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Recapitulando...

• Eras Digital  e  Pós-Digital

• Avanço tecnológico  exponencial ;

• Sociedade l íquida (a real idade é  criada e recriada em minutos );

• Impactos  imprevis íveis  (c isne negro);

• História da humanidade:  movimento l inear x inovações/  d isrupção



• Como funciona a nossa mente (dif iculdades de perceber e se adaptar 

as mudanças)

• Aprender/desaprender/reaprender e “ reinventar o ensinar”
( a p r e n d e  c o m   a o  i n v é s  d e  e n s i n a r  p a r a )

• Criativ idade,  inovação e adaptabi l idade = superação e sobrevivência

• Mundo Vuca  (voláti l ,  incerto,  complexo e ambíguo).

Recapitulando...



EDUCAÇÃO SUPERIOR NO 

MUNDO VUCA



VUCA NA EDUCAÇÃO

Volatility (Volatilidade):  tudo muda o tempo todo, o que dificulta a adoção de  

mecanismos de ações ágeis (mudanças regulatórias, expansão da modalidade EAD e do  

uso das ferramentas tecnológicas...)

Uncertainty (Incerteza): impossibilidade de previsão das próximas mudanças que a 

sociedade enfrentará (Quais são as profissões do futuro? Que perfil de profissional o 

mercado deseja)



Complexity (Complexidade):  quantidade de fatores que precisamos levar em conta, sua 

variedade e as relações/conexões  entre eles. (O que as IES têm para oferecer aos alunos 

diante dessa complexidade? Como a ofertar educação coerente com os anseios da 

sociedade/mercado?)

Ambiguity (Ambiguidade): Nada costuma ser claro e concreto. Se há interpretações diversas 

dos acontecimentos, não há como  encontrar uma resposta única e definitiva.

VUCA NA EDUCAÇÃO



A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Em meio a tantas incertezas, uma das poucas certezas é 

a de que a educação continuará sendo o meio mais 

eficiente de transformação social, de formação 

profissional e de crescimento científico, tecnológico e 

econômico.



NOVOS TEMPOS, NOVAS REGRAS

Profusão  de  normas:

 s u b s t i t u i ç ã o  d e  d i s c i p l i n a s  p r e s e n c i a i s  p o r  a u l a s  n ã o  p r e s e n c i a i s ;  

 s u b s t i t u i ç ã o  d e  a t i v i d a d e s  p r e s e n c i a i s  r e l a c i o n a d a s  à  a v a l i a ç ã o ,  p r o c e s s o  s e l e t i v o ,  a u l a s  d e  

l a b o r a t ó r i o ,  p r á t i c a s  e  e s t á g i o s

 r e g u l a m e n t a ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s  c o m p l e m e n t a r e s ,  d e  e x t e n s ã o  e  d o  T C C ;  

 a d o ç ã o  d a  o f e r t a  n a  m o d a l i d a d e  a  d i s t â n c i a  o u  n ã o  p r e s e n c i a l  p a r a  a s  d i s c i p l i n a s  t e ó r i c o -

c o g n i t i v a s  d o s  c u r s o s  d a  á r e a  d e  s a ú d e ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  p e r í o d o  e m  q u e  s ã o  o f e r t a d a s ;  

 A n t e c i p a ç ã o  d a  c o n c l u s ã o  d e  c u r s o s  d a  á r e a  d a  s a ú d e . . .  

 A  r e a d e q u a ç ã o / r e d u ç ã o  d o s  d i a s  l e t i v o s .



