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RESUMO 

 

 Com a pandemia Covid-19, e seus desmembramentos que 
impuseram restrições sanitárias sociais, surgiu a necessidade de novas 
ferramentas digitais e modalidades de ensino. O objetivo da pesquisa é 
verificar os impactos da pandemia nos programas de pós-graduação Stricto 
Sensu que investigam o desenvolvimento diante ao uso de recursos 
tecnológicos digitais para o ensino híbrido. Para atingir esses objetivos foi 
realizada uma revisão bibliográfica e documental sobre a pandemia, recursos 
tecnológicos digitais, metodologias ativas e ensino híbrido. Posteriormente, foi 
feita uma pesquisa de campo, de natureza quantitativa descritiva, em que 
foram identificados 89 programas de pós-graduação Stricto Sensu que 
investigam desenvolvimento. A amostra consistiu em 27 coordenadores de 
programas, que retornaram os questionários enviados para todo o universo de 
pesquisa. Nos resultados verificou-se que a pandemia impulsionou a utilização 
de recursos tecnológicos digitais para o ensino-híbrido, que continuaram sendo 
usados, mesmo após a pandemia. Entretanto, não foram todos os 
coordenadores de programas que conseguem se beneficiar do ensino híbrido, 
por falta de infraestrutura e capacitação para o uso dos novos recursos 
tecnológicos digitais. Foi realizado inicialmente um levantamento bibliográfico, 
e pesquisas documentais nas legislações específicas da área da educação e, 
posteriormente, foi feita uma pesquisa de campo junto aos coordenadores dos 
programas de pós-graduação Stricto Sensu que pesquisam o tema 
desenvolvimento no Brasil. Sendo assim o estudo tem relação ao 
Desenvolvimento Regional, Econômico e dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), pois o mesmo verifica quais foram as repercussões da 
pandemia, do processo híbrido nos programas Stricto Sensu do Brasil que 
investigam sobre desenvolvimento, fazendo o mapeamento das regiões dos 
programas, assim como de verificar e como este processo interferiu nos 
resultados nas pesquisas das instituições. 

 

 

Palavras-chave: Ensino Híbrido; Blended Learning; Tecnologia; Pandemia; 

Ensino Superior; Pós-Graduação Stricto Sensu. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 With the Covid-19 pandemic and its consequences, which 
imposed social health restrictions, new digital tools and teaching modalities 
were required. The objective of the study is to verify the impacts of the 
pandemic on graduate programs (Master’s and Doctoral degrees) investigating 
the development of the use of digital technological resources for hybrid 
teaching. To achieve these objectives, a bibliographic and documentary review 
was carried out on the pandemic, digital technological resources, active 
methodologies, and hybrid teaching. Subsequently, field research of a 
descriptive quantitative nature was carried out, in which 89 graduate programs 
investigating development were found. The sample consisted of 27 program 
coordinators, who returned the questionnaires sent to the entire research 
universe. The results showed that the pandemic boosted the use of digital 
technological resources for hybrid teaching, which continued to be used even 
after the pandemic. However, not all program coordinators can see benefits 
from hybrid teaching, due to lack of infrastructure and training in the use of new 
digital technological resources. Initially, a bibliographical survey and 
documentary research were carried out on specific legislation in the area of 
education and, subsequently, field research was carried out with the 
coordinators of postgraduate programs who research the topic of development 
in Brazil. Therefore, the study is related to Regional, Economic Development 
and to the Sustainable Development Goals (SDGs), as it verifies the 
repercussions of the pandemic, the hybrid process in graduate programs in 
Brazil which investigate development, mapping the regions of the programs, as 
well as verifying how this process interfered with the results of the institutions' 
research. 
 

 

Keywords:; Hybrid Learning; Blended Learning; Technology; Pandemic. 

University education; Stricto Sensu Postgraduate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia Covid-19 afetou a rotina de milhões de pessoas ao redor do 

mundo, impondo a adoção de novas medidas emergenciais nos mais diversos 

setores de atuação, dentre elas, o emprego de tecnologias digitais que facilitassem a 

continuidade das dinâmicas já existentes, e não podiam se manter estacionadas 

pelas restrições sanitárias e sociais impostas pela pandemia.  

