados provenientes das ações do 
projeto ao longo do ano de 2020, as quais envolveram a observação das propostas 
iniciais submetidas ao edital, e como as mesmas foram adaptadas para responder ao 
contexto pandêmico. Por meio desse levantamento foi possível identificar quais 
práticas seguiam o projeto original ou envolviam algum reajuste em sua estrutura. 

Desta forma, este relato se baseia na análise de fontes empíricas, pois 
discutimos sobre o modo como ocorreram as ações do projeto ao longo do ano e as 
bases para as decisões tomadas, que contaram com a participação ativa de todos os 
integrantes: coordenadora, pós-graduando voluntário, bolsista e demais 
participantes. 

Para o desenvolvimento desse documento, nos dedicamos a discutir sobre 
como um trabalho colaborativo, que considera minimamente o contexto de cada 
discente, pode contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem 
favorável e diverso. 
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3 AS AÇÕES DO PROJETO E SUAS ADAPTAÇÕES 
 

Na busca por atender uma demanda de inclusão presente na educação 
básica/superior, especificamente no ensino de Química, objetivamos criar 
possibilidades de aprendizagem para: (i) intérpretes educacionais, com a elaboração 
de um material de apoio contendo sinais da Libras envolvendo conceitos 
químicos/científicos relacionados ao primeiro módulo do primeiro ano do ensino 
médio; e (ii) professores de química e licenciandos, ofertando um curso básico de 
Libras focado em uma comunicação inicial, bem como o entendimento de aspectos 
que caracterizam a comunidade Surda. 

O projeto se iniciou semanas antes do isolamento social, deste modo, a 
readequação foi rápida. A adaptação precisou acontecer em níveis estruturais e o 
questionamento de como prosseguir com nossos trabalhos, sem alterar o escopo do 
projeto, surgiu logo no começo. O que inicialmente seria um trabalho rico em 
encontros presenciais ς aulas de Libras para graduandos, pós-graduandos e 
professores do Departamento de Química da UFJF, além de reuniões com intérpretes 
educacionais de Libras atuantes em escolas da região e na universidade ς precisou ser 
adaptado para atender as recomendações de saúde emergenciais. 

Grande parte das atividades ocorreram de modo remoto, direcionadas pelas 
reuniões periódicas entre bolsista e orientadores. De modo geral, as ações 
desenvolvidas estão organizadas a seguir: 

Fundamentação teórica: a partir de uma bibliografia recomendada e pesquisas 
feitas em torno dessa bibliografia, foi escrito um referencial teórico para que o bolsista 
entenda os fundamentos e bases que justificam a existência do projeto, além da 
posterior produção de um artigo, com o objetivo de divulgar as ações do projeto. 

 

3.1 Grupo de estudo de Libras: Início do módulo I do curso 
 

Levantamento de termos científicos: Foi listado em uma planilha todos os 
termos científicos encontrados no primeiro capítulo de cinco livros didáticos de 
química, recomendados pelo PNLEM, 2018. Nessa planilha registramos os termos, e 
sua ocorrência ou não nos diferentes livros analisados. 

Consulta de acervo de sinais em libras: A partir dos conceitos científicos 
observados, buscamos em aplicativos e acervos digitais os correspondentes em Libras, 
encontrando cerca de 50% dos termos listados, que foram registrados na planilha com 
o link referenciando seu local de hospedagem e a data de acesso. 

Grupo de formação continuada de intérpretes educacionais: contato inicial com 
o NAI (Núcleo de Apoio a Inclusão) UFJF, visando estabelecer uma parceria para a 
organização do curso de capacitação para os intérpretes educacionais voltado a sinais 
do meio científico. 

 

3.2 Grupo de estudo de Libras: Início do módulo II do curso de Libras 
 

Sobre a etapa 1, as reuniões para elaboração do referencial ocorreram também 
de forma remota, intentando cooperar para a formação do bolsista. As edições do 
texto se deram de forma online e a elaboração do artigo será uma ação futura. 
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Acerca dos tópicos 2 e 6, o módulo I do curso de libras foi realizado de maneira 
remota em salas de aulas virtuais e, no presente momento, o grupo já iniciou o módulo 
II. A opção pelas aulas remotas foi feita pelo grupo, de forma coletiva, assim como 
grande parte das decisões relacionadas às aulas, tomadas ao longo do ano, sempre 
buscando atender às necessidades pessoais dos educandos que, devido ao novo 
contexto, também precisaram reajustar suas rotinas, ambientes de trabalho e estudo. 

Nas etapas 3 e 4, elaboramos uma tabela com 177 termos químicos/científicos. 
Dentre esses, foram encontrados 85 sinais-termos correspondentes, em Libras, 
disponíveis em bibliotecas virtuais, sites, blogs e aplicativos. Estes pontos não 
precisaram de muitas adaptações, pois a maior parte dos sinais se encontram em 
acervos virtuais, a única dificuldade foi o acesso aos livros didáticos que, por sua vez, 
não estavam disponíveis de forma digital. 

Com todas as dificuldades impostas pelo contexto pandêmico, identificamos 
que o projeto trouxe benefícios envolvendo a formação dos participantes, que foram 
desafiados a criar novas estratégias frente às novas demandas que o isolamento social 
trouxe. Destacamos o fato de que para todas as atividades descritas, foi fundamental 
que houvesse uma parceria entre todos os envolvidos no projeto de extensão, pois 
assim foi possível encontrar novos rumos e propostas de ações para que o mesmo não 
se findasse ou não atendesse às propostas iniciais. A extensão envolve o serviço ao 
outro, a formação dos participantes e a orientação dos responsáveis. Deste modo, 
todos esses aspectos foram contemplados no período de vigência do projeto em 
questão, ainda que em um contexto desafiador, foi possível desenvolver um ambiente 
que discute sobre a inclusão, mas que também vivencia a inclusão, considerando as 
limitações de cada participante e cooperando para que as mesmas fossem 
superadas, e que os mesmos tivessem acesso às oportunidades de aprendizagem e 
desenvolvimento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O tema inclusão tem sido discutido em vários momentos no ambiente 
acadêmico, mas ainda há uma demanda evidente sobre a educação dos Surdos, com a 
qual este projeto se preocupa em responder, investindo em cooperar com a 
acessibilidade linguística desses estudantes. 

Como projeto de extensão, tínhamos como objetivo inicial trabalhar para a 
formação de intérpretes de libras, professores e licenciandos em química. 
Compreendemos as dificuldades extras que a pandemia nos trouxe, mas também, 
identificamos novas possibilidades de adaptação e recriação das ações extensionistas. 
Mesmo com os desafios, houve uma produção significativa e um considerável avanço 
no projeto, nos motivando a prosseguir até que todas as etapas estejam concluídas. 

Avaliamos, no entanto, que o projeto irá necessitar de um prazo maior, para 
atingir os seus objetivos, o que demandará, certamente, da oportuna renovação do 
mesmo. 
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Experiências no projeto Voleibol UFJF: núcleos de 
iniciação esportivo-sociais durante a pandemia de 

COVID-19 

1 INTRODUÇÃO 
 

O projeto de extensão Voleibol UFJF: Núcleos de iniciação Esportivo-Sociais 
ocorre desde o ano de 2017, possibilitando a prática da modalidade voleibol a crianças 
e adolescentes de 09 a 13 anos, atingindo em torno de 160 meninos e meninas. 
Atualmente, o projeto ocorre em quatro escolas da rede pública de juiz de fora, sendo 
elas: Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, no bairro São Pedro; Escola 
Municipal Engenheiro André Rebouças, no bairro Milho Branco; Escola Municipal 
Clorindo Burnier, no bairro Barbosa Lage e Escola Municipal Fernão Dias Paes, no 
bairro Bandeirantes. Sabemos que os projetos esportivos desempenham importantes 
funções na sociedade, uma vez que possibilitam aos participantes não só o 
aprendizado da modalidade, mas também, permite a inclusão social, mudanças 
comportamentais positivas, melhora da auto-estima, promovem a igualdade de 
gênero, o desenvolvimento de capacidades físicas e cognitivas, etc; por isso 
acreditamos nos impactos positivos realizados pelo projeto na vida das crianças e 
adolescentes atendidos (Literature, 2015; Viana-Meireles et al., 2020). 

Desde o início do projeto até o começo da pandemia (primeira quinzena de 
março), as aulas, com duração de uma hora cada, ocorriam duas vezes por semana em 
cada escola, de forma presencial. Além das aulas oferecidas, realizamos os άCŜǎǘƛǾŀƛǎ 
ŘŜ aƛƴƛǾƾƭŜƛέ ǉǳŜ ƻŎƻǊǊƛŀƳ ƴƻ Ǝƛƴłǎƛƻ Řŀ CŀŎǳƭŘŀŘŜ ŘŜ 9ŘǳŎŀœńƻ CƝǎƛŎŀ Ŝ 5ŜǎǇƻǊǘƻǎ Řŀ 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Nestes festivais, reunimos as crianças de todas as 
escolas a fim de proporcionar a prática da modalidade e a socialização, para isso 
utilizamos jogos adaptados para a idade e o nível técnico/tático das crianças e 
realizamos competições entre as turmas. Porém, devido ao surgimento do vírus 
COVID-19, o qual é transmitido por meio do ar, gotículas e contato com pessoas 
infectadas (Garcia, 2020), e, consequentemente, com o aparecimento de medidas de 
enfrentamento indicadas pelos órgãos de saúde, as aulas presenciais foram suspensas. 
De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (2020), uma 
das medidas de enfrentamento é o isolamento social, o qual consiste na redução do 
contato físico entre as pessoas a fim de impedir ou dificultar a propagação do vírus. 
Dessa forma, em 18 de março de 2020 foi publicado no Diário Oficial da União a 
tƻǊǘŀǊƛŀ ƴȏ опо ǉǳŜ ά5ƛǎǇƿŜ ǎƻōǊŜ ŀ ǎǳōǎǘƛǘǳƛœńƻ Řŀǎ ŀǳƭŀǎ ǇǊŜǎŜƴŎƛŀƛǎ ǇƻǊ ŀǳƭŀǎ ŜƳ 
meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID- 
мфέΦ {ŜƴŘƻ ŀǎǎƛƳΣ ŀǇƽǎ ŀ ǊŜŀƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ǊŜǳƴƛƿŜǎ Ŝ ŀ ŎƻƴǎǘǊǳœńƻ ŘŜ ǳƳ ƴƻǾƻ ǇŀǊŀ 
adequação das aulas e atividades, a partir do dia 01/06/2020, o projeto passou a 
ocorrer de forma remota. 

O objetivo deste relato de experiência é expor e compartilhar as vivências 
ƻŎƻǊǊƛŘŀǎ ƴƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ά±ƻƭŜƛōƻƭ ¦CWCΥ bǵŎƭŜƻǎ ŘŜ ƛƴƛŎƛŀœńƻ Esportivo-{ƻŎƛŀƛǎέ ŘǳǊŀƴǘŜ ŀ 
pandemia COVID-19. Por se tratar de um novo contexto, acreditamos que através 
deste relato, possamos contribuir para todos os envolvidos em projetos que foram 
reinventados para ocorrer de forma remota e partilhar as experiências vividas. Além 
disso, a problemática que envolve o relato são os desafios que enfrentamos durante 
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esse período de pandemia, para conseguirmos manter as atividades do projeto com o 
mesmo comprometimento. 

 

2 METODOLOGIA 
 

A partir das suspensões das atividades presenciais em março de 2020, o 
coordenador e as bolsistas do projeto passaram a se reunir virtualmente, pela 
plataforma Google Meet, uma vez por semana, a fim de reorganizar as ações do 
projeto para a nova realidade. Após diversas discussões, readequamos as aulas para 
que passassem a ocorrer em ambiente virtual e chegamos a um modelo a ser utilizado 
durante a pandemia, permitindo que os alunos e as alunas mantivessem o vínculo com 
o projeto e com a modalidade. Este modelo consiste na manutenção da frequência 
semanal das aulas (duas vezes por semana) de forma síncrona e assíncrona e 
diminuição da duração de cada aula para 40 minutos. Nas aulas síncronas, as bolsistas 
disponibilizam nos grupos de whatsapp o link da sala de aula virtual (plataforma Zoom) 
para realização das aulas, onde durante o tempo previsto, realizamos atividades 
teóricas (histórico, quiz) acerca da modalidade e do Projeto, atividades práticas 
(exercícios físicos e exercícios técnicos) e gincanas. Já nas aulas assíncronas, as 
bolsistas gravavam as aulas com as atividades, postaram os vídeos na plataforma 
Youtube e disponibilizaram o link de acesso através dos grupos de whatsapp. 
Independentemente do tipo de aula prevista para a semana, o άŎƻƴǘǊƻƭŜέ de 
participação era feito através das interações nos grupos de whatsapp, número de 
visualizações nos vídeos postados e presença nas aulas síncronas. 

A primeira aula remota ocorreu em primeiro de junho de 2020 e, desde então, 
o contato com os(as) alunos(as) e as aulas têm ocorrido através da internet. Além de 
mantermos um grupo no whatsapp destinado às discussões relativas ao projeto, o 
coordenador da ação se reúne mensalmente com as bolsistas para montagem do 
planejamento e avaliação das atividades realizadas. 

 

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÕES 
 

Devido a pandemia, as aulas presenciais foram substituídas por aulas remotas, 
realizadas de forma síncrona e assíncrona, através da internet (Brasil, 2020). O 
principal objetivo do projeto é oferecer uma experiência positiva de aprendizado do 
voleibol, o que, apesar das limitações, modificações e adequações impostas pela 
pandemia, continuou ocorrendo, além disso, conseguimos proporcionar os benefícios 
da prática esportiva para as crianças atendidas (Literature, 2015; Viana-Meireles et al., 
2020). Sendo assim, conseguimos avançar com as atividades dentro da modalidade 
Voleibol (exercícios físicos e técnicos) e agregamos outros tópicos nas aulas, como os 
conteúdos teóricos, onde abordamos o histórico da modalidade, o histórico do projeto 
e realizamos quiz de conhecimentos sobre o voleibol. Além disso, durante todo o 
momento reforçamos a importância das medidas de prevenção contra o COVID 19. 

Os maiores desafios enfrentados por nós durante esse período, foram: a falta 
de material (bola), falta de espaço adequado para a prática esportiva (alguns alunos 
realizavam as atividades dentro do quarto), falta de acesso à internet e de 
equipamentos eletrônicos, falta de motivação e a dificuldade em adequar os exercícios 
de uma modalidade essencialmente coletiva para a prática individual. A primeira ação 
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realizada para contornar uma das dificuldades encontradas, foi a produção de um 
vídeo para a criação de uma bola com material alternativo, desta forma, os alunos 
poderiam começar a fazer as atividades propostas. Logo em seguida, visando a 
melhoria e diversificação das aulas e o aumento da motivação dos alunos, realizamos a 
compra de bolas para serem entregues às crianças. Outra ação realizada foi a 
adequação das atividades propostas, pois, uma vez que os alunos estavam dentro de 
casa no momento das aulas, precisamos pensar em exercícios que não exigissem um 
espaço físico diferente do que eles tinham disponíveis. Com relação à falta de internet 
e equipamentos eletrônicos, optamos por não exigir a presença das crianças nas aulas 
ao vivo através da plataforma Zoom, pois sabemos que a maioria dos alunos não 
teriam condições de comparecer, por isso disponibilizamos aulas gravadas para que 
pudessem ser acessadas quando possível. 