OS IMPACTOS FORAM MENORES NAS IES QUE:

 souberam t irar  prove ito  do  que  já  t inham pronto  quando a  cr ise  surg iu  e  produz ir  o  

que a inda  não  t inham,  se  re inventando;

 mant iveram at iva  a  comun icação e  a  interação  com os  d iferentes  segmentos  de  sua  

comunidade;

 acompanharam de  perto  as  dec isões  e  med idas  dos  órgãos  governamenta is  das  

d iferentes  instânc ias ;

 demonstraram f irmeza  na  def in ição  dos  passos  segu intes  ao  pr ime iro  d ia  de  adoção  

da  quarentena ,  transmit indo segurança  a  pa is ,  a lunos ,  professores  e  co laboradores ;



OS IMPACTOS FORAM MENORES NAS IES QUE:

 t inham invest ido  na  formação  de  seus  professores  e  puderam,  durante  a  

cr ise ,  usufru ir  dos  conhec imentos  e  exper iênc ias  de  seus  docentes  no  

desempenho de  tarefas  emergenc ia is ;

 buscaram a lternat ivas  para  atender às  necess idades  f inance iras  dos  

estudantes ,  oferecendo,  inc lus ive ,  p lanos  persona l izados  para  reduz ir  ou  

prorrogar o  pagamento  das  mensa l idades ;

 ze laram pe la  saúde  f ís ica  e  menta l  de  sua  comun idade .



NOVOS HÁBITOS

 T e l e t r ab al h o  

 Ens i no  r e m o t o  ( 1 00%  EaD ) ;

 M ai o r  ut i l i zação  d e  m í d i as  so c i a i s  d e  l o ng o  a l cance  (Wh at sA p p ,  Face b o o k ,  I nst ag r am ,  L i ve s ,         

We b i nar  e t c . )  p ar a  e st i m u l ar ,  o r i e nt ar  e  co m p ar t i l h ar  e x p e r i ênc i as  

 Re v i são  d e  cur r í cu l o s  e  m e to d o l og i as  

 V a l o r i zação  d a  fo r m ação  p e r m ane nt e

 Busca  p e l o  e ns i no  h i b r i d o  



• Construção  do  conhec imento pe lo  estudante  em subst itu ição  à  mera  transmissão -

reprodução  de  conteúdo .

• Amplo  acesso  do  estudante  ao  conhec imento – de qua lquer  loca l ,  a  qua lquer tempo.

• Dinamização  do  conteúdo pe lo  professor  com recursos  mult imid iát icos ,  h ipertextos  e  

l i nks .

• Acompanhamento  e  or ientação ind iv idua l  dos  estudantes  pe lo  professor .

Fonte: Planejamento e gestão no novo normal: o processo de ensinoaprendizagem na educação superior / Carlos R. J. Longo, Elisabeth Silveira --. 
Brasília, EDUX Consultoria, 2020

A EDUCAÇÃO HÍBRIDA ABRE UM LEQUE DE NOVAS POSSIBILIDADES, COMO:



• Intens if icação  da  interação entre  os  estudantes ,  sem as  segmentações  exc ludentes  

dos grupos .

• Autonomia  do  estudante em re lação  à  sua  ded icação  a  cada  tóp ico  em estudo .

• Incremento  pe lo  professor ,  nos  encontros  presenc ia is ,  de  prát icas  para  a  construção  

de  hab i l idades ,  desenvo lv imento  da  cr iat iv idade ind iv idua lmente  e  em grupo.

• Letramento  d ig ita l  do  professor  e  dos  estudantes  no  uso  da  tecno log ia  ap l icada  ao  

processo  de  ens ino  e  aprend izagem.

Fonte: Planejamento e gestão no novo normal: o processo de ensinoaprendizagem na educação superior / Carlos R. J. Longo, Elisabeth Silveira --. 
Brasília, EDUX Consultoria, 2020

A EDUCAÇÃO HÍBRIDA ABRE UM LEQUE DE NOVAS POSSIBILIDADES, COMO:



ENSINO HIBRIDO

“Híbrido não s ignif ica ministrar aulas presencialmente e encomendar aos 

estudantes le ituras e tarefas on -l ine – ou seja,  em casa.