De acordo com a Unesco (2021), quase metade dos estudantes do mundo 

foram afetados pelo fechamento parcial ou total das escolas, e milhões de 

estudantes enfrentarão déficits educacionais como resultado da crise de saúde 

gerada pela pandemia Covid-19, e priorizar a recuperação da educação é essencial 

para evitar uma catástrofe geracional. 

 O presente estudo se encontra no escopo dos estudos que visam o 

entendimento do panorama educacional no período pós pandemia Covid-19, em que 

são tratadas as modalidades de ensinos remoto e híbrido na dinâmica da educação, 

no âmbito do ensino superior. 

No Brasil, o uso das ferramentas digitais permitiu que o processo de ensino-

aprendizagem continuasse no período pandêmico, por meio de metodologias 

híbridas, com o uso de TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação), 

tendo como base a Internet, de forma que o professor e o aluno saíssem menos 

prejudicados pela ausência de contato físico durante os períodos de isolamento 

social causados pela pandemia.  

Neste período de tempo, o ensino híbrido ganhou força e passou a ser 

presente nas diversas esferas do ensino, desde crianças na educação básica, aos 

adultos na educação superior e profissional.  

Moran et al. (2015) definem ensino híbrido como a combinação de vários 

espaços, atividades e metodologias que oferecem educação com mais mobilidade e 

conectividade, por meio de ferramentas que permitem mesclar as atividades que 

acontecem em tempo real físico com as virtuais.  

Erigleidson (2018) afirma que o ensino híbrido surge do encontro da 

educação presencial e da Educação a Distância online, e deve se sobrepor às duas 

modalidades, oferecendo alternância entre elas e a elaboração de novas estratégias 

e tecnologias de ensino. 
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Tem-se como premissa, no presente trabalho, que o processo híbrido é uma 

modalidade que oferece um processo de ensino-aprendizagem com mais 

conectividade, flexibilidade e mobilidade. Braz et al. (2019) apontaram que a 

aplicação da educação híbrida, na pós-graduação, pode trazer benefícios como: 

flexibilidade, liberdade, autonomia, proatividade, desenvolvimento da postura de 

pesquisador, aprendizagem mais significativa e ampliação da conexão entre os 

alunos, que se aproximam e desenvolvem um relacionamento de cooperação. Neste 

processo híbrido é necessário que o professor conheça os recursos tecnológicos 

digitais, de modo que consiga desenvolver habilidades, autonomia e competências 

de seus alunos. 

O modelo híbrido estabeleceu uma conexão entre o ensino presencial e o 

virtual, e gerou uma diferente realidade no universo ensino-aprendizagem. No 

entanto, a aplicação do modelo gera uma série de incertezas e questões, que são 

perguntas iniciais que acabam por conduzir o escopo do presente estudo. Dentre 

elas, levantam-se: como os Programas de pós-graduação Stricto Sensu que 

investigam o desenvolvimento reagiram diante do emprego desta modalidade, 

durante e após a Pandemia Covid-19 e como foi sua adoção por parte dos 

programas de pós-graduação? Quais são os benefícios diante da aplicação desse 

modelo híbrido nos programas de pós-graduação Stricto Sensu e se houve 

propostas de capacitação para o uso de novas ferramentas digitais com docentes e 

discentes?  

Deste modo, ao se considerar a pertinência destes questionamentos, e com 

vistas a responder às indagações apresentadas, estabelece-se o propósito principal 

da presente pesquisa, que é compreender o que os programas de pós-graduação 

que pesquisam o desenvolvimento estão aplicando em termos de ensino híbrido, e 

como estas aplicações repercutem no próprio desenvolvimento, ou seja, quais os 

efeitos desta mudança de paradigma de abordagem no Stricto Sensu nos resultados 

das pesquisas sobre desenvolvimento.   