Em relação às ações que não conseguimos realizar de forma remota, a principal 
ŘŜƭŀǎ Ŧƻƛ ŀ ǊŜŀƭƛȊŀœńƻ Řƻǎ άCŜǎǘƛǾŀƛǎ ŘŜ aƛƴƛǾƾƭŜƛϦΣ ŘŜǾƛŘƻ ŀ ƴŜŎŜǎǎƛŘŀŘŜ Řƻ ƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ 
social no período da pandemia. Sendo assim, as ações de socialização entre os alunos e 
entre os núcleos estão ocorrendo por meio da internet (das aulas ao vivo), e as 
competições ocorrem através das gincanas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar dos desafios encontrados durante esse período, acreditamos que 
tivemos a oportunidade de nos reinventar e diversificar cada vez mais as metodologias 
e exercícios aplicados. Além disso, apesar das adversidades, conseguimos manter o 
mesmo compromisso com o Projeto e, mesmo em período de isolamento social, 
oportunizamos a prática do voleibol para as crianças atendidas. Acreditamos que após 
esse período, levaremos nossos aprendizados para o dia a dia do projeto, adicionando 
os novos recursos (vídeos, textos, gincanas) utilizados na pandemia durante o período 
presencial. 
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Experiências virtuais de comunicação intercultural e 
diálogo epistêmico pelo bem viver em tempos de 

pandemia 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do Watu é um projeto 
de extensão vinculado ao Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares (NAGÔ), 
realizado em parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) da 
UFJF ς campus Governador Valadares e o Instituto Shirley Djukurnã Krenak (ISDK), que 
tem como objetivo criar e ampliar espaços de educação intercultural e experimentação 
pedagógica interepistêmica visando contribuir para a formação transdisciplinar dos/as 
estudantes e docentes da UFJF-GV, bem como inspirar a de-colonização do 
pensamento acadêmico por meio do resgate e da inclusão dos saberes tradicionais no 
ensino superior e na extensão universitária (Duque-Brasil et al., 2018). 

De acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (Brasil, 2007), povos e comunidades tradicionais podem ser 
ŘŜŦƛƴƛŘƻǎ ŎƻƳƻΥ άƎǊǳǇƻǎ ŎǳƭǘǳǊŀƭƳŜƴǘŜ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀŘƻǎ Ŝ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŎƻƴƘŜŎŜƳ ŎƻƳƻ ǘŀƛǎΣ 
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição (Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, art. 3º, § 1º). 

Diante do não cumprimento da Lei nº 11.645 de 2008, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede pública 
ŘŜ Ŝƴǎƛƴƻ ŀ ƻōǊƛƎŀǘƻǊƛŜŘŀŘŜ Řŀ ǘŜƳłǘƛŎŀ άIƛǎǘƽǊƛŀ Ŝ /ǳƭǘǳǊŀ !ŦǊƻ-.ǊŀǎƛƭŜƛǊŀ Ŝ LƴŘƝƎŜƴŀέΣ 
nosso projeto visa suprir esta lacuna na UFJF-GV por meio de cursos e ações de 
extensão voltadas para a consolidação de espaços de educação intercultural em nosso 
campus como ação afirmativa em resposta ao racismo acadêmico (Carvalho, 2004). 
Além disso, procuramos promover a filosofia do Bem Viver e políticas de transição 
agroecológica como alternativas aos modelos de desenvolvimento hegemônicos, 
etnocêntricos e opressores, buscando contribuir para a inclusão de mestras e mestres 
indígenas, quilombolas e camponeses, bem como os saberes tradicionais e o diálogo 
interepistêmico nas universidades (Carvalho, 2008; Brandão e Dellai, 2018). 

 

2 METODOLOGIA 
 

A orientação metodológica do projeto se inspira nos Encontros de Saberes 
(Carvalho e Florez, 2014) e se baseia em uma concepção de extensão e ensino- 
aprendizagem participativa, horizontal, intercultural e transdisciplinar. Num cenário 
anterior à pandemia, o projeto realizava cursos de extensão com mestras/es populares 
na universidade, além de oficinas e intercâmbios em comunidades tradicionais do 
Território Médio Rio Doce, denominado Watu na ithók (língua) Krenak. Tais cursos e 
oficinas são originalmente conduzidos por camponesas/es, indígenas, quilombolas, 
terapeutas tradicionais e educadoras(es) populares (Duque-Brasil et al., 2018). 
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Entretanto, nossas atividades tiveram que ser readequadas após a suspensão 
das atividades acadêmicas presenciais da UFJF devido à pandemia de COVID-19. Diante 
de tamanha crise sanitária mundial, as atividades do projeto Pluriversidade do Watu 
passaram a ser desenvolvidas por meio de lives no Instagram®, alternativa sugerida 
por nossos próprios parceiros Krenak para continuar em contato com lideranças dos 
povos indígenas buscando ouvir suas demandas e contribuições, tentando adaptar 
nossos intercâmbios de saberes a espaços virtuais de aprendizado e diálogo 
interepistêmico. 

Neste período de distanciamento físico imposto pela pandemia, os debates 
aconteceram entre os meses de maio e dezembro, conduzidos pelo coordenador do 
projeto Reinaldo Duque, pela orientadora pedagógica Shirley Krenak e pela 
extensionista Abab Nino. Tais atividades contaram com a construção de um roteiro de 
conversa variável de acordo com a singularidade de cada contribuidor/a, buscando a 
melhor forma de interagir e propiciar um debate mais livre com as lideranças, 
procurando sempre deixá-las/os à vontade para expressar suas ideias com 
tranquilidade. Com duração de aproximadamente uma hora, as lives aconteciam com a 
presença de um/a convidado/a e um/a integrante da equipe do projeto para condução 
participativa do diálogo intercultural virtual. 

Por fim, este relato de experiência se baseou na análise das mídias gravadas 
que estão disponíveis nos perfis do @nago_ufjf e do @institutosdk no Instagram® via 
IGTV, e no canal do NAGÔ UFJF-GV no Youtube®. 

 

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÕES 
 

Antes da pandemia, nos anos de 2018 e 2019, foram realizados 4 cursos: 
História e Cultura Indígena, com mestres/as Krenak, Pataxó e Maxakali; História e 
Cultura Afrobrasileira, com mestres/as quilombolas, representantes do movimento 
negro e povos de terreiro; Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais; e História e 
Cultura dos Povos Originários do México, ministrado por um pesquisador mexicano do 
povo Maya. Para além dos muros da universidade, foram realizadas duas oficinas de 
Agroecologia e Saúde da Mulher, em Tarumirim e na comunidade quilombola de Águas 
Claras (Virgolândia); dois Encontros de Benzedeiras e Curandeiros, em Governador 
Valadares e Marliéria; e uma Roda de Terapias Tradicionais e Saberes da Terra em 
Caratinga. Neste período, as ações presenciais do projeto envolveram 241 pessoas, 
incluindo estudantes, professores, técnicos, indigenistas, extensionistas, profissionais 
da saúde, agricultores e representantes de povos e comunidades tradicionais (Duque- 
Brasil et al., 2018). 

Em 2020, o projeto realizou 18 lives contando com a participação de 15 
lideranças indígenas de 10 povos distintos (Krenak, Xakriabá, Guajajara, Xavante, 
Pataxó, Tupinambá, Guarani Mbya, Kaiowá, Kumaruara e Yawalapiti), de 7 estados 
diferentes (BA, MA, MG, MS, MT, PA, SP) das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e 
Sudeste do Brasil, além de uma artista militante da causa indígena e ambiental, e três 
educadores não indígenas que atuam com saberes e terapias tradicionais (Tabela 1). 

https://www.youtube.com/channel/UC-VjckvAPJ46aVr0wOC8sAw/videos
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Tabela 1 - Lista de lives realizadas em 2020 pelo projeto Pluriversidade do Watu. 
Convidado(a) Comunidade/Município/UF Data Tema/Título da live 

Douglas Krenak Terra Indígena Krenak, 
Resplendor/MG 

13/05/2020 άDǳŜǊǊŀ sem CƛƳέ 

Itamar Krenak 
e Djanira 
Krenak 

Terra Indígena Krenak, 
Resplendor/MG 

19/06/2020 ά/ǳƭǘǳǊŀ LƴŘƝƎŜƴŀ 
YǊŜƴŀƪέ 

Célia Xakriabá 
Mindã Nynthê 

Terra Indígena Xakriabá, São 
João das Missões/MG 

24/06/2020 άwŜǎƛǎǘşƴŎƛŀ 
Xakriabá em tempos 

de enfermidades: 
outras 

epistemologias de 
ŎǳǊŀέ 

Jéssica Aline 
Soares 

UFJF, Governador 
Valadares/MG 

29/06/2020 άtƭŀƴǘŀǎ ƳŜŘƛŎƛƴŀƛǎΣ 
etnobotânica e 
ŦƛǘƻǘŜǊŀǇƛŀέ 

Sônia Bone 
Guajajara 

Terra Indígena Arariboia, 
Amarante do Maranhão/MA 

02/07/2020 ά9ŎƻƭƻƎƛŀ tƻƭƝǘƛŎŀ Ŝ 
Movimento 
LƴŘƝƎŜƴŀέ 

Maria Gadú São Paulo/SP 06/07/2020 ά!ǊǘŜ Ŝ ŘŜƴǎƛŦƛŎŀœńƻ 
de Direitos 
IǳƳŀƴƻǎέ 

Hauley Valim Regência Augusta, Foz do Rio 
Doce, Linhares/ES 

16/07/2020 άbƻ ǉǳƛƴǘŀƭΥ tǊłǘƛŎŀǎ 
de Bem Viver na Foz 

do Rio 5ƻŎŜέ 

Wakrewa 
Krenak 

Terra Indígena Krenak, 
Resplendor/MG 

18/07/2020 ά! ǇǊƻǘŜœńƻ Řŀǎ 
crianças Krenak 

diante da 
aƛƴŜǊŀœńƻέ 

Raphael Jonas 
Cypriano 

Lumiar, Nova Friburgo/RJ 23/07/2020 άIƻƳŜƻǇŀǘƛŀ na 
!ƎǊƻŜŎƻƭƻƎƛŀέ 

Samantha 
Juruna (Tsitsina 

Xavante) 

Comunidade Namunkurá, Terra 
Indígena São Marcos, Barra do 

Garças/MT 

12/08/2020 άIƛǎǘƽǊƛŀ Ŝ 
diversidade cultural 
do povo ·ŀǾŀƴǘŜέ 

Karkaju Pataxó Aldeia Coroa Vermelha, Santa 
Cruz Cabrália/BA 

15/08/2020 ά/ǳƭǘǳǊŀΣ 
Espiritualidade e 

Resistência tŀǘŀȄƽέ 

Cacique Babau 
Tupinambá 

Aldeia Serra do Padeiro, 
Buerarema-Ilhéus/BA 

20/08/2020 άbƻǎǎŀ maior arma 
é ƻ ǎƻǊǊƛǎƻΦέ 

Sônia Barbosa 
Ara Mirim 

Guarani Mbya 

Terra Indígena Jaraguá, São 
Paulo/SP 

24/08/2020 άaǳƭƘŜǊŜǎ LƴŘƝƎŜƴŀǎ 
ŜƳ aƻǾƛƳŜƴǘƻέ 

Valdelice Veron 
Kaiowá 

Terra Indígena Taquara, 
Juti/MS 

28/08/2020 Resistência ς Povo 
Kaiowá e Guarani ς 
tŀƴŘŜƳƛŀέ 

Luana Aldeia Solimões, Baixo Tapajós, 02/09/2020 άh sagrado e a 
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Kumaruara Santarém/PA  defesa do Rio 
¢ŀǇŀƧƽǎέ 

Watatakalu 
Yawalapiti 

Parque Indígena do Xingu/MT 04/09/2020 άIƛǎǘƽǊƛŀ Ŝ 
Diversidade no 

cultural no ·ƛƴƎǳέ 

Geovani Krenak Terra Indígena Krenak, 
Resplendor/MG 

14/09/2020 ά!œńƻ LƴŘƝƎŜƴŀ para 
o Bem /ƻƳǳƳέ 

Shirley Krenak Terra Indígena Krenak, 
Resplendor/MG 

18/12/2020 ά!ŎƻƭƘŜǊ Ŝ {ŜƳŜŀǊέ 

Fonte: Equipe do projeto. 
 

Por se tratar de um projeto de extensão, a aprendizagem participativa, a 
comunicação e a troca de experiências entre os partícipes foram atravessados pela 
conjuntura pandêmica que impediu um diálogo mais próximo, o que é característico 
do projeto. Ainda, a deficiência que envolve a amplitude e alcance da internet de 
qualidade e equânime, é também um obstáculo para as/os extensionistas visto que um 
dos pilares da extensão é justamente vivenciar diferentes realidades presencialmente 
para verdadeiros intercâmbios culturais e trocas de saberes, vislumbrando eliminar 
barreiras que foram historicamente construídas muitas das vezes pela segregação 
social e racial no Brasil (Carvalho, 2004; Carvalho e Florez, 2014). 

Apesar de tais dificuldades, o diálogo com os diversos participantes 
proporcionou inúmeras reflexões e ricos aprendizados sobre os povos indígenas de 
nosso país, abordando diversas manifestações culturais, cosmologias, estratégias de 
enfrentamento da pandemia, consequências das negligências estatais, a urgência de 
rever nossa relação com a natureza, a importância dos processos de cura ancestral e 
promoção de saúde a partir dos conhecimentos tradicionais e até mesmo o papel da 
arte na densificação de direitos humanos, entre outros temas de grande relevância. 

Através dessa desconstrução e reconstrução dos nossos olhares e nossa práxis, 
há uma mudança de paradigma que rompe com o pensamento eurocêntrico e com sua 
lógica expropriadora. Como? Aprendendo o Bem Viver com os povos originários a 
partir de outra racionalidade que é por essência contraditória a lógica ditada pelo 
sistema: 

 
O Bem-Viver implica em mudanças profundas nas concepções de 
desenvolvimento, que vão além de meras correções ou ajustes. Não 
é suficiente ōǳǎŎŀǊ άŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƻǎέΣ uma vez que 
estes se mantêm dentro da mesma lógica para compreender o 
progresso, o uso da Natureza e as relações entre os seres humanos. 
O alternativo sem dúvida tem sua importância, mas são necessárias 
ƳǳŘŀƴœŀǎ Ƴŀƛǎ ǇǊƻŦǳƴŘŀǎΦ 9Ƴ ǾŜȊ ŘŜ ƛƴǎƛǎǘƛǊ ŜƳ άŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻǎ 
ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƻǎέ ǎŜ ŘŜǾŜǊƛŀ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊ άŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀǎ ŀƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻέ 
(seguindo as palavras do antropólogo colombiano Arturo Escobar). O 
Bem-Viver é hoje a mais importante corrente de reflexão que surgiu 
na América Latina nos últimos ŀƴƻǎέ (Gudynas, 2012, p. 3). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Podemos concluir que apesar das intempéries e limitações dos canais virtuais, 
tivemos a oportunidade de conversar com lideranças indígenas de grande expressão 
no movimento indígena de diversas regiões do Brasil. Alguns desses diálogos talvez 
não seriam viáveis presencialmente diante da ausência de recursos para apoio logístico 
e transporte dos(as) convidados(as). Por outro lado, a proposta de decolonização do 
pensamento acadêmico por meio de espaços virtuais fica um pouco comprometida, 
uma vez que tal desconstrução exige a subversão dos espaços acadêmicos presenciais. 
Conforme prevê a concepção de extensão participativa, o ver, o sentir, o experimentar 
e a criação de espaços de trocas de saberes dentro da dinâmica espacial acadêmica por 
si só significam inovações transdisciplinares e interepistêmicas na universidade. 