Os cursos híbridos requerem uma integração planejada de ativ idades 

presencia is  a conteúdo on -l ine.  Ativ idades mais favoráveis ao contato pessoal  

devem compor os momentos presenciais .  Ativ idades que exigem maior 

reflexão,  introspecção,  funcionam melhor no ambiente on - l ine”

Fonte:  Carlos R. J. Longo, Elisabeth Silveira --. Brasília, EDUX Consultoria, 2020.



ESTRATÉGIAS PARA MIGRAÇÃO 

Diagnóstico de Conjuntura

Formulação de estratégicas institucionais para o trabalho on-l ine 

Redefinição das estratégias pedagógico-comunicacionais 

Revisão dos documentos fi losóficos e diretrizes cientifico -

acadêmicas das IES (PDI,  PPI e PPC)

Planejamento sustentável

Fonte:  Carlos R. J. Longo, Elisabeth Silveira --. Brasília, EDUX Consultoria, 2020.



FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAIS PARA O TRABALHO ON -LINE

ESTUDANTES 

ON-LINE
ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS

Foco dos 

programas

 Os programas devem atender às necessidades educacionais do estudante.

 Os programas têm de ter bom custo-benefício.

 A tecnologia deve ser confiável e de fácil navegação.

 Os programas devem promover um volume adequado de situações de interação.

 Os estudantes têm de ser informados sobre o que fazer para obter sucesso.

Capacitação 

para o uso da 

tecnologia

 O treinamento do estudante – on-line ou presencial – tem de ser regular

 O acesso às ferramentas tem de estar descrito em tutoriais on-line e perguntas frequentes.

 O suporte técnico tem de estar disponível dia e noite – especialmente à noite e aos finais de semana. Fonte: 

Carlos R. J. 

Longo, 

Elisabeth 

Silveira --. 

Brasília, EDUX 

Consultoria, 

2020



FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAIS PARA O TRABALHO ON -LINE

ESTUDANTES 

ON-LINE
ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS

Acesso aos 

mesmos 

serviços dos 

programas 

presenciais

 Os serviços típicos dos programas presenciais – consultoria, crédito educativo, livraria, biblioteca, 

aconselhamento profissional – devem ser também oferecidos ao estudante.

 A integração social dos estudantes deve ser promovida em espaços on-line especialmente criados para 

esse fim.

 Os comunicados e notícias devem ser postados em área própria.

 Os serviços prestados aos estudantes têm de ser feitos por pessoal qualificado.

Apoio das 

políticas 

institucionais

 As expectativas dos estudantes e dos professores devem ser consideradas – tempo de feedback, 

avaliação, propriedade intelectual, direito autoral e comportamento aceitável on-line.
Fonte: 

Carlos R. J. 

Longo, 

Elisabeth 

Silveira --. 

Brasília, EDUX 

Consultoria, 

2020



O momento é de reflexão e adaptação.  No retorno às 

ativ idades presencia is ,  não bastará a s imples transplantação 

de soluções de um contexto para o outro.  Será preciso rever 

currículos,  assim como a própria missão e valores da IES.  



DESAFIOS

 Migração para o ensino híbrido

 Inclusão de um número maior de pessoas na educação superior 

 Elevação dos padrões de qualidade da educação superior

https://bit.ly/30huFyS



EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

• Estabelece objetivos de aprendizagem intencionados e coerentes 

com o nível  certo de complexidade para o públ ico a que se destina

• Contar com um ambiente de aprendizagem adequado para alcance 

dos resultados esperados

F o n t e :  R e l a t ó r i o  O C D E  2 0 1 8



EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

• Conta com professores capacitados

• Métodos e recursos de ensino inovadores

• Oferece oportunidades para que os alunos possam adquirir 

experiências práticas

F o n t e :  R e l a t ó r i o  O C D E  2 0 1 8



PAPEL DE CADA UM

(E DE TODOS)



O PAPEL DO GESTOR
• Conhecimento das demandas do  mercado – focar nas  demandas rea is  da  comun idade na  

qual  está  inser ida  a  IES ,  acompanhar as  transformações  que  afetam as  carre iras  

prof iss iona is  e  manter -se  atua l i zado quando às  tendências  e  ex igênc ias  do  mercado para  

ter  c lareza quanto  ao  caminho  a  ser  tr i lhado

• Comunicação ef icaz – organ izar  de  forma correta  os  dados  e  as  informações  da  IES .  