O presente estudo se faz relevante uma vez que a pandemia Covid-19 gerou 

grandes mudanças na educação, dentre elas a utilização de ferramentas digitais, 

destacando-se o processo híbrido, e muitos profissionais da educação e discentes 

tiveram que remanejar toda a sua carga estudantil para o modo on-line, e teve como 

relevância a não paralisação do sistema educacional através do ensino hibrido. A 

justificativa da pesquisa se encontra no fato de que, ao verificar os impactos da 
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pandemia na aplicação do ensino híbrido nos Programas Stricto Sensu que 

investigam o desenvolvimento, observando os seus impactos na instituição, 

município e região, é possível determinar se o ensino híbrido pode ser um caminho 

para a melhoria das pesquisas sobre o desenvolvimento feitas no país, e que 

implicam, em última instância, na implantação de políticas públicas nacionais 

durante o cenário de crise e pós crise gerada pela pandemia Covid-19.  

O objetivo geral desta pesquisa é verificar a aplicação do processo híbrido 

nos Programas de pós-graduação Stricto Sensu que investigam o tema 

desenvolvimento.  

Como objetivos específicos, foram estabelecidas as seguintes metas, que 

auxiliaram na busca do objetivo geral do estudo: 

- Identificar os programas de pós-graduação Stricto Sensu no Brasil que 

abordam áreas de atuação e linhas de pesquisa em torno do tema desenvolvimento, 

o que irá gerar um mapeamento destes programas com um panorama da estrutura 

brasileira de investigação sobre desenvolvimento regional; 

- Verificar as repercussões da pandemia nos Programas Stricto Sensu que 

investigam o Desenvolvimento, identificando o nível de aplicação de metodologias 

híbridas na estrutura dos Programas, antes, durante e após a Pandemia Covid-19; 

- Identificar quais recursos foram e são atualmente implantados para o uso da 

modalidade de ensino híbrido nos programas de pós-graduação, e como eles são 

utilizados; 

- Descrever os benefícios da implantação do processo híbrido nos diversos 

aspectos que envolvem os programas de pós-graduação Stricto Sensu, na 

realização das disciplinas, nas bancas de defesa e qualificação, na realização de 

palestras interinstitucionais, na colaboração de grupos de pesquisa, no processo de 

internacionalização, e identificar outros setores beneficiados. 

Para atingir esses objetivos, foram realizados, inicialmente, um levantamento 

bibliográfico e pesquisas documentais nas legislações específicas da área da 

educação e, posteriormente, foi feita uma pesquisa de campo junto aos 

coordenadores dos programas de pós-graduação Stricto Sensu que pesquisam o 

tema desenvolvimento no Brasil.  

Verificou-se que a pandemia impulsionou a utilização de recursos 

tecnológicos digitais para o ensino-híbrido, que continuou sendo usado mesmo após 

a pandemia, entretanto não foram todos coordenadores de programas que 
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enxergam conseguir se beneficiar do ensino híbrido, por falta de infraestrutura e 

capacitação para o uso dos novos recursos tecnológicos digitais. 

O estudo tem relação ao Desenvolvimento Regional, Econômico e aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), pois o mesmo verifica quais 

foram as repercussões da pandemia, do processo híbrido nos programas Stricto 

Sensu do Brasil que investigam sobre desenvolvimento, fazendo o mapeamento das 

regiões dos programas, assim como verificar como este processo interferiu nos 

resultados nas pesquisas das instituições. 

A estrutura do presente trabalho apresenta uma seção inicial de revisão 

teórica, que aborda os seguintes temas: pandemia Covid-19 e seus impactos na 

educação, o ensino híbrido e seus desafios, suas metodologias híbridas, e como ele 

se apresenta no Brasil, com relação à legislação e sua aplicação na pós-graduação 

Stricto Sensu brasileira. Posteriormente, é apresentada a proposta de metodologia 

para a execução da pesquisa de campo do trabalho, com a descrição da população 

e amostra do método de coleta e análise de dados e dos aspectos éticos envolvidos 

na pesquisa. Por fim, são estabelecidas as considerações finais que procuram 

responder aos questionamentos da pesquisa realizada. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO 

 

Neste capitulo são abordadas as teorias de desenvolvimento regional e 

educação.  Neto et al. (2017) apontam que o ―desenvolvimento regional brasileiro‖ 

tem sido uns dos principais estudos do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada), no que se refere à análise e avaliação das políticas regionais tendo em 

vista os seus instrumentos e suas estratégias diante os campos das políticas 

públicas do país.  