Finalmente, esperamos que a pandemia seja logo controlada para que 
possamos retomar nossa proposta metodológica original sem deixar de seguir 
explorando as ferramentas digitais que aprendemos a utilizar neste período e quiçá 
avançar na consolidação de um programa de formação intercultural em saberes 
tradicionais na UFJF como estratégia para inclusão de mestres e mestras dos povos 
originários com o devido reconhecimento institucional que merecem. 
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Novas abordagens: projeto de extensão ά{ƻǊǊƛǎƻ Canal 
5ƛƎƛǘŀƭέ 

1 INTRODUÇÃO 
 

O uso da internet foi um dos grandes avanços tecnológicos da humanidade. 
Através dela o alcance a todos os públicos e a rápida popularização demonstraram que 
não demoraria muito para que se tornasse um meio de comunicação em massa. Desse 
modo, os diversos recursos tecnológicos são popularizados de forma cada vez mais 
intensa (Pechansky, 2016). 

Esse meio de comunicação vem se tornando essencial para a população, seja 
como meio para se relacionar uns com os outros ou como forma de acesso à 
informação e aprendizagem. Mas deve-se atentar para a veracidade e confiabilidade 
das informações divulgadas. Além disso, usá-la a nosso favor para criar uma rede de 
informações é indispensável. Para se passar conhecimento, é necessário inovação e 
criatividade, a fim de manter os ouvintes interessados e atentos e a produção de 
vídeos é uma forma acessível para elaboração de conteúdo informativo (Pereira e 
Silva, 2013; Silveira e Cogo, 2017). 

A ferramenta multicultural YouTube está presente em muitos âmbitos e é a 
rede, em que mais se encontra a produção de vídeos. Ela se insere no entretenimento 
e também na geração de conteúdos relacionados à aprendizagem (Almeida et al., 
2015). 

A extensão universitária funciona como uma ponte entre a comunidade e a 
universidade, em que são geradas soluções para suas demandas e há uma troca de 
conhecimentos que podem influenciar na formação dos estudantes. Na extensão é 
possível praticar ações, as quais muitas vezes não seriam vistas fora da teoria 
(Scheidemantel, Klein e Teixeira, 2004). 

A área odontológica está em constante mudança e as atualizações são 
constantes. Para isso, os profissionais e estudantes precisam sempre estar atentos aos 
novos conhecimentos, necessitando de um meio de divulgação de informações com 
embasamento científico. Esse projeto de extensão tem como objetivo discutir e 
propagar o conhecimento, levando informações atualizadas com embasamento 
científico sobre vários temas relacionados à reabilitação oral e estética, para 
acadêmicos e profissionais da odontologia e a população em geral, abrangendo todas 
as pessoas com acesso a internet. Esse conhecimento é transmitido por convidados 
com domínio do tema a ser abordado. 

 

2 METODOLOGIA 
 

O projeto de extensão Sorriso ς Canal Digital da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, campus Governador Valadares ς UFJF/GV é desenvolvido em parceria com a Liga 
Acadêmica de Reabilitação Oral e Estética da mesma universidade e atualmente conta 
com uma equipe composta por três acadêmicos e um docente do curso de 
odontologia. 

A principal atividade do projeto consiste na confecção e postagem de vídeos 
com entrevistas, discussões de artigos e aulas de profissionais cirurgiões-dentistas com 
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especialidades em diversas áreas, para todo e qualquer público, sem restrição de 
idade, classe socioeconômica, cultural ou política, seguindo o enfoque da Reabilitação 
Oral e Estética. As postagens do conteúdo são realizadas em um canal, na plataforma 
de vídeos YouTube e também no Instagram, com periodicidade mensal. Os vídeos 
abordam diferentes temas e apresentam duração aproximada de 15 minutos. 

Até o início da pandemia de COVID-19, os vídeos eram gravados com uma 
câmera digital (Canon T6i Rebel) em uma sala da UFJF/GV, utilizando também 4 
smartphones (2 como captadores de áudio e 2 como câmeras laterais), padronizando 
qualidade de imagem, som e iluminação. Eram também utilizados dois microfones de 
lapela, um para o entrevistador e um para o convidado. Foram gravados 7 vídeos nesse 
modelo, abordando temas como: Sorriso Gengival, Laminados Cerâmicos, Clareamento 
Dental, Lesões cervicais não cariosas, Prótese Overdenture, Laserterapia na 
odontologia e Prótese Bucomaxilofacial. 

Atualmente, com as medidas de distanciamento social, um novo modelo de 
vídeo foi desenvolvido para dar continuidade às produções do projeto. Buscando 
manter o mesmo padrão de qualidade, os ligantes inspiraram-se em outros canais do 
Youtube para desenvolver o Papo com Ciência. Trata-se de uma vertente do projeto, 
em que se realiza a seleção de um trabalho de relevância científica na literatura e os 
autores são convidados a participar do projeto. O convidado grava um vídeo sobre o 
artigo selecionado, fazendo considerações sobre suas experiências adquiridas e 
vivenciadas no desenvolvimento do trabalho. Para esse modelo os extensionistas 
buscam temas relevantes em periódicos como Pubmed, Scielo, Scopus etc. Após isso, 
abre uma enquete no Instagram da Laroe, para que o público interaja e decida o tema, 
o qual querem, trabalhado pelo projeto. Em seguida, os participantes observam o 
tema mais votado e entram em contato com autores referência da área. Após o aceite 
do convite, os alunos de extensão enviam um vídeo tutorial explicando como o vídeo 
deverá ser gravado. Os vídeos são editados com o programa Adobe Premiere Pro CC 
2015. Nessas plataformas digitais, os vídeos são salvos e ficam à disposição para 
serem assistidos a qualquer momento. 

 

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÕES 
 

O canal sorriso digital permite o aprimoramento dos conhecimentos em 
odontologia, seja pelos acadêmicos e profissionais da odontologia ou pela comunidade 
em geral, a qual tem interesse pelo assunto. A internet é um meio facilitador da 
propagação do conhecimento, pois possibilita a criação de conteúdo, favorecendo a 
aprendizagem em qualquer lugar (Chaves et al., 2018; Estácio et al., 2020). O método 
de ensino por meio de plataformas digitais demonstra ter benefícios ao aprendizado 
de forma complementar (Torres et al., 2014), principalmente nesse período de 
pandemia, essa atuação de ensino de forma virtual tornou-se mais forte (Xavier et al., 
2020). 

A extensão universitária representa o elo da pesquisa e do ensino adquirido 
pelos discentes, propagado pelos docentes; levando informações à sociedade, sendo 
um processo contínuo de aprendizagem (Pinto et al., 2020). 

Embora o principal produto do projeto fosse oferecido de maneira online, logo, 
não afetado pela pandemia, o processo de produção e gravação foi duramente afetado 
pelas medidas de distanciamento social, visto que durante as gravações era necessária 

https://www.youtube.com/channel/UCztQJvT46kYl3fQHyH3vHOA?reload=9
https://www.instagram.com/laroeufjfgv/
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toda a equipe extensionista, o orientador do projeto e o entrevistado. Além disso, o 
espaço que era usado para a produção do conteúdo era uma sala de uma das clínicas 
da universidade, no entanto, após a suspensão do calendário, não se teve mais acesso 
ao ambiente. 

Com as limitações impostas pela pandemia, o projeto precisou de algumas 
mudanças para que não deixasse de ofertar seu conteúdo para o público. Pensando 
em como tornar viável a produção de vídeos, bem como dar acessibilidade aos 
interessados, para que pudessem acompanhar o produto a qualquer momento do dia, 
os extensionistas reuniram-se com a finalidade de encontrar a melhor solução. Foi 
decidido que os integrantes iriam buscar ideias e modelos de vídeo em outros meios 
como: canais no YouTube, Instagram, Telegram, Whatsapp etc. Após um período de 
busca, foi encontrado um modelo de vídeo, em que um convidado faria a discussão de 
algum artigo. Aprofundando ainda mais na ideia, foi desenvolvido um modelo, em que 
o convidado iria discutir um artigo de sua autoria para contar a relevância do estudo 
assim como suas experiências durante a produção e as expectativas para estudos 
futuros. Após a conclusão do modelo, a nova vertente do projeto recebeu o nome de 
Papo com Ciência. 

Para a produção do primeiro vídeo do Papo com Ciência, os extensionistas 
convidaram um professor da mesma instituição para a gravação do vídeo piloto. Após 
o aceite do professor, os alunos confeccionaram um manual, para que o 
professor/autor sentisse-se mais familiarizado com o projeto, além de dar dicas para 
iluminação, posição da câmera e duração do vídeo, visto que agora o vídeo era 
gravado pelo entrevistado e editado pelos extensionistas. 

Dentre algumas das dificuldades encontradas é possível citar a qualidade 
inferior de imagem dos vídeos, visto que pré-pandemia os vídeos eram gravados com 
câmera semiprofissional e agora estão sendo gravados, em sua maioria, com a câmera 
frontal do celular do convidado. Além disso, é visível que alguns convidados não 
possuem familiaridade com as câmeras, apresentando algumas dificuldades durante o 
processo de gravação. Fato esse, que seria facilmente contornado caso a gravação 
ocorresse de forma tradicional pelos extensionistas. 

Em relação aos pontos positivos, pode se destacar o aprofundamento do 
conhecimento dos extensionistas em relação a produção de vídeos e mídias digitais, 
fato de extrema importância em um cenário em que o marketing digital em 
odontologia cresce exponencialmente. Além disso, pode-se destacar o encurtamento 
de relações dos alunos com profissionais de outras regiões do Brasil, ampliando assim 
sua gama de conhecimento (Pinto et al., 2020). 

Um projeto de extensão em forma remota, permite amplo acesso de conteúdo 
ao público, sendo uma modalidade de educação muito democrática. O conteúdo pode 
ser assistido de qualquer local, no horário escolhido pelo ouvinte e sem necessidade 
de investir recursos financeiros ou deslocamento, caracterizando, um material 
bastante didático, gratuito e de qualidade (Pinto et al., 2020; Feitosa et al., 2020). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se concluir que mesmo em situações adversas, em meio à pandemia da 
COVID-19, o projeto Sorriso ς Canal Digital conseguiu se adaptar, utilizando as 
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ferramentas tecnológicas para levar o conhecimento aos acadêmicos e profissionais da 
odontologia e a população em geral. 
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O Brasil tem fome: leituras freireanas na EJA para 
construção de outros currículos 

1 INTRODUÇÃO 
 

Diante de altos índice de evasão escolar, distorção idade série, reprovação e a 
escandalosa proporção de 52,6% (IBGE, 2018) da população, que não tem a formação 
escolar básica integral, fica evidente a importância da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), como uma política afirmativa de direito a ser defendida e protagonizada por 
diferentes instâncias sociais, incluindo as universidades públicas. Cabe aos espaços de 
formação assumir o compromisso de qualificar as ações dos profissionais de educação, 
os quais irão atuar na modalidade a partir de vivências formativas centradas nas suas 
especificidades sociais, pedagógicas e políticas. Uma tarefa ainda mais urgente se 
considerarmos a lacuna formativa das educadoras e educadores, que atuam na EJA 
(Soares, 2008; Ventura, 2013). Especificamente sobre questões próprias da 
modalidade, têm-se suas políticas, seus currículos, seus sujeitos de direito, seu 
histórico, entre outros. É nessa direção que se orienta o projeto de extensão O Brasil 
tem fome: leituras freireanas na EJA para construção de outros currículos, praticado a 
partir da parceria firmada entre o Grupo de Pesquisa, Práticas e Estudos da Educação 
de Jovens e Adultos (GRUPPEEJA/FACED-UFJF) com a Secretaria de Educação do 
município de JF. 

A intenção foi oferecer um curso de formação continuada para os profissionais, 
os quais atuassem no quadro permanente e temporário das escolas subsidiárias da 
modalidade, na cidade de Juiz de Fora. Na interface entre a área da Educação de 
Jovens e Adultos, o campo do currículo e as contribuições da importante obra de Paulo 
Freire buscou-se produzir experiências formativas voltadas para o entendimento do 
currículo como um constructo social, o qual se realiza a partir da ação autoral e criativa 
dos educadores em franco diálogo com as condições existências dos educandos da EJA. 
Nesse movimento, buscou-se o apoio nas obras de Paulo Freire (1989; 1992; 2005; 
2007 e 2009), Gimeno Sacristán (2000), Miguel Arroyo (2013; 2017), Ivor Goodson 
(1995; 1997), entre outros. 

Formulado para acontecer de forma presencial no Centro de Formação dos 
Professores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em 2020, o projeto precisou ser 
totalmente reelaborado, por conta do isolamento social, instituído diante da pandemia 
do COVID-19. Destarte, o presente texto tem como intenção: (i) descrever as ações 
desenvolvidas nesse novo contexto de atuação; (ii) assinalar os desafios e as 
possibilidades de trabalho conquistadas e (iii) destacar as produções realizadas em um 
cenário tão difícil com incertezas, angústias, sobrecarga e contestação do trabalho 
docente. 

 

2 ITINERÁRIOS POSSÍVEIS: O DESAFIO DA FORMAÇÃO DIANTE DE 
FORMAS REMOTAS DE INTERAÇÃO 

 

Com a proposta de trabalho do projeto, totalmente balizada pelo pensamento 

freireano, supunha construir o planejamento detalhado dos encontros presenciais a 

partir do diálogo com os sujeitos concretos envolvidos na experiência educativa. O 
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primeiro grande desafio, por conseguinte, foi adequar a proposta pedagógica do curso 

à realidade da interação remota, que configura limites para a construção de interações 

dialógicas pautadas na troca de experiências, realização de tarefas coletivas, análise e 

produção de recursos educativos, entre outros. 

Assim, os diversos encontros previstos para acontecer presencialmente em 

ǘƻǊƴƻ Řŀ ǘŜƳłǘƛŎŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀ άŦƻƳŜΥ ƭŜƛǘǳǊŀǎ ŦǊŜƛǊŜŀƴŀǎέΣ ŦƻǊŀƳ ǊŜŎƻƴŦƛƎǳǊŀŘƻǎ ƴŀ 

forma de duas lives, realizadas no contexto do projeto de formação, denominadas 

Cadinho de Prosa. Elas foram formuladas pela Secretaria de Educação da Prefeitura de 

Juiz de Fora (SE-PJF). Para tal, optamos em não assumir a temática significativa 

proposta inicialmente e desenvolver um debate mais teórico permeado pela partilha 

de recursos diversificados, via chat, e a construção de um drive com conteúdo focado 

na obra e vida de Paulo Freire, políticas educacionais e curriculares sobre a EJA e o 

tema currículo. As lives, intituladas Leituras Freireanas na EJA: sujeitos e currículos e 

Leituras Freireanas na EJA: currículos para o ser mais, aconteceram, respectivamente, 

em 24 de setembro e 13 de novembro de 2020. 