Manter  um cana l  de  comun icação d ireto  com o  quadro de  co laboradores ,  docentes  e  

d iscentes .  Qua l i f icar  a  interação  promove  maior  enga jamento  e  compromet imento  das  

equ ipes  com as  at iv idades



O PAPEL DO GESTOR
• Part ic ipação nos processos de  e laboração dos documentos inst ituc ionais  e  de  

cursos,  e  das   ava l iações  do  INEP

• Domínio  do  conteúdo legal  que rege a  educação superior – compreender que  o  

setor  no  qua l  atua  é  a ltamente  regu lado  e  que  as  regras  estabe lec idas  pe la  

Seres/MEC devem ser  estr itamente observadas.  Conhecer  os  bônus  e  os  ônus  da  

regu lação  para  a  IES  e  seus  cursos

• Capacitação permanente - o  gestor  deve  se  preocupar em manter -se  atua l izado



O PAPEL DO PROFESSOR



• Quebrar paradigmas nos métodos de 
aprendizagem;

• Enxergar e estabelecer com a tecnologia um 
relacionamento colaborativo ;

• Saber l idar com diferentes gerações no mesmo
cenário (professor e aluno);

• Desenvolver com o aluno e no aluno uma
consciência humana,  ou seja ,  capacidade de 
empatia ,  de colaboração e de sol idariedade.



• Util izar metodologias ativas e anal ít icas;

• Gerar uma aprendizagem colaborativa,  

contínua e conectada;

• Desenvolver uma nova perspectiva na sala

de aula e novos métodos de aval iação;  

• Desenvolver habil idades comportamentais e 

não meramente técnicas.  



O mundo VUCA traz a oportunidade 

de envolver os alunos em todos os 

processos, tornando-os 

consideravelmente mais capacitados 

a transformar realidades do que os 

profissionais de anos atrás.



COMECE PELO  

CURRÍCULO!!

O que é necessário para que as 

mudanças que estão acontecendo 

no mundo reflitam na formação 

dos futuros profissionais?



A IMPORTÂNCIA DO CURRÍCULO?

Responsável por impulsionar os sujeitos a 

construírem sua profissionalidade, abrindo 

ou fechando possibilidades de se auto 

transcenderem.



PRINCÍPIOS BASILARES DE UM CURRÍCULO 

I . Historicidade

I I . Aprendizagem Significativa

I I I . Responsabil idade Social

IV. Pesquisa

V. Participação Colegiada

VI. Flexibil ização Curricular



I .  Historicidade 

conceb ido e  implementado para  

responder as  demandas de  um 

determinado tempo h istór ico

I I I .  Responsabil idade Social

Demonstra  o  grau  de  responsab i l idade 

da IES com a  formação  humana e  

prof iss ional  dos  estudantes .  Deve  

cons iderar a  formação  de  pessoas  

capazes  de  interv ir  soc ia lmente ,  de  

rea l i zar  aná l ises  sobre  contexto  e  com 

compromisso  com a  mudança .

I I .  Aprendizagem Significativa

d e ve  t e r  se nt i d o ,  p o ssu i r  v í ncu l o s  co m  
c o n t e x t o  d e  a t u a ç ã o  d o s  su j e i t o s .  De ve  
t r a z e r  o s  sa b e r e s  n e c e ssá r i o s  a o  
e x e r c í c i o  d a  p r o f i ssão

PRINCÍPIOS BASILARES DE UM CURRÍCULO 



IV. Pesquisa

Elemento  const itut ivo  ind ispensáve l  

na  construção  de  curr ícu los  

inovadores .  Ações  invest igat ivas  

superam o  mode lo  h ierárqu ico  

(Teor ia-Prát ica) .