De acordo com Cano (2017), o país pode sofrer sérias turbulências de acordo 

com situações adversas como guerras, revoluções, depressões e crises, com isso 

afetando a política econômica e regional. O autor pontua que esta situação pode se 

transformar em ―camisa de força‖ no que se refere aos impactos na realização de 

políticas específicos e de modo que não conseguem compatibilizar seus 

instrumentos (CANO, 2017, p. 14). Como se verifica com o cenário pandêmico que 

foi uma situação de crise sanitária mundial, onde foi preciso que os governos, as 

políticas públicas tivessem que adotar medidas emergenciais para conter o avanço 

do vírus como também traçar estratégias que a roda da economia não parasse. 

Conforme os estudos de Neto et al. (2017, p. 21), desenvolvimento regional 

se encontra nos assuntos sobre conjuntura econômica e política de uma nação, 

sendo relevante em questões: ―estruturais a serem equacionadas, removidas e 

superadas‖. Então cabe aos estudiosos do desenvolvimento regional investigar 

refletir, investigar, analisar, avaliar e intervir na implementação de políticas públicas 

tendo como objetivo em criar novas estratégias para dinâmica territorial e para o 

desenvolvimento de regiões, principalmente aquelas com retraso socioeconômico. 

Neto et al. (2017) refletem que os métodos de análise têm como objetivo 

trazer a discussão sobre a ―questão regional‖. Esta reflexão refere-se à mobilização 

de políticas regionais, de modo a trazer à luz os temas nacionais que têm como 

objetivo trabalhar as questões de melhoria da qualidade de vida da população de 

cada região que possui menor desenvolvimento relativo. 

Neto et al. (2017) salientam que a avaliação de instrumentos de políticas 

setorial, social, regional, assim como o mapeamento da força e dos impactos de 

recursos governamentais federais vêm beneficiar o desenvolvimento regional.  
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O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é uma ferramenta que a 

auxilia, de modo que se avalie a situação do cenário atual. O PDE tem como 

objetivos os fundamentais da própria República fixados pela Constituição Federal de 

1988: 

Construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 

nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação1. 

Não há como construir uma sociedade livre, justa e solidária sem uma 

educação republicana, pautada pela construção da autonomia, pela 

inclusão e pelo respeito à diversidade (BRASIL, 1988, p.5-6). 

 

Ao se analisar os objetivos do PDE, verifica-se que o mesmo tem como 

objetivo reduzir desigualdades sociais e regionais. Para isso, deve-se levar em 

consideração o desenvolvimento econômico, social e regional de cada região. De 

acordo com PDE (BRASIL, s/d, p. 6), um dos fatores a serem levados em 

consideração é a ordenação territorial, de modo que se verifique as cidades, 

estados, munícipios, campos, periferias, regiões que necessitam de ações para o 

combate à desigualdade de oportunidades educacionais.  

De acordo com o PDE (BRASIL, 1988) é importante a formação continuada 

do professor para as universidades públicas, de modo que se dê melhoria na 

qualidade da educação e aprimoramento do nível superior, melhorando, então os 

resultados das IES. Com isso reforçam-se os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) que buscam promover a cooperação no âmbito de Sistema das 

Nações Unidas em temas relacionados à ciência tecnologia e inovação.  

 

2.1.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada em 1945, após a 

término da Segunda Guerra Mundial. Ela tem o objetivo de manter paz, segurança, 

resolver problemas internacionais assim como estimular o respeito aos direitos 

humanos (BRASIL, 2016). 