Todo o processo de construção dos roteiros de discussão das lives deu-se de 

forma coletivamente pela equipe do GRUPPEEJA a partir da leitura e estudo remoto de 

Pedagogia do Oprimido (2005) e Educação como Prática de Liberdade (2009). Com 

base na leitura dos referidos livros, nas experiências profissionais acumuladas por 

integrantes do nosso coletivo - professoras, coordenadoras pedagógicas, técnicas da 

SE-PJF, alunas do Programa de Pós-graduação em Educação da UFJF e bolsistas de 

extensão e de iniciação científica ς e nas pesquisas protagonizadas pelo grupo optou-se 

em centralizar a argumentação da primeira live em torno da provocativa de quem são 

os educandos da EJA. 

Referenciada por Paulo Freire (1992; 2005), a audiência foi convidada a 

reconhecer os educandos da modalidade a partir da categoria oprimido e por essa 

lente teórica refletir sobre seus percursos escolares, sua autodesvalia e suas lutas em 

defesa da vida digna. A intenção foi problematizar e desconstruir mitos e preconceitos, 

que cercam os(as) educandos(as) da EJA. Dessa forma, construir visões positivas acerca 

desses sujeitos sociais, destacando suas lutas pelo direito à educação e à vida digna e 

reconhecer seus pertencimentos sociais, culturais, políticos, raciais, territoriais e 

etários, de forma a afirmar as especificidades da EJA e o direito à educação de 

todos(as). 

Ao provocar inflexões em visões, as quais tendem a qualificar os educandos da 
EJA apenas a partir da ausência ou da negatividade, o desafio foi nos preparar para a 
difícil tarefa de reconhecer o eu opressor que hospedo, assinalado por Paulo Freire em 
Pedagogia do Oprimido (2005). Por conseguinte, conscientizar-se acerca dos diversos 
mecanismos objetivos e subjetivos, que contribuem com o fim de fazerem a escola e a 
docência da EJA reproduzir os métodos de opressão e exclusão, os quais impelem seus 
educandos para fora da escola. Desse modo, refletir em que medida os currículos 
praticados na EJA afirmam e/ou enfrentam os processos de exploração e dominação 
dos educandos. Certamente, essa é a condição precípua para a práxis docente 
envolvida com o desenvolvimento de currículos escolares sintonizados com suas 
experiências de vida forjadas nos processos de roubo da dignidade humana. 

https://www.youtube.com/watch?v=QWyGfcja3jk%20
https://www.youtube.com/watch?v=0xFVvO6T95Q


59 

 
 
A extensão que fizemos, a extensão que faremos - v. 5 

 

Para aprofundar o debate e socializar o trabalho desenvolvido pelo GRUPPEEJA 
e pelo Fórum EJA, foram socializados no chat durante a live: (1) nossa página no 
Facebook; (2) a página do Fórum Mineiro de EJA nessa mesma rede social; (3) a página 
do Portal Fórum EJA; (4) o documentário Fora de Série, protagonizado por alunos da 
EJA e de um projeto de correção de fluxo na cidade do Rio de Janeiro; e (5) o endereço 
eletrônico que hospeda diversas obras digitalizadas de Paulo Freire. Na fala da live 
também foram mobilizados recursos de imagens (como os registros fotográficos do 
programa Imagens do Povo, criado pelo Observatório de Favelas, com poesias de 
educandas da EJA da cidade, trechos do livro Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, 
trechos de depoimentos de educadoras da EJA coletadas no contexto da pesquisa O 
ensino de Ciências e Biologia na EJA: leituras curriculares, que contou com o 
financiamento da FAPEMIG, entre outros. 

A partir dessas considerações, o segundo momento de interação remota 
objetivou afirmar o currículo como uma construção autoral, na qual os profissionais da 
educação são importantes protagonistas. A construção do currículo para o ser mais 
(Freire, 2005), portanto, implica em trazer para o seu território, contestado e 
disputado, os sujeitos da EJA: educandos e educadores. Nesse sentido, problematizar 
arquiteturas curriculares rígidas e prescritas na expectativa de contribuir com a 
produção de currículos originais, os quais atendam os sujeitos da EJA diante do 
propósito de ampliar suas leituras de si e do mundo é de suma importância. Logo, o 
currículo ideal, mínimo, básico foi caracterizado como mitos, que os profissionais da 
EJA precisam interpelar diante do questionamento crítico do por quê esse saber e não 
outro. No decurso da fala, foram socializados os seguintes recursos: (i) dois 
questionários produzidos em parceria com o Fórum Mineiro de EJA, objetivando 
compreender a realidade dos educadores e educandos da EJA, na rede de ensino do 
estado de Minas Gerais, durante a pandemia de COVID-19; (ii) vídeos do comunicador 
popular denominado Chavoso da USP, centrado na discussão do célebre disco 
Sobrevivendo no Inferno, do grupo de RAP, Racionais MC; (iii) as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos; (iv) uma série de notícias divulgadas 
pelo IBGE, que assinalam as taxas de desemprego, em especial no grupo dos jovens, os 
quais estão fora da escola, os índices de pobreza e de obesidade da população 
brasileira e (v) o drive do GRUPPEEJA, que reúne recursos diversificados em torno das 
temáticas EJA, Currículo e Paulo Freire. 

No contexto do projeto também foi elaborado, no programa Canva, o recurso 
pedagógico άvǳŜƳ são os/as educandos/as da 9W!ΚέΦ Esse material foi elaborado 
coletivamente pela equipe de bolsistas, professoras, coordenadoras, alunas de pós- 
graduação, as quais integram o grupo. Seu propósito é provocar leituras sobre os 
educandos da EJA a partir de seus pertencimentos identitários, com foco específico na 
questão das juventudes, já que o processo de juvenilização da EJA é um fenômeno, o 
qual cada vez mais atinge a modalidade e institui enormes desafios para o processo de 
fabricação curricular. O material foi disponibilizado durante as lives. A intenção é 
cadastrá-lo na biblioteca da universidade, constituindo-o como material para o 
trabalho, em especial, de coordenadoras pedagógicas que atuam na EJA. 

Além das ações de formação, readaptadas no contexto da pandemia, a bolsista 
de extensão está envolvida no trabalho de construção do site institucional do 
GRUPPEEJA, que será hospedado na página da UFJF. Isso envolve também revisar 
produções pretéritas do coletivo, empregadas na primeira edição do curso de 

https://www.facebook.com/gruppeeja
https://www.facebook.com/gruppeeja
https://www.facebook.com/fomejabrasil
http://www.forumeja.org.br/
http://www.forumeja.org.br/
https://www.filmeforadeserie.com/
https://www.filmeforadeserie.com/
https://cpers.com.br/paulo-freire-17-livros-para-baixar-em-pdf/
https://cpers.com.br/paulo-freire-17-livros-para-baixar-em-pdf/
http://www.imagensdopovo.org.br/
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb011_00.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb011_00.pdf


60 

 
 
A extensão que fizemos, a extensão que faremos - v. 5 

 

formação, oferecido em parceria com a SE-PJF, ou em outros contextos formativos, 
como oficinas, minicursos que o GRUPPEEJA realizou. 

 

3 ÚLTIMAS PALAVRAS 
 

Certamente houve muitos limites em praticar a pedagogia freireana no 
contexto das interações remotas estabelecidas na forma como as atividades 
desenrolaram-se. Não podemos deixar de reconhecer que nenhuma atividade remota, 
por mais original e criativa, substitui a potência pedagógica do encontro presencial dos 
corpos, ideias, emoções e utopias. A situação incerta, tensa e sobrecarregada de 
tarefas, as quais os profissionais da educação enfrentaram durante a pandemia 
também foi fator determinante para o formato, o qual o trabalho acabou por se 
realizar. Todas as atividades de formação desenvolvidas no Centro de Formação foram 
remodeladas para serem oferecidas no âmbito do Cadinho de Prosa. A ideia original 
era que a sequência formativa dos encontros fosse formulada no diálogo com os 
envolvidos. Todavia, se por um lado houve prejuízos nesse sentido, por outro um 
número muito maior de interessados na EJA foi alcançado. Até o momento as lives já 
obtiveram 4.492 visualizações. Nossas produções circulam em circuitos mais amplos e 
podem ser utilizadas em outros contextos de formação e atuação profissional. 

Assim, insistimos nas nossas utopias do direito à educação efetivamente para 
todas e todos e a construção do mundo justo, mesmo em um cenário, em que 
testemunhamos perplexas e indignadas o desmonte do Estado brasileiro, a ausência 
de políticas públicas de proteção à vida e o aprofundamento das desigualdades sociais, 
que estruturam o mundo capitalista. Como de costume são os sujeitos da EJA ς os 
pobre, negros, periféricos, trabalhadores ς que vivenciam de forma mais trágica as 
consequências do que vivemos no tempo presente. Suas lutas por trabalho, educação, 
saúde, dignidade, existência serão ainda mais duras. A responsabilidade da 
universidade pública redobra-se diante desse tempo de barbárie e crime. 
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άh Ŝƴǎƛƴƻ Řŀǎ !ǊǘŜǎ aŀǊŎƛŀƛǎ ŎƻƳƻ ŎƻƴǘǊƛōǳƛœńƻ ǇŀǊŀ ŀ 
formação ƘǳƳŀƴŀέΥ limites e possibilidades em tempos 

de pandemia 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente relato de experiência tem por objetivo apresentar os limites e 
possibilidades das ações realizadas no projeto O ensino das Artes Marciais como 
contribuição para a formação Humana durante o período de atividades remotas. 
Destacamos o processo de reorganização das atividades e dos objetivos de modo a dar 
continuidade às ações do projeto no contexto de pandemia e suspensão das atividades 
presenciais. 

Ao iniciar o ano de 2020, fomos todos pegos de surpresa por uma pandemia 
provocada pelo novo coronavírus, COVID-19, algo que não imaginávamos passar. Com 
intuito de sanar as demandas do projeto e ao mesmo tempo diante desse novo cenário 
foi organizado pela coordenação um plano de trabalho com o intuito de possibilitar 
meios e possibilidade de continuidade a partir de encontros por meio virtual, para a 
realização de leituras, encontros, debates, visualização de vídeos, palestras, filmes e 
lives (encontros ao vivo de outros segmentos acadêmicos do Brasil), receber 
convidados; tudo em direção ao saber científico pertencente à disciplina de Educação 
Física e a Cultura Corporal. 

Embarcamos em uma nova fase do projeto, a possibilidade da ampliação da 
formação interna do grupo e qualificação das práticas, que futuramente iriam se 
materializar nas intervenções junto à comunidade escolar. Nesse sentido, o projeto 
redefiniu demandas e atividades a serem desenvolvidas. 

 

2 CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 

Assim como no formato presencial, as atividades durante o período remoto 
envolveram todos os projetos orientados pela equipe de coordenadores. Nesse 
sentido, a dinâmica de planejamento, orientação e desenvolvimento das atividades 
deram-se em diálogo com dois outros projetos, os quais tematizam o conteúdo 
Esporte: Perspectiva Metodológica do Esporte na Escola e Competição esportiva: 
espaço voltado para o desenvolvimento sociocultural de jovens e adolescentes. Essa 
dinâmica nos permitiu momentos de trocas e partilhar de experiências, saberes e 
práticas pedagógicas, desenvolvidas a partir de outro conteúdo da Cultural Corporal, o 
Esporte. 

Como mencionado, as atividades do projeto ao longo desse período remoto 
emergencial foram organizadas a partir de estratégias, que permitiram o estudo e 
aprofundamento de questões teórico-metodológicas. De tal forma, foi possível a 
realização de: i) leituras de textos (capítulos de livros e artigos), ii) encontros por meio 
de videoconferência, iii) debates sobre filmes e curtas metragens, iv) debates entre 
nós do grupo de Juiz de Fora, bem como nos deu a oportunidade de convidar 
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professores de fora da nossa universidade para palestras, formações e rodas de 
conversa. 

Tais encontros foram de grande importância, visto que pudemos, nós bolsistas, 
adentrar ainda mais sobre diferentes temáticas; educação, escola, ensino 
aprendizagem, conteúdos curriculares, práticas metodológicas e formação humana. 

 

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÕES 
 

O início dos encontros deu-se com a leitura do livro O que é Educação Física? 
(Marinho, 2010), texto fundamental para compreender a essência, origem e 
possibilidades da disciplina Educação Física na sociedade e na escola. Essa leitura foi 
essencial para entendermos que concepção de Educação Física iríamos nos debruçar e 
nos aprofundar. Ao longo das semanas realizamos encontros para leituras de materiais 
e rodas de conversas com docentes convidados. 

Tivemos a oportunidade de receber professores e professoras de diferentes 
regiões e universidade, como por exemplo, a Prof.ª Joselene Ferreira Mota, 
pertencente a Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Esporte e Lazer ς 
LEPEL/PARÁ e da Universidade Federal do Pará ς UFPA/PARÁ, que discorreu sobre a 
metodologia Crítico-Superadora e a Cultura Corporal (Coletivo de Autores, 1992) para 
o ensino da disciplina Educação Física na escola. A professora abordou conceitos 
centrais, o trato pedagógico com a Cultura Corporal e os limites e possibilidades de um 
ensino histórico-crítico, propositivo e transformador da Educação Física na escola. Essa 
foi uma das temáticas centrais para o ensino da disciplina educação física no ambiente 
escolar 

Tivemos duas palestras com temáticas pertinentes e que se complementaram 
em seus conteúdos. A primeira com o Professor Dr. Carlos Thiengo e o Professor Esp. 
!ŘǊƛŀƴƻ CǊŀƴœŀ ǎƻōǊŜ ƻ ǘŜƳŀ άtǊłǘƛŎŀǎ tŜŘŀƎƽƎƛŎŀǎ Řƻ 9ƴǎƛƴƻ Řƻ CǳǘŜōƻƭ Ŝ CǳǘǎŀƭΥ 
ƭƛƳƛǘŜǎ Ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭƛŘŀŘŜǎέΦ 9 ŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ŎƻƳ ŀ tǊƻŦŜǎǎƻǊŀ 5ǊΦȎ Wǳƭƛŀ aŀƭŀƴŎƘŜƴ ŎƻƳ 
ƳŜŘƛŀœńƻ Řƻ tǊƻŦŜǎǎƻǊ aŜΦ !ƴŘǊŞ [ǳƛǎ CŜǊǊŜƛǊŀ aƛǊŀƴŘŀΣ ŎƻƳ ƻ ǘŜƳŀ ά/ƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ Ŝ 
Currículo na Perspectiva da Pedagogia Histórico-/ǊƝǘƛŎŀέΦ 

A respeito do tema άhǊƎŀƴƛȊŀœńƻ do Trabalho Pedagógico com a Cultura 
/ƻǊǇƻǊŀƭέΣ ǊŜŎŜōŜƳƻǎ ŀ tǊƻŦŜǎǎƻǊŀ aŜΦ /ŀǊƻƭƛƴŜ !ǊƴŀƭŘƻ hǊǘƛȊΣ Řŀ wŜŘŜ 9ǎǘŀŘǳŀƭ Řƻ 
Mato Grosso. A professora correlacionou as contribuições dessa área de estudo para a 
disciplina de Educação Física, adentro ainda mais ao conceito de cultura, sobre a 
diferença entre a Cultura Corporal de Movimento, sendo essa outra temática de 
estudos e pesquisas, aprofundando ainda mais o conceito que tenho, enquanto 
discente, a respeito do curso de Licenciatura, nessa disciplina. Essa prática, mais uma 
vez, mostra-se correlacionada aos outros estudos realizados, de maneira que torna o 
campo de pesquisa, estudo e extensão abrangentes. 