V. Participação Colegiada

A organ ização do  curr ícu lo  deve  se  

estabe lecer  a  part ir  do  

plane jamento co let ivo ,  com a  

aná l ise  compart i lhada  do  curr ícu lo  

e  das  prát icas  pedagóg icas .  

PRINCÍPIOS BASILARES DE UM CURRÍCULO 



VI. Flexibilização Curricular
A f lex ib i l idade  faz -se  necessár ia  na  organ ização dos  curr ícu los  para  

aco lher  os  segu intes  aspectos :  

• novos  contextos  da  prát ica  prof iss ional  

• novos  processos  de  produção  e  apropr iação  do  conhec imento

• novas  demandas da  soc iedade 

PRINCÍPIOS BASILARES DE UM CURRÍCULO 



 Situações problemas que estimulem a pesquisa;

 Elaboração e desenvolvimento de projetos;

 Estágios de vivência e de aprimoramento;

 Trabalhos interdisciplinares e interprofissionais;

 Trabalhos de extensão, monitoria e iniciação científica.

Exemplos de metodologias para implantação
de um Currículo Inovador



 Grupos temáticos de estudo;

 Módulos teórico-práticos;

 Oficinas de aprendizagem;

 Estágios de adaptação ao mercado de trabalho;

 Trabalhos pré-profissionais orientados.

Exemplos de metodologias para implantação
de um Currículo Inovador



DICAS AOS 

PROFESSORES...



ENSINAR A BUSCAR A 

INFORMAÇÃO...
TRATAR,  CONECTAR E 

TRANSFORMÁ-LA
EM CONHECIMENTO



MANTENHA O ENTUSIASMO!

 LEMBRE-SE: TEMPO E ESPAÇO FORAM RECONFIGURADOS:

 CONHEÇA AS CARACTERÍSITICAS E TENDÊNCIAS DA ATUALIDADE.

 DESAFIOS E NECESSIDADES DA SUA PROFISSÃO.

 SEJA UM BOM CRÍTICO DE SI  MESMO.



 TENHA HUMILDADE:  lembre-se que o seu aluno tem algo a dizer.

MANTENHA-SE ESTÁVEL.  

 RESPEITE OS CAMINHOS, os ritmos e capacidades variadas.

 NÃO PERCA O OLHAR SOB O SER HUMANO QUE ESTÁ A SUA FRENTE.

 ESTE É UM MOMETO ESPLENDIDO PARA RENOVAR! !



“EDUCAR É UM EXERCÍCIO DE PACIÊNCIA 

E TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA MAIS 

RESISTENTE: O SER HUMANO”. 

Leandro Karnal



“TAREFA DE CASA”

Talvez,  para as próximas etapas da crise,  seja interessante,  em uma 

folha de papel, traçar ao centro uma l inha divisória e escrever, com 

letras grandes e caprichadas, a palavra VACINA. Do lado esquerdo, 

descreva ou enumere tudo o que a instituição fez/faz no período que 

antecede o momento em que estaremos todos imunes ao vírus.  Do lado 

direito,  discorra sobre como será a instituição a partir daquele 

momento,  como ela irá se reinventar depois do grande susto.

Sugestão de Marco Antonio Rodrigues



O momento não é de desesperança, mas de renovação, 

de criatividade, compromisso e coragem. Temos o 

privilégio histórico de tentar mudar e melhorar a 

educação e o mundo

MUITO OBRIGADA!!! 

Patrícia Vilas Boas



Sugestão de leitura

eduxconsultoria.com.br



MUITO OBRIGADA!!! 

Patrícia Vilas Boas