A Agenda2030 é um plano elaborado pelos chefes de estados, dos governos 

e altos representantes da ONU em 2015 que busca a paz universal, o 

desenvolvimento sustentável e combate às desigualdades (ONU, 2016). A Agenda 
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2030 possui objetivos e metas, estes chamados de Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), sendo no total 17 objetivos: 

 

―Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares  

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria 

da nutrição e promover a agricultura sustentável  

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades  

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos  

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 

e meninas  

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o 

saneamento para todos  

Objetivo 7. Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a 

preço acessível à energia  

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos  

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação  

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 20‖ 

(ONU, 2016, p. 19-20) 

Verifica-se que as ODS têm como objetivo combater as desigualdades 

sociais, a fome, assim como também melhorar o acesso à educação, o crescimento 

econômico e as infraestruturas. Para que estes objetivos sejam atingidos é preciso a 

revisão no nível regional,  sub-regional e global, por meio das mobilizações de 

políticas públicas regionais em combate às desigualdades e também das melhorias 

nos setores de educação e saúde.  

Neste sentido, este trabalho se relaciona às ODS na medida em que busca 

verificar como se deu o acesso à educação no período pandêmico e pós-pandêmico 

se as IES dos programas de pós-graduação Stricto Sensu conseguiram levar a 

educação com mais acessibilidade, através da utilização de novos recursos 

tecnológicos que foram utilizados frente à pandemia. Como também se as IES dos 

programas de pós-graduação Stricto Sensu conseguiram obter infraestrutura para o 

acesso ao acesso aos recursos tecnológicos e à informação.  
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2.2 PANDEMIA COVID-19 E SEUS REFLEXOS NA EDUCAÇÃO 

 

Com a Pandemia Covid-19 houve grandes retrospectos referentes a 

mudanças na sociedade e desenvolvimento. De acordo com Porsse et al. (2020, 

p.4), o primeiro caso de Covid-19, por contaminação do novo coronavírus, foi 

registrado na China, em dezembro de 2019; e, em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o estado de contaminação à 

pandemia global. Pandemia é quando uma doença infectocontagiosa atinge várias 

regiões/países em grande região demográfica.  

No início de 2020, o Brasil já havia registrado o primeiro caso de 

contaminação pelo coronavírus, assim como também já se registrava o avanço do 

vírus em todos os estados brasileiros. Enquanto se desenvolvia a pesquisa para a 

cura, a doença apresentava vigorosa dinâmica de crescimento em território nacional, 

registrando-se milhares de casos e centenas de mortes em pouco tempo de sua 

ocorrência. O avanço do vírus vinha gerando grandes mudanças e consequências 

no sistema econômico, na saúde e educação (PORSSE et al., 2020, p.4-5). 

Brandt et al. (2020) salientaram que foi envolvida uma ação coletiva e 

coordenada, a fim de combater o avanço da pandemia. Com o avanço da pandemia 

e como ela impactou o mundo, seja na economia, educação, na política, foi 

necessária a mobilização das Políticas Públicas, para resolver os problemas 

gerados pela pandemia na população. Neste escopo se encaixa o presente estudo, 

que tem como objetivo verificar as modalidades implantadas desde o início da 

pandemia até os momentos atuais, verificando os seus efeitos no setor educacional.  

Costa et al. (2021) discorrem sobre como a pandemia afetou o sistema 

educacional, e todos os seus envolvidos; professores, alunos, coordenadores, 

profissionais da educação, e atestam que foi necessária uma reorganização no 

calendário escolar para o modelo de ensino virtual. Com a mudança para o virtual, 

os autores salientam a dificuldade de adaptação para o domínio na usabilidade das 

tecnologias digitais, pois não eram todos que possuíam capacitação para administrar 

esses recursos. Para que os objetivos do modelo de ensino virtual fossem atingidos, 

os autores enfatizam, ainda, a importância do letramento digital por parte de 

professores, para a construção ―mais significativa do conhecimento nos ambientes 

virtuais‖ (COSTA et al., 2021, p.12). 
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Ainda segundo Costa et al. (2021), em decorrência da pandemia, as escolas 

passaram a ser um espaço mais virtual que presencial, devido ao risco de 

contaminação/transmissão da Covid-19. Então, verifica-se que a escola teve que se 

adaptar aos recursos tecnológicos, com readequações do calendário escolar. Os 

autores também pontuam que ―coube às instituições de ensino adaptar seus 

modelos metodológicos presenciais‖ (COSTA et al., 2021, p.11), o que significa que 

a escola teve que plataformizar o ensino. Citam, como exemplo, o próprio AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) para se dar continuidade ao ensino. 