Em outro momento, recebemos os professores Me. Thiago Barreto e Me. 
Thunay Brotel do CAP João XXIII/UFJF, que colocaram em pauta temas sobre a 
fragmentação curricular, regulamentação da formação e o caso da formação em 
Educação Física na Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) de Juiz de Fora. 
Nesse debate foram colocadas preocupações acerca do mundo do trabalho, trabalho 
docente, adiantando nosso pensar quando em um futuro próximo ao assumir 
preocupações do mundo docente. 
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Por último, recebemos os professores Ângela Ferreira e André Malina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro ς UFRJ, que abordaram temas sobre a 
importância da consciência de classe, do planejamento pedagógico e da organização 
do trabalho docente. Os professores propuseram a elaboração de um planejamento de 
plano de aula para o Ensino Fundamental, com a premissa de escolha do ano cursado, 
dentro da disciplina de Educação Física. Essa proposta levou a nós bolsistas a interagir, 
debater e planejar, em conjunto, os temas inerentes à matéria proposta pela 
professora ao aluno. 

Acerca das leituras separadas ao longo desse período de distanciamento estão 
os textos de Vitor Marinho (2010), άh 9ǎǇƻǊǘŜ tƻŘŜ ¢ǳŘƻέ e άh vǳŜ Ş Educação 
CƝǎƛŎŀΚέΣ ŀƭŞƳ ŘŜ άh ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŘŜ Ŝƴǎƛƴƻ ƴŀ ŜǎŎƻƭŀέΣ ŘŜ [ƛōŃƴŜƻ όнлмоύΣ άwŜƛƴǾŜƴǘŀƴŘƻ 
o esporte: possibilidades da prática ǇŜŘŀƎƽƎƛŎŀέΣ de Sávio Assis de Oliveira (2001). 
Para além disso, ƘƻǳǾŜ ŀ ƭŜƛǘǳǊŀ ŘŜ ǇƻŜƳŀǎ ŎƻƳ Ŧƛƴǎ ǎƻŎƛƻƭƽƎƛŎƻǎΣ ŎƻƳƻ άh hǇŜǊłǊƛƻ 
em /ƻƴǎǘǊǳœńƻέΣ de Vinícius de Moraes e άh Analfabeto Político, de Bertold Brecht. 

No significado intrínseco das leituras, percebemos uma dimensão teórica 
aprimorada, contida nos autores consagrados da literatura acadêmica, a exemplo de 
Taffarel (2016), na obra Pedagogia Histórico-Crítica e Metodologia de Ensino Crítico- 
Superadora da Educação Física: Nexos e Determinações. Nos poemas, tivemos o 
contato com maneiras de expressar o cunho social atento às áreas de maior demanda 
sócio-política, podendo expandir nosso olhar e percepção sobre nosso mundo, porém 
o qual não está diretamente relacionado aos interesses imediatos do Estado. Dentro 
do contexto de realidades possíveis, foi proposto o filme O garoto selvagem do diretor 
francês François Truffaut (1970), no qual se relata a distinção de um ser criado longe 
da civilização. Refletimos sobre o papel da formação humana, da intervenção humana 
para socializar o patrimônio cultural, que sociedade já produziu. Também assistimos o 
curta El empleo, de Santiago Grasso (2008), que questiona as relações de trabalho e 
produção humana no mundo moderno. 

Os debates circundaram temas da metodologia Crítica-Superadora, da 
concepção de educação Histórico-Crítica e os conceitos de cultura corporal conectados 
por leituras e pesquisas. Um campo que se mostrou extremamente importante para 
estudo no âmbito da licenciatura. Nessa esfera, tivemos oportunidade de refletir sobre 
o papel do professor de ensino básico, seu extenso campo de atuação, metodologias 
de ensino e as lutas do corpo docente para que sejam cumpridos os direitos do 
professor, que reflete diretamente com os alunos. 

Em nossos debates e discussões foram abordados pontos políticos, os quais 
interferem constantemente no campo de atuação do professor, o qual deve estar 
atento às mudanças e propostas pelo governo, para que sua profissão não seja 
desvalorizada, ao contrário, receba o verdadeiro valor, que merece como ministrador 
de disciplina complexa, abundante em conteúdos construídos historicamente pela 
sociedade humana. Carregando em si diversidade nas possibilidades de ensino e 
práticas. 

O processo envolveu discussões fundamentais para os envolvidos na medida do 
possível de se aproveitar a oportunidade em dar continuidade a aprendizagem sobre 
uma disciplina, a qual se revelou mais uma vez complexa. Com certeza realizamos 
preciosos avanços acerca do conhecimento em Educação Física e nossas possibilidades 
de maneira a atuar em um momento futuro como docentes. 
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Dentro da formação inicial, pude perceber nitidamente como pode ser 
impactante o estudo teórico, mesmo sem a experiência da prática das atividades na 
escola, justamente por dar a possibilidade de o graduando elaborar com maior firmeza 
a aula que será dada aos alunos da educação básica, nível fundamental ou médio. 
Sistematizar o conhecimento por saber, estar ciente, das melhores maneiras de aplicar 
o ensino, acaba por ser essencial tanto ao professor como ao indivíduo em formação. 

Nossos encontros foram momentos de aprendizagem, reflexão intensa, devido 
ao planejamento cuidadoso, observação, amparo e acompanhamento das dificuldades 
impostas pelo novo coronavírus. Esse novo aspecto da realidade trouxe um quesito de 
aproximação, para que pudéssemos estar em constante continuidade do processo de 
projeto de extensão em um aspecto coletivo, dando máxima cautela ao proceder. Essa 
é uma das importantes lições passadas devido ao momento epidemiológico, o qual 
pede ainda um sentido abrangente de organização coletiva, para que possamos 
progredir enquanto seres humanos, aprendendo, buscando e firmando novas culturas 
sociais. Essas com absoluta certeza nos levam de maneira abrupta a buscarmos um 
jeito de nos desenvolvermos e resplandecer assim em nossa maneira de ensino- 
didático seja em qual for a área de ensino. 

9ƴƎƭƻōŀƴŘƻ ƻ ŎƻƴǘŜǵŘƻ ά[ǳǘŀǎέΣ ŘƛǊŜǘŀƳŜƴǘŜΣ ƻ ŦŀȊŜǊ ǇŜŘŀƎƽƎƛŎƻΣ ŀ ƳŀƴŜƛǊŀ ŘŜ 
ensinar, levando ao estudante a melhor oportunidade de ensino-aprendizagem. Área 
de saber essa que deve sempre estar extremamente bem alinhada à uma didática, pois 
ǎŀōŜƳƻǎ ǉǳŜ ŀ ά[ǳǘŀέ Ş ǎŜƴńƻ ǊŜǎǳƭǘŀƴǘŜ ŜƳ ƳŀƛƻǊŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ǎƻŎƛŀƛǎΣ ŀƛƴŘŀ 
mais para quem passa esse conhecimento, porque mediante a maneira que é ensinada 
a ά[ǳǘŀέ Ş reproduzida pelo aluno em momentos seguintes na sua vida adulta. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Posso relatar que mesmo sem a prática completa das diferentes possibilidades 
de intervenção do projeto, nossos encontros nos proporcionaram um sentimento de 
maior certeza ao lecionar a disciplina Educação Física, uma disciplina que é datada dos 
primeiros gestos humanos, rica de experiências e saberes fundamentais para a 
formação crítica e social dos alunos. 

Podemos por meio do esforço coletivo, driblar as demandas acadêmicas em 
meio a pandemia COVID-19, de maneira adaptada, realizar progressos em nossos 
saberes, ampliamos nossa formação ao conhecer e compreender quais são as 
ferramentas para um prática pedagógica propositiva e sistematizada. Ficou evidente 
nesse ano de aprendizagem que o conteúdo dentro de nossa disciplina é imenso, 
passou por aprimoramentos pedagógicos a fim de desempenhar com maior criticidade 
o seu papel social. Compreendemos melhor o fazer docente, o papel do professor 
como educador que mais uma vez, na roda do tempo, socializa saberes diversos, 
buscando sempre qualidade ao desenvolvimento coletivo e humano de seus alunos e 
alunas. 
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O esporte enquanto projeto de extensão no CAP João 
XXIII: perspectivas em decorrência da pandemia de 

COVID-19 

1 INTRODUÇÃO 
 

O objetivo do presente Relato de Experiência é apresentar as ações realizadas 
no projeto Perspectiva Metodológica do Esporte na Escola no contexto da pandemia 
de COVID-19, trazendo para o debate desafios, possibilidades, dificuldades e 
resultados alcançados desde o decreto da pandemia e a suspensão das atividades 
presenciais, em março de 2020, de modo a que o presente trabalho possa contribuir 
com a construção do conhecimento na área. O projeto supracitado, em termos gerais, 
tem como propósito central oferecer aos alunos do Colégio de Aplicação João XXIII 
(CAP João XXIII) e a comunidade de Juiz de Fora e região vivências sistematizadas e 
orientadas de oficinas de esporte para diversas faixas etárias em diferentes 
modalidades, como o futsal, o basquetebol, o handebol, o voleibol, dentre outras. 
aŜŘƛŀƴǘŜ ŀ Ŝǎǎŀ ŎƻƳǇǊŜŜƴǎńƻΣ ƻ ŜǎǇƻǊǘŜ Ş ǊŜŎƻƴƘŜŎƛŘƻ Ŝƴǉǳŀƴǘƻ ǳƳŀ άǇǊłǘƛŎŀ ǎƻŎƛŀƭ 
que institucionaliza temas lúdicos da cultura corporal, projeta-se em uma dimensão 
complexa de fenômeno, que envolve códigos, sentidos e significados da sociedade, a 
qual o cria e o ǇǊŀǘƛŎŀέ (Coletivo de Autores, 2012, p. 69-70). 

Nesse sentido, através da metodologia Crítico-Superadora, o ensino do esporte 
contribui para a formação omnilateral dos estudantes atendidos pelo projeto, bem 
como para atuação para os discentes da Faculdade de Educação Física e Desportos da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), os quais materializam os conhecimentos 
apropriados pela formação interdisciplinar ofertada por essa instituição. No estreito 
laço entre os professores de Educação Física em formação e os processos decorrentes 
da vivência da docência em sua totalidade, isto é, o ato de planejar, reger, avaliar, etc., 
permite aos estudantes universitários uma possibilidade de crescimento pessoal, 
profissional e acadêmico-científico, uma vez que a formação universitária estende-se 
ao currículo ampliado da educação básica oferecido pelo CAP João XXIII. 

 

2 TRAJETO METODOLÓGICO 
 

O relato de experiência desenvolve-se através da descrição das atividades 
realizadas desde o decreto de suspensão das atividades presenciais ocorrida em março 
de 2020 e da análise das atividades, tendo como referência os fundamentos teóricos, 
que norteiam o presente projeto. Dessa forma, o relato em questão é uma ação 
vinculada ao próprio projeto de extensão, utilizada para compartilhar vivências, 
dificuldades, soluções e experiências a respeito do que foi explorado no decorrer do 
projeto, nesse período. Além de versar sobre questões, as quais foram desenvolvidas, 
aprendidas, questionadas e debatidas durante os encontros, mesmo que remotos, 
com os demais integrantes do projeto e convidados. 

Em termos de referencial teórico e orientação pedagógica e metodológica, 
adotamos a abordagem Crítico-Superadora, sistematizada na Educação Física pelo 
Coletivo de Autores (2012). Essa proposição teórica compreende que o objeto da 
Educação Física é a cultura corporal. Escobar (2012, p. 127) pontua que άŀ ΨŎǳƭǘǳǊŀ 
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ŎƻǊǇƻǊŀƭΩ é uma parte da cultura do homem. É configurada por um acervo de 
conhecimento, socialmente construído e historicamente ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻέΦ Assim, o 
ensino do esporte visa incidir não apenas no evento isolado e na forma aparente como 
cada modalidade manifesta-se, mas, nas relações e determinações sociais, que não se 
apresentam ao indivíduo imediatamente, mas que estão presentes no esporte. Essas 
relações mais ampliadas, de cunho ideológico, político, filosófico e social aproximam- 
se de uma visão de educação e de prática educativa enquanto um fenômeno social e 
universal, no qual cada sociedade busca preparar os indivíduos para uma participação 
ŜŦŜǘƛǾŀ ƴŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜΦ !ǎǎƛƳΣ άƴńƻ Ƙł ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ǎŜƳ ǇǊłǘƛŎŀ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀ ƴŜƳ ǇǊłǘƛŎŀ 
educativa sem ǎƻŎƛŜŘŀŘŜέ ό[ƛōŃƴŜƻΣ нллсΣ p. 17). 

Do ponto de vista do trajeto metodológico nas alterações do projeto, foram 
definidos encontros regulares de forma remota através de plataformas online (p. ex. 
Google Meet, Zoom), atendendo a uma estrutura de organização de um Plano de 
Trabalho Remoto. Para a construção desse, primeiramente, houve o debate durante 
uma reunião com coordenadores e bolsistas de três diferentes Projetos de Extensão 
realizados simultaneamente no CAP João XXIII, pelo Departamento de Educação Física 
nas modalidades de Esportes, Treinamento e Lutas. Depois de organizado a 
estruturação do Plano de Trabalho, as atividades aconteciam em dois eixos centrais: (I) 
atividades síncronas: com encontros remotos simultâneos entre coordenadores e 
bolsistas, palestras, apresentação de textos, etc. e (II) atividades assíncronas: o 
encaminhamento de leituras, elaboração de resenhas, textos e materiais didático- 
pedagógicos. No tópico seguinte, buscaremos apresentar as experiências vivenciadas 
ao longo do projeto, através da análise de atividades desenvolvidas, participação em 
palestras ministradas em âmbito local e nacional por professores convidados e 
referências na área da Educação Física. 

 

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÕES 
 

O Brasil registrou o primeiro caso do novo coronavírus SARS-CoV-2, causador 
da doença COVID-19, no dia 26 de fevereiro. Desde então, a infecção alastrou-se pelo 
país por meio de transmissão comunitária, no qual não se permite saber onde, 
exatamente, uma pessoa contraiu o vírus. Alguns estados como São Paulo, Bahia, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram a curva de infecções, mesmo tendo adotado 
medidas de restrições de circulação. O Brasil é o país latino-americano, o qual registra 
mais infecções por coronavírus e está em terceiro no ranking mundial de número de 
casos (depois de Estados Unidos e Índia) e em segundo no de mortes (atrás apenas dos 
Estados Unidos). Em 21 de Janeiro de 2021, o número de casos no Brasil chegou a 

8.638.249 e de mortes a 212.831. 
Devido à pandemia de COVID-19, toda a parte prática e presencial do projeto 

de extensão foi suspensa e substituída por encontros remotos com os professores e 
bolsistas de projetos de extensão a fim de estudar, analisar e discutir metodologias 
relacionadas com a educação e realizar uma troca de ideias, informações e 
conhecimentos. A principal alteração feita em relação ao projeto devido à suspensão 
das atividades presenciais deu-se através de estudos teórico-metodológicos sobre a 
Educação Física e o Esporte. A solução para a continuidade do projeto de extensão foi 
a partir de encontros remotos por meio de plataformas online, na qual a dinâmica de 
reuniões funcionava de forma bastante participativa. Um bolsista era selecionado para 
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realizar a leitura de um material, previamente selecionado, analisar e apresentar sua 
sistematização da leitura, abrindo para o debate com o grupo, no qual os 
coordenadores do projeto atuavam na mediação do encontro. 

Além da participação interna, em alguns encontros tivemos palestrantes 
convidados, que socializaram suas falas sobre temas específicos, como a professora 
Caroline Arnaldo Ortiz1Σ ǘǊŀǘŀƴŘƻ ǎƻōǊŜ ŀ ά/ƻƴǘǊƛōǳƛœńƻ Řŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŎƻǊǇƻǊŀƭ ǇŀǊŀ ŀ 
9ŘǳŎŀœńƻ CƝǎƛŎŀ 9ǎŎƻƭŀǊέ Ŝ ŀ ǇǊƻŦŜǎǎƻǊŀ WƻǎŜƭŜƴŜ CŜǊǊŜƛǊŀ aƻǘŀ2 ǎƻōǊŜ ά! ŀōƻǊŘŀƎŜƳ 
Crítico-{ǳǇŜǊŀŘƻǊŀ ǇŀǊŀ ƻ Ŝƴǎƛƴƻ Řŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ 9ŘǳŎŀœńƻ CƝǎƛŎŀ ƴŀ ŜǎŎƻƭŀέΦ !ƭŞƳ ŘƛǎǎƻΣ 
ŀŎƻƳǇŀƴƘŀƳƻǎ ƭƛǾŜǎΣ ǉǳŜ ǘǊŀǘŀǊŀƳ Řŀ ǘŜƳłǘƛŎŀ ŜǎǘǳŘŀŘŀΣ ŎƻƳƻ άh ŎƻƴŦƛƴŀƳŜƴǘƻ Ŝ 
ǎǳŀǎ ŎƻƴǎŜǉǳşƴŎƛŀǎ ǇŀǊŀ ƻ ƳǳƴŘƻ Řƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ Řŀ 9ŘǳŎŀœńƻ CƝǎƛŎŀέ3. Acompanhamos 
também a formação ampliada, organizada pelo projeto de ά!ŎŀŘŜƳƛŀ e CǳǘŜōƻƭέ 
ǾƛƴŎǳƭŀŘƻ ŀƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ŘŜ 9ȄǘŜƴǎńƻ ά9ŘǳŎŀœńƻΣ tǊłǘƛŎŀǎ /ƻǊǇƻǊŀƛǎ Ŝ 5ƛǊŜƛǘƻǎ IǳƳŀƴƻǎέ Ŝ 
ŀ Ŧŀƭŀ ǎƻōǊŜ ά/ƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ Ŝ /ǳǊǊƝŎǳƭƻ ƴŀ tŜǊǎǇŜŎǘƛǾŀ Řŀ tŜŘŀƎƻƎƛŀ IƛǎǘƽǊƛŎƻ-/ǊƝǘƛŎŀέΣ 
ambos de organização do LEPEL/UFBA. A pandemia permitiu, portanto, o 
estabelecimento de relações com outros grupos extensionistas e de pesquisas de 
diversos lugares do Brasil, como Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Pará, Minas Gerais 
etc. 

Ao compreender a vivência esportiva de forma mais ampla e sob o prisma 
teórico do Coletivo de Autores (2012), essa se torna parte para o processo de 
formação e desenvolvimento de distintos valores sociais, na medida em que nessas 
práticas, o indivíduo é colocado diante da perspectiva do esporte enquanto síntese de 
uma produção cultural sistematizada historicamente pela humanidade (Coletivo de 
Autores, 2012). Desse modo, os estudantes caminham na apropriação histórico-social 
desse conhecimento e experimentam emoções diversas, culturalmente estabelecidas, 
como: alegria, euforia, frustração, entre outras. Isto é, ao mesmo tempo em que se 
busca o domínio dos elementos técnico-táticos dos esportes, bem como as condições 
fisiológicas para a realização, o esporte também é visto enquanto fenômeno social, 
com normas, estruturas e regulamentações, as quais, por vezes, atendem a 
reprodução das desigualdades sociais (Coletivo de Autores, 2012). 

Nesse panorama, outras questões tornam-se tão relevantes para a crítica a esse 
esporte excludente, quanto o domínio das habilidades específicas, como, por exemplo, 
o debate a respeito de questões étnico-raciais, questões LGBTQIA+, questões culturais 
e outras temáticas, que fomentam o debate, de modo a criar e recriar possibilidades 
com os esportes, os quais contribuam para a formação de indivíduo crítico, reflexivo e 
autônomo. Diante da natureza e propósito do projeto, a problemática encontrada 
durante a pandemia dá-se pela suspensão das aulas e das atividades presenciais, 
ocasionando uma impossibilidade em cumprir os objetivos inicialmente propostos pelo 
presente projeto. Por isso essas questões apareceram em debates realizados no 
interior de nossos encontros remotos, durante os quais tínhamos como questão 
fundamental compreender a Educação Física, seu trajeto histórico e a busca por uma 
visão totalizante do ser humano (Oliveira, 2008). 

 
 
 

1 Professora da rede municipal de Campo Grande/MS. 
2 Professora da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Pará e líder do Grupo 
LEPEL/UFPA. 
3 Professora da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Pará e líder do Grupo 
LEPEL/UFPA. 
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Na esteira dessa compreensão, na escola o aluno tem a possibilidade de se 
apropriar, em um sistema de ensino, de todo o conhecimento acumulado pela 
humanidade, desenvolver diversas habilidades, sendo o professor um articulador 
fundamental nesse ambiente, que visa formar cidadãos conscientes com capacidade 
de respeitar e ajudar o próximo. Paralelo a isso, apresentamos os esportes, de forma 
que esse aluno seja capaz de desenvolver capacidades físicas e motoras para execução 
de gestos técnicos e táticos referentes ao mesmo. Segundo Tubino (2005), as 
atividades físicas e principalmente esportivas constituem-se em um dos melhores 
meios de convivência humana. Por isso, a escola tem um papel significativo nesse 
processo, sendo responsável por otimizar e valorizar essa relação, trabalhando no 
sentido de ensinar mais do que esportes e técnicas específicas, proporcionando o 
convívio, a socialização, a aquisição de valores, os conhecimentos e os significados 
(Coletivo de Autores, 2012). 

Durante os encontros síncronos e estudos assíncronos, as discussões também 
perpassavam outras produções culturais, como filmes, curtas e documentários. Nesse 
sentido, os encontros remotos tornaram-se uma forma para o aperfeiçoamento dos 
bolsistas na temática ampla de Educação Física Escolar (definições de diretrizes 
teórico-metodológicas, normas, condutas e avaliações correspondentes ao projeto). 

Um dos desafios encontrados foi identificar possibilidades futuras de 
materialização do conhecimento acadêmico-científico acumulado durante os 
encontros. Em relação ao aprendizado obtido no decorrer do projeto, podemos citar a 
maneira de selecionar e sistematizar os conteúdos futuramente ministrados aos alunos 
e, também, a apropriação da abordagem Crítico-Superadora, enquanto uma 
possibilidade metodológica para o professor e a busca pelo entendimento da aula 
como um espaço organizado para possibilitar a apreensão do conhecimento específico 
da Educação Física e da realidade social concreta. Espera-se, com isso, que os 
conhecimentos obtidos possam ser materializados em extensões sobre o esporte e o 
avanço na compreensão sobre esse fenômeno social. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluímos que, apesar de não ter sido possível a realização do projeto no ano 
de 2020 em caráter presencial, o aprendizado adquirido nesse período possivelmente 
não teria sido possível, por conta da rotina diária de bolsistas e coordenadores. 
Sinaliza-se a relevância dos conhecimentos adquiridos nesse período para a formação 
acadêmico-científica, constituindo uma parte importante da formação de professores. 
Durante a pandemia, os conhecimentos obtidos possibilitaram a extensão da formação 
do bolsista a respeito da construção dos planos de unidade, planos de aula, estratégias 
ƳŜǘƻŘƻƭƽƎƛŎŀǎ Ŝ ŀƻ άŦŀȊŜǊ ǇŜŘŀƎƽƎƛŎƻέΦ bƻ ŘŜŎƻǊǊŜǊ Řƻǎ ŜƴŎƻƴǘǊƻǎΣ ŘƛǾŜǊǎƻǎ ǘŜƳŀǎ 
foram abordados para debate, destacando-ǎŜΣ ǇƻǊ ŜȄŜƳǇƭƻΣ ά! 9ŘǳŎŀœńƻ CƝǎƛŎŀ Ŝ ŀ 
Cultura /ƻǊǇƻǊŀƭέΦ 

A partir da compreensão da Cultura Corporal, compreendemos que a Educação 
Física é uma forma de linguagem corporal (Coletivo de Autores, 2012) e na escola 
devemos contribuir para a formação de potencialidades físicas, cognitivas e afetivas 
através da apropriação de conhecimentos, transformando-os em cidadãos críticos, 
pensantes e participativos na sociedade em que vivem (Libâneo, 2006), para que 
possamos interpretar, analisar e avaliar como qualquer outra disciplina no âmbito 
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escolar e compreender o debate sobre esporte na escola e da escola. Avalia-se, 
portanto, que, mesmo diante da suspensão das aulas, o presente projeto constituiu-se 
um espaço de formação vinculado ao fazer pedagógico. 
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O início de uma história do projeto άDƛƴłǎǘƛŎŀ de 
Trampolim: uma ƻǇƻǊǘǳƴƛŘŀŘŜέ 

1 INICIANDO NOSSA HISTÓRIA 
 

O projeto de extensão Ginástica de Trampolim: uma oportunidade foi 
implantado em 2011. Desde essa data, amplia as possibilidades de vivências corporais, 
utilizando-se de uma modalidade esportiva diferente, ainda pouco conhecida, bem 
como oferecendo uma atividade rica em criatividade e diversidade de movimentos, 
dentro da linha de extensão educação (esporte e lazer), na perspectiva de práticas 
esportivas, de atividades físicas e vivências de lazer para crianças e jovens. 

O projeto ora apresentado, completou 10 anos no ano de 2021. Para marcar 
esses 10 anos, fizemos um relato histórico, culminando com a realidade vivenciada no 
último ano. Nesses anos de seu desenvolvimento, oportunizou e oportuniza a prática 
da Ginástica de Trampolim para mais de 400 crianças e jovens, que já passaram e 
passam pelo projeto. São crianças e jovens da comunidade de Juiz de Fora e alunos do 
Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF, que tiveram e têm a oportunidade de uma 
atividade esportiva diferenciada, de qualidade, com acompanhamento técnico, e uma 
estrutura física com equipamentos adequados a essa prática, proporcionando, 
sistematicamente, a vivência da modalidade de Ginástica de Trampolim. 

Além da relação da aprendizagem da modalidade esportiva, o projeto propõe- 
se a desenvolver princípios de cidadania, inclusão e participação social através do 
esporte e lazer. Possibilitando, dessa forma, a construção e reconstrução do 
conhecimento no cotidiano social e cultural. 

Durante quase 10 anos este projeto vem cumprindo os objetivos propostos, 
com a formação complementar do acadêmico de educação física da Faculdade de 
Educação Física. Ter uma experiência diferenciada em uma modalidade esportiva 
pouco conhecida, adquirindo um conhecimento a mais no processo de formação é 
fundamental para nossa experiência. 

A educação vem, através da história, exercendo papel fundamental na 
formação, informação, regulação, determinação, orientação dos sujeitos na 
organização da sociedade, em que eles se inserem. Essa educação se dá em espaços 
formais (escolas) e em espaços não formais, envolvendo o lazer. Dessa forma o esporte 
apresenta-se como uma opção de lazer de livre escolha. Para Castellani Filho (2005, p. 
15) o esporte é percebido como prática social, traduzido como atividade humana, 
construído historicamente, visto como possibilidade cultural de envolvimento e 
desenvolvimento dos sujeitos inseridos em uma comunidade. O esporte também é 
percebido como um fenômeno mundial, que inunda todos os espaços do cotidiano, 
άƳƻŘƛŦƛŎŀƴŘƻ ƴƻǎǎŀ forma de olhar o ƳǳƴŘƻέ όDƻƴȊłƭŜȊΣ 2005, p. 173). 

A iniciação esportiva é o primeiro passo para o desenvolvimento de diferentes 
esportes com uma prática regular e orientada. Nessa fase, ensinam-se os aspectos 
básicos da modalidade escolhida, com um caráter lúdico e como possibilidade de lazer. 
Desenvolvida em qualquer fase da infância, deve respeitar as características motoras, 
afetivas, cognitivas e sociais em situações pedagogicamente adequadas (Gaya, Torres e 
Balbinotti, 2002), oportunizando às crianças a experimentação de diferentes 
modalidades que vise, principalmente, à formação generalizada, à ampliação do seu 
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acervo motor e ao prazer da prática. De acordo com Nunomura e Tsukamoto (2005), 
as crianças já escolhem modalidades de sua preferência, e direciona seus esforços para 
a prática especializada, visando, no futuro, à obtenção de resultados. 

Foi com essa proposta que o projeto de Ginástica de Trampolim foi iniciado. 
Esse esporte desenvolveu a iniciação esportiva, ainda que não houvesse o objetivo de 
se atingir o alto nível, trouxe e traz seu maior benefício: a possibilidade de domínio do 
corpo em situações diversas, desenvolvimento do equilíbrio e coordenação motora, da 
coragem e determinação, de elementos corporais inabituais entre outros, o que 
fortalece a necessidade de sua inclusão nos programas de iniciação esportiva. 

 

2 METODOLOGIA 
 

Para este relato de experiência voltamos a documentos, textos e 
principalmente imagens do desenvolvimento do projeto desde sua implantação até os 
dias atuais. Este texto conta de forma sucinta a trajetória de criação de um projeto de 
extensão novo, denominado Ginástica de Trampolim: uma oportunidade e seu 
desenvolvimento durante um percurso de aproximadamente 10 anos de existência. 

O nome do projeto já possui uma indicação ao que ele se propôs: apresentar 
essa modalidade esportiva, que na época ainda era pouco conhecida na cidade, sendo 
confundida muitas vezes com saltos ornamentais ou com a ginástica artística. Além de 
apresentar essa modalidade, criou-se oportunidade de prática para a comunidade, 
uma vez que o projeto é oferecido com qualidade de espaço físico e material, de forma 
totalmente gratuita. 

Percebe-se que, em comunidades com maior restrição financeira, crianças e 
adolescentes são privados de algumas possibilidades de lazer, como o lazer físico 
esportivo. Assim, o projeto pretendeu atender também esse grupo, o qual por 
diferentes motivos não tem acesso a uma atividade esportiva diferenciada. 

 

3 E SE PASSARAM QUASE 10 ANOS 
 

Enquanto modalidade esportiva a Ginástica de Trampolim tem sua história 
relativamente nova. No Brasil, foi trazida pelo professor José Martins de Oliveira Filho, 
em 1975 (Comitê Olímpico Brasileiro - COB, 2016). E, em Juiz de Fora, essa modalidade 
existe desde 1994, quando foi implantada na cidade, pela professora Roseana Mendes. 
Na Universidade Federal de Juiz de Fora também foi implantada pela mesma 
professora, assim como no Colégio de Aplicação João XXIII, em 2011. 

Quando de sua implementação, em 5 de abril de 2011, o Projeto de Extensão 
Ginástica de Trampolim: uma oportunidade, foi proposto para atender 20 crianças. 
Esse esporte desenvolve-se com a utilização de três aparelhos: Tumbling, duplo-mini 
tramp, e Trampolim (mais conhecido como cama elástica). O Colégio João XXIII já 
possuía um espaço adequado para a prática, porém ampliou o desenvolvimento do 
esporte, adquirindo aparelhos específicos para a sua prática como: Cama elástica, 
duplo mini tramp e tumble track. 