Dias e Ramalho (2021) apontam a diferença entre o ensino remoto e a 

Educação a Distância: 

Compreende-se que a Educação a Distância tem uma regulamentação 

própria e características particulares quanto aos processos de gestão. De 

fato, Educação a Distância é uma modalidade da Educação brasileira e 

Ensino Remoto um arranjo para reduzir os prejuízos gerados pela 

pandemia. Contudo, a proposta do Ensino Remoto aborda a utilização de 

recursos tecnológicos digitais para a implementação de atividades de 

ensino e aprendizagem e mesmo que saibamos que Ensino Remoto não é 

Educação a Distância, sem sombras de dúvidas, as aprendizagens 

docentes oriundas da EaD podem ser úteis aos momentos de ensino e 

aprendizagens durante a pandemia (DIAS e RAMALHO, 2021, p.68). 

 

Aqui verifica-se, pela discussão dos autores, que o EAD – Educação a 

Distância – tem uma regulamentação própria, e é uma modalidade já existente na 

educação brasileira; no entanto, o ensino remoto foi uma medida emergencial 

adotada para reduzir os prejuízos gerados pela pandemia na educação.  

A Portaria no 343, de 17 de março de 2020 (BRASIL, 2020), dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durou a 

situação de pandemia do Novo Coronavírus - Covid-19‖, tem em seu Art. 1:  

 

Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, 

em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 

comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por 

instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de 

que trata o art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017‖ 

(BRASIL, 2020, online). 

§ 2o Será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas 

que poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos 
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que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados bem como a 

realização de avaliações durante o período da autorização de que trata o 

caput (BRASIL, 2020, online). 

 

Depreende-se que as escolas e universidades tiveram que substituir as suas 

disciplinas presenciais por aulas que faziam uso das TDICs (Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação), oferecendo o acesso e a disponibilização de 

ferramentas, de modo que os alunos pudessem acessar o conteúdo, assim como 

também avaliação.  

Para ilustrar os impactos da Covid-19, é importante ressaltar os dados da 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 

em relação a fechamentos das escolas devido à Covid-19 no Brasil. A representação 

da UNESCO no Brasil é localizada em Brasília, tendo iniciado seu trabalho no país 

em 19 de junho de 1964, e cujo objetivo é o de auxiliar na formalização e 

operacionalização de políticas públicas. Teve papel fundamental durante a crise 

sanitária causada pela Covid-19, como o monitoramento da educação, durante a 

pandemia.  

De acordo com a Unesco (2021, online): 

 

Um ano após o início da pandemia COVID-19, quase metade dos 

estudantes do mundo ainda são afetados pelo fechamento parcial ou total 

das escolas, e mais de 100 milhões de crianças adicionais cairão abaixo do 

nível mínimo de proficiência em leitura como resultado dessa crise de 

saúde. Priorizar a recuperação da educação é essencial para evitar uma 

catástrofe geracional, conforme destacado na reunião ministerial de alto 

nível, realizada em março de 2021. 

 

Com isso, evidencia-se o impacto causado pela Covid-19 na educação, 

quando se refere ao isolamento social e fechamento das escolas. Para que a 

educação não saísse prejudicada, foi imperativo a adoção de medidas emergenciais, 

dentre elas o ensino remoto. No site da Unesco (2021), é possível ter acesso ao 

monitoramento mundial, fechamento das escolas devido à Covid-19 ao redor do 

mundo, como se pode ver na Figura 1. 

https://en.unesco.org/news/one-year-covid-prioritizing-education-recovery-avoid-generational-catastrophe
https://en.unesco.org/news/one-year-covid-prioritizing-education-recovery-avoid-generational-catastrophe
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De acordo com a Figura 1, verifica-se que, no Brasil, em 20/04/2020, as 

escolas tiveram que ser fechadas, devido à Covid-19, com um índice de 43.156.329 

de estudantes afetados. 