Inicialmente, o projeto era desenvolvido dividindo um espaço da escola com 
mais 3 projetos, e todas as atividades da educação física escolar no dia a dia, o que não 
permitia muitas alterações nesse espaço. Foram realizadas adequações, para que os 
projetos pudessem funcionar em harmonia. E com a transferência do Centro de 
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Ciências, que funcionava em um galpão anexo ao Colégio de Aplicação João XXIII, para 
o novo prédio do campus universitário, em 2014, o projeto passou a usar parte 
daquele espaço. 

Essa mudança possibilitou ampliar o número de alunos e adequar melhor o 
espaço utilizado, oportunizando maior qualidade do trabalho desenvolvido, pois a 
Ginástica necessita de um bom espaço para sua prática. Até 2019, ainda estávamos 
usando esse espaço. No decorrer desses anos, as aulas acontecem duas vezes por 
semana para cada uma das turmas, em dias alternados (segunda-feira e quarta-feira 
e/ou terça-feira e quinta-feira) com a duração de uma hora em horários fora do turno 
escolar. 

O processo de ingresso é através de sorteio. Quando há vagas acontece o 
sorteio, a partir de uma inscrição prévia. Isso porque, em se tratando de um esporte, a 
continuidade é importante e sendo assim, os alunos sorteados uma primeira vez, não 
necessitam passar por novo sorteio no ano seguinte. Em 2018, havia uma lista de 
espera, a qual nos fez aumentar o número de vagas para atender parte dessa lista. No 
ano de 2019, com o aumento do número de vagas realizou-se o sorteio no início do 
ano. A motivação dos alunos e suas famílias em permanecer nas atividades 
desenvolvidas no Projeto foi grande, e mesmo com o sorteio, ainda houve uma 
demanda reprimida de aproximadamente 20 crianças. Essa grande busca por essa 
atividade física reflete o crescimento das ações propostas para o projeto. 

Com uma proposta metodológica de trabalho baseada nas atividades lúdicas, 
focadas no interesse dos alunos e nos desafios naturais do esporte, norteado pelas 
ações motoras, desenvolvidas por Jacques Leguet (1987), os alunos aprendiam o 
esporte pelo esporte e através do esporte, fortalecendo sua educação social e 
esportiva. 

Os anos foram passando e os alunos a cada dia envolvendo-se mais nas 
atividades do projeto, bem como aprendendo mais sobre a modalidade. O esporte 
objetiva, entre outros benefícios já apresentados anteriormente, ensinar a 
modalidade, oportunizando conquistas diferentes a cada dia. Com a aquisição de 
maior qualidade técnica dos movimentos, começamos a participar de torneios, copas, 
competições e a realizar festivais de apresentações. Desenvolvemos um calendário de 
atividades e ações com os alunos e sua família. 

O dia da família, conhecido como AULA PÚBLICA, foi uma das atividades 
desenvolvidas, da qual os alunos mais gostavam. Nesse dia os alunos mostravam para 
seus familiares o que haviam aprendido durante um determinado período de tempo. E 
após essa pequena demonstração, os familiares eram convidados a fazer a aula com as 
crianças e jovens. Nesse momento, os alunos enchiam-se de orgulho, pois deveriam 
auxiliar seus familiares nos movimentos a serem realizados por todos. Essa proposta 
envolvia a todos e se tornava uma diversão. Com essa proposta as famílias passavam a 
valorizar, cada vez mais, as conquistas dos alunos. 

Além das atividades no espaço de aula, realizamos momentos fora da escola. 
Viajamos com as crianças para participar de torneios em outras cidades como Betim e 
Niterói. Aproximando ainda mais as famílias e a comunidade tanto do projeto quanto 
da escola. 

Os festivais e apresentações também foram marcantes no decorrer desses 
quase 10 anos de existência do projeto. Muitas apresentações foram realizadas e a 
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organização dos festivais internos foram tomando proporções diferenciadas, 
melhorando a cada ano. 

Em 2019, foram muitas as ações desenvolvidas no Projeto. Iniciamos o ano com 
a confirmação de quais alunos permaneceram matriculados. E logo definimos o 
calendário das atividades a serem realizadas. Além das aulas semanais, os alunos 
envolveram-se em várias atividades extras: 7ª Copa de Ginástica de Trampolim do 
Clube Bom Pastor (participamos desde a primeira edição); apresentação no Festival de 
DƛƴłǎǘƛŎŀ ŘŜ άtŜǊƴŀǎ tǊƻ !Ǌέ όǇŀǊǘƛŎƛǇŀƳƻǎ ŘŜǎŘŜ ŀ ǇǊƛƳŜƛǊŀ ŜŘƛœńƻύΤ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀœńƻ ƴŀ LL 
Copa ACE de Ginástica de Trampolim e Rítmica; participação no Campeonato Mineiro 
de Ginástica Escolar ς Belo Horizonte. 

Nós, bolsistas, e a coordenação envolvemo-nos em todas as ações propostas: 
atividades de aulas semanais; reuniões para estruturação; capacitação; planejamento; 
estudos; participação nas aulas públicas, em torneios, copas, festivais e outras 
apresentações, bem como em eventos científicos, fortalecendo o aprimoramento do 
bolsista, nesse processo ensino aprendizagem. 

E chegou 2020. Posso afirmar que desde que me iniciei no projeto, tem sido um 
aprendizado constante, em que em uma troca simultânea de conhecimentos, ensino e 
aprendo com os alunos. Em 2020, vivenciamos a pandemia, na qual mudou 
completamente a rotina de todos nós. Devido ao isolamento social, tivemos uma 
grande mudança referente aos projetos. Uma transição do presencial para o online, 
com a qual se teve um impacto tanto para os alunos quanto para nós bolsistas. 

No início, todos nós, que participamos do projeto, bolsistas, voluntários e 
coordenador, achamos que não ia durar por muito tempo esse isolamento social, por 
isso ficamos trabalhando com planos de aulas, referentes às futuras aulas presenciais, 
e assim o tempo foi passamos e percebemos que as aulas presenciais não iriam voltar 
no ano de 2020. Através de reuniões, conversas, pesquisas, procuramos a melhor 
forma de voltar com o projeto sem afetar o isolamento social. Chegamos à conclusão 
que a melhor forma seria começar a passar as aulas de uma forma remota. Foi nessa 
transição de aulas presenciais e aulas remotas, em que se pôde ver a renovação, tão 
presente em nossa profissão. Precisamos nos renovar em relação à forma como 
trabalhamos e passamos informações aos alunos. Inicialmente, tive dificuldades em 
planejar aulas, passar informações referentes aos movimentos, para os alunos. 
Durante as aulas, houve falta de confiança dos alunos em reproduzir os movimentos, 
pois não estavam seguros sem nossa ajuda, fazendo a proteção dos movimentos. A 
necessidade de motivá-los e passar incentivo era outra, o que foi marcante para nós e 
para os alunos. 

Porém, as aulas foram uma forma de nos aproximarmos dos alunos, mesmo 
distante, fazendo com que eles se movimentassem, conversassem com os amigos, 
vendo-se a si e aos amigos através da tela do celular ou computador, interagindo. Isso 
tudo foi uma forma de escapar de um momento ruim para todos nós. Tivemos 
dificuldades com essa transição, porém aprendemos muito, isso fará total diferença 
futuramente, seja nas aulas online ou nas aulas presenciais, tudo que vivenciamos 
agregou em nosso conhecimento. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM BREVE HISTÓRICO 
 

A Ginástica de Trampolim possibilita aos seus praticantes, experiências 
corporais diferentes, em nosso relato de experiência trouxemos de forma resumida, 
algumas ações do que foi realizado ao longo dos quase 10 anos de existência do 
Projeto. O que ficou marcado foi a oportunidade de uma formação diferenciada. 
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Polo interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão 
sobre o processo de envelhecimento1 

1 INTRODUÇÃO 
 

O programa criado há aproximadamente 30 anos, no ano de 1991, pela 
Faculdade de Serviço Social, vem pautando sua trajetória em dois eixos: a construção e 
desenvolvimento de propostas educativas de qualidade e com caráter interdisciplinar, 
voltadas para idosos de variadas faixas etárias e perfis socioeconômicos e culturais; e a 
produção de conhecimentos acerca do envelhecimento e gerações, considerando as 
rápidas transformações do mundo contemporâneo. 

Em 2018, a fim de atender a uma demanda do Conselho Nacional do Idoso 
(Ofício nº 4/2017/SEI/CNDI/SNDPI/MDH, datado de 13/12/2017) e dar conta das 
diversidades, complexidades e, especialmente, desigualdades que envolvem o 
processo de envelhecimento nessa sociedade, o programa passa a ser denominado 
άtƻƭƻ Interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão sobre o processo de 
ŜƴǾŜƭƘŜŎƛƳŜƴǘƻέΦ 

Nele são desenvolvidas ações com intuito de resgatar a cidadania do idoso, sua 
saúde e bem estar, autonomia, melhoria das relações intergeracionais, promover a 
reinserção na sociedade, ampliar o conhecimento dos direitos dos idosos e da rede 
socioassistencial no município, despertar o interesse da participação em espaços 
socioculturais e políticos, tendo em vista a promoção e ampliação da cidadania, da 
valorização da experiência, da memória e da reconstrução dos vínculos familiares e 
comunitários. 

Como espaço de ensino, pesquisa e extensão, intenta fomentar o 
desenvolvimento de pesquisa e a produção de trabalhos acadêmicos; favorecer a 
interdisciplinaridade e interinstitucionalidade na abordagem da questão do 
envelhecimento e no desenvolvimento das ações; promover discussões sobre os 
envelhecimentos e dispositivos legais, capacitando acadêmicos das diversas áreas do 
conhecimento para futura atuação profissional de qualidade, além de fornecer 
subsídios para políticas públicas. 

Baseia-se na perspectiva socioeducativa e interdisciplinar, oferecendo cursos, 
oficinas, passeios culturais, filmes, vídeos, musicalização e outras expressões culturais 
e corporais. Embora atenda a pessoas a partir de 50 anos, a maioria dos participantes 
tem 60 anos ou mais (acima de 75% na sede). 

 
1 Equipe Técnica: Profª. Estela Saléh da Cunha/Serviço Social (coordenadora); TAE Anna Claudia 
Rodrigues Alves/Serviço Social; TAE Janice Rosa Paulino/ Serviço Social; Profª. Márcia de Almeida/Letras; 
Prof. Tarcisio de Souza Lima/ Ciência da Computação - Informática; Profª. Erika Savernini Lopes /FACOM; 
Prof.ª. Claudia de Albuquerque Thome/FACOM; Prof. Ricardo Kamizaki/ Psicologia; Profª. Elena Santi/ 
Letras; Profª. Noemi Teles de Melo/ Letras; Profª. Cristina Ribeiro Villaça/Letras; Profª. Patrícia Nora de 
Souza Ribeiro/Letras; Profª. Raquel Fellet Lawal/Letras; Profª. Ana Lívia de Oliveira/Nutrição; Profª. 
Arlete Rodrigues Vieira de Paula/ Nutrição; Profª.Cristiane Gonçalves de Oliveira Fialho/ Nutrição (in 
memorian); Bolsistas: Alessandra Guelber Vieira/ Serviço Social; Camilla da Cunha/Serviço Social; Pamela 
de Oliveira Basílio/Serviço Social; Paolla Galollete Silva/Serviço Social; Luis Felipe Cardoso/ FACOM; 
Nicoly de Oliveira Lopes Alves/ História; Thatiany Aparecida de Silva Soares/ Serviço Social; Igor do 
Carmo Nunes/ Serviço Social; Lorna Gabriela Aguilar Bojorge/Psicologia; Gabriela de Lima Gonzaga/ 
Psicologia; Lara Maranhas Nocelli/Serviço Social. E-mail: polosobreenvelhecimento@gmail.com. 

mailto:polosobreenvelhecimento@gmail.com
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2 METODOLOGIA 
 

A proposta se fundamenta na visão do sujeito que envelhece como ser 
histórico e, portanto, constructo e construtor da história. E se estrutura e/ou 
concretiza a partir de um trabalho socioeducativo e interdisciplinar que possibilita aos 
velhos dele participante desvendar e refletir sobre seu próprio processo de 
envelhecimento, sobre as possibilidades e os limites nessa etapa da vida, 
reconhecendo a totalidade da vida, que se estrutura a partir das relações sociais 
amplas estabelecidas nessa ordem societária. 

Nossa perspectiva metodológica busca aprimorar a qualidade de investigação e de 
intervenção, privilegiando a vivência como uma dimensão que nos auxilia no 
entendimento de uma experiência singular e coletiva do envelhecer, a partir da visão 
de mundo dos sujeitos atendidos e das classes em que se inserem. 

Dessa forma, estrutura-se a partir da realização de palestras educativas; 
promoção de visitas orientadas aos locais históricos e espaços artísticos e culturais, 
tanto da própria Universidade quanto do município; divulgação da agenda 
sociocultural e dos eventos promovidos pela UFJF e pelo município; e em parceria com 
diversos Projetos nele desenvolvidos: promoção de ações assistenciais, bem estar e 
saúde; atividades artísticas; aproximação dos beneficiários às novas tecnologias e 
formas de comunicação; promoção do acesso aos recursos sociais, culturais e políticos 
Řƻ ƳǳƴƛŎƝǇƛƻΣ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƴŘƻ ƻ άŘƛǊŜƛǘƻ Ł ŎƛŘŀŘŜέΤ ŀǇǊŜƴŘƛȊŀƎŜƳ ŘŜ ƭƝƴƎǳŀǎ ŜǎǘǊŀƴƎŜƛǊŀǎΤ 
oficinas de valorização e treinamento da memória; curso de preparação para a 
aposentadoria e de cuidadores informais; oficinas de desenvolvimento de habilidades 
psicossociais; além de outras ações que, na dinâmica cotidiana do programa vão se 
fazendo importantes para os que dele se beneficiam. 

Tais atividades primam pela participação do idoso, como elemento primordial 
desses espaços, visto que lhe é dada a liberdade de escolher temas e propor as 
dinâmicas de trabalho, visando o melhor aproveitamento dos instrumentos e técnicas, 
e um melhor resultado. O protagonismo dado aos velhos e os conteúdos construídos a 
partir da observação sistematizada da forma como os próprios idosos vivenciam e 
experienciam a velhice, servem de material de análise e propiciam à equipe 
profissional a revisão de seus próprios conceitos e visão do processo de 
envelhecimento. 

Os cursos são oferecidos na sede do programa (espaço físico próprio, 
pertencente à Faculdade de Serviço Social), vinculado à Casa Helenira Rezende/ 
Helenira Preta e se ampliam através do Projeto Nucleação do Polo Interdisciplinar de 
Ensino Pesquisa e Extensão sobre o processo de Envelhecimento nos bairros de Juiz de 
Fora-MG a outros bairros do município. As atividades são ministradas de 1 a 2 vezes 
por semana com carga horária que varia de 1 a 3 horas por dia. Já com os profissionais, 
técnicos, discentes e docentes envolvidos no programa primam pela formação de 
grupo de estudos para capacitação teórica, elaboração de pesquisas, material 
informativo e manutenção de banco de dados sobre a população atendida; pela 
documentação e divulgação da experiência através de vídeos fotos, depoimentos 
gravados dos sujeitos envolvidos; realização de reuniões semanais para supervisão do 
trabalho desenvolvido pelos discentes; além da avaliação e elaboração de relatórios, a 
fim de subsidiar a estruturação de novas frentes de trabalho. 
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Salientamos a preocupação do programa com a construção de conhecimentos 
na área, tendo em vista a pouca produção a partir da perspectiva nele adotada, para 
isso, ou melhor, a fim de fortalecer esse compromisso há um grande esforço de 
construção e socialização de metodologias para o desenvolvimento de trabalhos com 
idosos. Esse esforço é sistematizado nos relatórios avaliativos de todas as 
atividades/ações desenvolvidas no/pelo Programa, tomados como essenciais para 
subsidiar e organizar as formas de intervenção, o alcance dos objetivos e a 
fundamentação teórica. 

 

3 RESULTADOS E/OU DISCUSSÃO 
 

A cidade de Juiz de Fora se destaca no contexto do envelhecimento por possuir 
13,62% da população composta por idosos (Censo 2010/IBGE), percentual superior ao 
do estado de Minas Gerais e ao nacional, ambos 11,8% (Censo 2010/IBGE). Entre as 
cidades com mais de 500 mil habitantes, Juiz de Fora é a terceira em número de 
pessoas com 60 anos ou mais. 

Tais dados indicam a necessidade do município se preparar para enfrentar os 
grandes desafios decorrentes desse processo, atendendo qualificadamente as 
demandas desta parcela expressiva de sua população. As mudanças no perfil 
demográfico da população do município que indicam um crescente e acelerado 
envelhecimento populacional (a parcela da população com idade superior a 60 anos, 
cresceu 46% no período de 2000 a 2010, aumentando de 48.274 para 70.288 
habitantes; e entre aqueles com mais de 80 anos o crescimento foi de 77% no mesmo 
período, apresentando um contingente de 10.885 idosos) apontam para a necessidade 
da formação de profissionais das mais diversas áreas de conhecimento para atuação 
qualificada junto a este segmento populacional. Quanto a essa necessidade, destaca-se 
que no ano de 2020, o IBGE divulgou que a população brasileira de idosos aumentou 
29,5% entre os anos de 2012 e 2019. 

Ressaltamos que o trabalho com idosos requer uma contextualização desses 
sujeitos em seu processo de envelhecimento, para que nossa compreensão e 
possibilidades de atuação apreendam o que esse processo e suas mudanças significam 
para o próprio cidadão, ou seja, como este o entende e o vivencia. 

Assim, à UFJF, diante do crescente envelhecimento populacional bem como do 
aumento da expectativa de vida, é demandado um debate acerca do envelhecimento, 
não só com a produção de conhecimentos e formação de recursos humanos, mas 
também para contribuir com a melhoria do padrão de vida dos idosos do município e 
da região. 

Neste sentido, o programa se reveste da maior importância, pois contribui para 
a construção de experiências interdisciplinares na atenção à velhice; fornece subsídios 
para elaboração de políticas públicas; fortalece a cidadania do idoso, fomenta sua 
saúde e bem-estar, sua autonomia, melhoria das relações intergeracionais, bem como 
amplia o conhecimento dos direitos e da rede socioassistencial no município, 
despertando seu interesse de participação em espaços socioculturais e políticos. E, 
como espaço de ensino, pesquisa e extensão promove a discussão mais aprofundada 
sobre o processo de envelhecimento, capacitando acadêmicos das diversas áreas do 
conhecimento para uma atuação profissional de qualidade, contribuindo com a 
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construção de trabalhos científicos de graduação, de mestrado, de doutorado e de 
especializações lato sensu. 

Destacamos que o programa tem sido convidado a participar ativamente do 
planejamento das políticas de atenção à velhice no município e é considerado uma 
ação política, na modalidade não asilar, de atenção a essa significativa parcela da 
população juizforana. Além disso, as propostas, metas e objetivos do programa 
atendem ao Estatuto do Idoso (Brasil, 2003) que em seu capítulo 5, artigos 20, garante 
ao idoso άƻ direito à educação, cultura, esporte e lazer, produtos e serviços que 
respeitem sua peculiar condição de ƛŘŀŘŜέ e, ainda contribui para responder ao artigo 
22 que prevê que άƻǎ currículos formais dos diversos níveis de ensino formal 
contemplem conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à 
valorização do idoso, de forma a eliminar preconceito e a produzir conhecimentos 
sobre a ƳŀǘŞǊƛŀέΦ 

Diante do exposto, salientamos que o crescimento demográfico da população 
idosa brasileira exige a preparação adequada do país para atender as demandas das 
pessoas na faixa etária de mais de 60 anos de idade. Essa preparação envolve 
diferentes aspectos desde a adequação ambiental e o provimento de recursos 
materiais e humanos capacitados, até a definição e a implementação de diretrizes 
políticas. 

A sociedade deve entender que o envelhecimento de sua população é uma 
questão que extrapola a esfera familiar e, portanto, a responsabilidade individual, 
alcançando o âmbito público, e demandando a intervenção do Estado em termos de 
disponibilização de recursos e serviços nos diversos níveis de atuação. 

Assim, as universidades, especialmente as públicas, devem contribuir com 
ações que abarquem o tripé que as sustentam, ou seja, ensino, pesquisa e extensão, 
para que sejam minimizados e/ou eliminados fatores intervenientes na autonomia, 
marginalização e independência do idoso, principalmente aquele com menor nível 
socioeconômico, cultural e político. 

Nesse sentido, salientamos que o trabalho de extensão é de suma importância 
na luta pela universidade inclusiva, capaz de responder efetivamente às demandas da 
sociedade, na medida em que a aproxima dos apelos e lutas sociais e, especialmente, 
proporciona uma leitura qualificada da realidade na qual estamos inseridos. 

As categorias teóricas que dão suporte às ações e análises desenvolvidas no e 
pelo programa, advêm das construções teóricas e analíticas realizadas pela 
coordenadora do programa em seus estudos/pesquisas sobre a temática do 
envelhecimento, especialmente as construídas em seu processo de Mestrado e 
doutorado em Serviço Social. 

Dito isso, salientamos que a questão norteadora das atividades desenvolvidas 
no/pelo Programa é a compreensão da velhice enquanto uma categoria socialmente 
construída, portanto, concebemos o processo de envelhecimento e a velhice como 
tendo um caráter público e nos distanciamos da visão da questão do envelhecimento 
como uma questão particular, homogênea, definindo-a como uma questão coletiva e 
heterogênea. Conceber o envelhecimento como um processo socialmente construído 
significa reconhecer que esse reproduz as desigualdades que se estabelecem na 
sociabilidade humana, de acordo com diferenciações de ordem social, econômica, 
política, cultural, étnica, sexual, geracional e espacial. 
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A velhice, entendida a partir desta concepção, não é uma generalização, no 
ǎƛƴƎǳƭŀǊΤ ƳŀǎΣ ŎƻƳƻ ƻōǎŜǊǾŀ .ŜŀǳǾƻƛǊ όмффлύΣ άǾŜƭƘƛŎŜǎέΣ Ǉƻƛǎ Ƙł ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ Ŝ ŘŜǎƛƎǳŀƛǎ 
ǾŜƭƘƛŎŜǎΣ ƻǳ ǎŜƧŀΣ ŀ ǾŜƭƘƛŎŜ άϝΦΦΦҌ Ş ŦǊǳǘƻ ŘŜ ǳƳŀ ǊŜŘŜ ŘŜ ǊŜƭŀœƿŜǎ ŜŎƻƴƾƳƛŎŀǎ Ŝ ǎƻŎƛŀƛǎ 
que se diferenciam de país para país, de região para região, construindo, assim, 
realidades e modos distintos de vivenciar este processo (Cunha, 2008, p. 12). E, ainda 
segundo Cunha (2008, p.13), άϝΦΦΦҌ mais que um fenômeno natural, biológico e 
orgânico, a velhice é um fenômeno social, econômico, político, cultural, espacial, etc., 
ƳǳƭǘƛŦŀŎŜǘŀŘƻ ǉǳŜ ǎŜ ŜƴƎŜƴŘǊŀ ƴŀǎ ǊŜƭŀœƿŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳœńƻ Ŝ ǊŜǇǊƻŘǳœńƻ ǎƻŎƛŀƭέΦ /ƻƳƻ 
Simone de Beauvoir (1990), afirmamos que não nos tornamos velhos de uma hora 
para a outra, mas άŜƴǾŜƭƘŜŎŜƳƻǎέ ao longo dos anos. 

Portanto, as categorias teóricas que sustentam nossas ações e as dão suporte 
são aquelas pautadas na perspectiva da totalidade da vida humana que nos permitem 
compreender os homens e mulheres que envelhecem como sujeitos históricos, que 
fazem e refazem a história a partir das circunstâncias que lhes são dadas, sendo assim 
partes do άǘŜŎƛŘƻ ǎƻŎƛŀƭέΦ 

Este reconhecimento impulsiona o empenho na efetivação de diferentes 
formas de atendimento, não só a este público específico, que promovam relações 
intergeracionais e o estreitamento dos laços de pertencimento à cidade, e que, 
principalmente, oportunizem a efetiva participação destes homens e mulheres que 
envelhecem como sujeitos do άǘŜƳǇƻ ǇǊŜǎŜƴǘŜέ e construtores do futuro. Dessa 
ŦƻǊƳŀΣ ŀǎ ŀœƿŜǎ Řƻ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ǾƛǎŀƳ ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊ ǇŀǊŀ ƻ ǊƻƳǇƛƳŜƴǘƻ Řƻ άǎƛƭşƴŎƛƻέ ŜƳ 
torno das questões que envolvem o processo de envelhecimento, denunciado por 
Beauvoir (1990), promovendo efetivamente a publicização da velhice, a partir do 
respeito às múltiplas e complexas formas de envelhecer. 

Desta maneira, também nos distanciamos de um processo crescente nas ações 
de atenção à essa etapa da vida na sociedade contemporânea, denominado por 
5ŜōŜǊǘ όмфффύ ŘŜ άǊŜǇǊƛǾŀǘƛȊŀœńƻ Řŀ ǾŜƭƘƛŎŜέΣ ǉǳŜ ǘƻƳŀ ŀǎ ŦƻǊƳŀǎ ŎƻƳƻ ƻǎ ǎǳƧŜƛǘƻǎ 
envelhecem como responsabilidade individual e a velhice como um άŜǎǘŀŘƻ de 
ŜǎǇƝǊƛǘƻέ ς só é velho quem quer ς levando os sujeitos que envelhecem a negarem as 
transformações naturais pelas quais passam seus organismo e, ao mesmo tempo, a 
uma naturalização dos estereótipos negativos relacionados à velhice que é sempre 
atribuída ao outro ς άŜǳ não ǎƻǳ ǾŜƭƘƻΗέΦ 

Essa concepção individualizante da velhice constitui-se em uma negação do 
direito e da cidadania do ser que envelhece na sociedade contemporânea. Na 
contramão dessa tendência, as ações do Programa pautam-se na concepção e na 
certeza de que 

 
[...] é preciso devolver a estes velhos o direito de envelhecer e de ser 
reconhecido social, cultural e politicamente por sua contribuição na 
construção do tecido histórico da sociedade. Este reconhecimento 
não será adquirido individualmente, mas a partir de uma 
compreensão política e social que respeite as especificidades trazidas 
pela velhice, ao mesmo tempo em que valorize as possibilidades e 
conhecimentos adquiridos por estes cidadãos com o passar dos anos, 
dentre elas suas sabedorias e experiências. (Cunha, 2008, p. 204) 
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4 CONCLUSÕES 
 

Com a possibilidade de transmissão de conhecimento via cursos, oficinas e 
passeios culturais, com a possibilidade de troca de saberes, o programa possibilita o 
retorno dos idosos ao estudo e novos projetos de vida, baseados em suas próprias 
escolhas, derrubando estereótipos de que o velho não tem mais condições de 
άŀǇǊŜƴŘŜǊέ ƻǳ ƴńƻ ǘŜƳ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŘŜ ŎǊŜǎŎƛƳŜƴǘƻ ǇŜǎǎƻŀƭΦ !ǘǊŀǾŞǎ ŘŜǎǘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ƻǎ 
sujeitos que envelhecem se qualificam e se relacionam com outras instâncias e grupos 
da sociedade de idosos ou não, e participam de atividades conjuntas em 
comemorações e eventos na cidade, trocando experiências e convivendo com 
diferentes gerações. 

O programa, além de receber alunos e docentes da UFJF, recebe alunos e 
professores de outras instituições que realizam seus estudos junto aos idosos do Polo, 
o que demonstra sua credibilidade na sociedade. Destaca-se ainda o número de 
profissionais que se qualificaram para atuar na área do envelhecimento, desde 1991, 
considerando ser esse um debate recente na sociedade brasileira e com poucos 
profissionais capacitados para tal atuação. 

No ano de 2019, foram realizadas 533 matrículas e frequentaram assiduamente 
429 idosos nos Projetos e atividades desenvolvidas no Programa. Realizamos um 
"Evento de Extensão" em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do 
município para 100 pessoas e ampliamos as parcerias com o município de Juiz de Fora, 
através de um dos Projetos de Extensão a ele vinculado. 

Em relação aos idosos, verifica-se o aumento da consciência dos direitos de 
cidadania; maior autonomia e capacidade de decisão; percepção de suas 
potencialidades; percepção do grupo que revê coletivamente seu próprio processo de 
envelhecimento e sua possibilidade de reinserção na vida familiar e comunitária; 
minimização do isolamento e da solidão; debate de temas atuais e situações que 
vivenciam no município (trânsito, insegurança, violência), maior politização. 

O impacto dessas novas atitudes revela uma ressignificação desses sujeitos que 
se recriam frente suas famílias e a sociedade, se fortalecendo e se posicionando 
novamente como protagonistas de seu tempo. Um dos maiores impactos deste 
programa é contribuir com o desenvolvimento local do ponto de vista da cidadania e 
qualidade de vida desses idosos, a partir das contribuições da extensão da UFJF. 

Já no que diz respeito aos discentes, acreditamos que o envolvimento nas 
atividades desenvolvidas no/pelo programa contribui para a formação técnica, crítica e 
cidadã destes, auxiliando-os na capacitação para a intervenção na área do 
envelhecimento (em consonância com a Lei nº 10741, de 1º de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso), considerada imprescindível diante da relevância dos 
problemas decorrentes das mudanças do perfil demográfico do país. 

Conjugando extensão, pesquisa e ensino, o programa incentiva a promoção de 
conhecimentos e ações que atuam de maneira ampla e efetiva na produção da cultura. 
Sendo assim, também contribui para o desenvolvimento de um debate acadêmico 
sério sobre o envelhecimento. 

Além de avançar na pesquisa, o polo alimenta a formação de profissionais, 
oferecendo estágio acadêmico e bolsas de extensão e treinamento profissional. 
Funciona ainda como centro de referência para a realização de monografias 
acadêmicas e de especialização stricto e lato sensu. Assim, podemos afirmar que o 
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discente tem a oportunidade de conhecer a temática do envelhecimento, com suas 
múltiplas facetas e complexidades. 

Tais considerações quanto aos impactos foram apontadas pelos próprios 
discentes em reuniões periódicas de avaliação e monitoramento, bem como nos 
relatórios finais semestrais/anuais entregues à coordenação do programa. 
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