 

Figura 1: Monitoramento mundial do fechamento de escolas devido à Covid-19 

2020 

 
  2022 

 

    Fonte: UNESCO, (2022. 
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Já em dados mais recentes da Unesco verifica-se que até 28 de fevereiro de 

2022, as escolas do Brasil ficaram parcialmente abertas devido à Covid-19, 

resultando ainda nos mesmos 43.156.329 de estudantes afetados em todo o país. 

Com isso, verifica-se que a escola teve que se adaptar diante do fechamento e 

isolamento social. 

Segundo Pereira e Santiago (2022), foram muitos países, assim como 

também no Brasil, a adotarem o emprego das TDICs (Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação), devido à Covid-19.  

Costa et al.  (2021) realizaram uma pesquisa quantitativo-qualitativa acerca 

da opinião sobre o cotidiano pedagógico das escolas de coordenadores 

pedagógicos e diretores de diferentes instituições da rede pública e privada de 

atuação. Participaram da pesquisa os coordenadores e diretores da Educação 

Básica que atuam desde a Educação Infantil até ao Ensino Médio de seis estados 

brasileiros. Na pesquisa, os autores verificaram, por meio de levantamento de 

dados, que: 

[...] observou-se que 76,92% das escolas que não possuem internet à 

disposição dos docentes são da rede pública de ensino, onde 53,84% 

encontram-se localizadas na região Nordeste, 38,46% no Sudeste e 7,7% 

no Norte do país. Em relação ao percentual de escolas que possui internet, 

69,8% dos participantes declaram que as escolas em que trabalham 

disponibilizam internet aos professores, entretanto apenas 26,66% deste 

percentual é de escolas públicas, o que configura menor acesso à internet 

no ambiente de trabalho por professores da rede desse seguimento 

(COSTA et al., 2021, p.15).  

 

Assim, nota-se que a escola precisa ter infraestrutura para que este método 

seja eficaz, com vistas à promoção de ensino-aprendizagem. Um dos pontos 

levantados pelos autores é em relação ao fato de que todos os alunos tenham 

acesso ao AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) nas escolas: 

 

A quantidade média de alunos da presente pesquisa por escola é de 100 a 

200 alunos. Ao ser analisada a respondência à seguinte pergunta, ―existem 

alunos que não estão acessando as aulas virtuais?‖, obteve-se a 

informação que em 74% das unidades existem alunos que não são 

assistidos pelos modelos de aulas adotados nas escolas, o que nos leva a 
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refletir que a modalidade de ensino remoto virtual ocasiona desigualdades 

no que concerne à equidade do ensino (COSTA et al., 2021, p.14). 

 

Verifica-se que é preocupante a percentagem de desigualdade gerada pelo 

ensino remoto, visto que não são todos que possuem um bom hardware 

(smartphone, computador ou outros dispositivos), ou uma boa conexão de internet 

para se ter acesso ao conteúdo de forma eficaz.  

Os pesquisadores discorrem, ainda, que as escolas tiveram que adotar 

métodos alternativos para esses alunos; citam que foram utilizados alguns métodos 

de acompanhamento ―via redes de comunicação direta, como Whats App e ligação 

telefônica‖, de modo que esses alunos não saíssem prejudicados. Com isso, foi 

necessária a adoção de planos contingenciais, como medida estratégica para 

―continuidade das atividades na Educação Básica e a adequação de realidades em 

diferentes contextos para garantir o acesso à educação‖ (COSTA et al., 2021, p.14).  

Um dos pontos levantados pelos autores foi em relação à capacitação de 

professores: 

 

Mesmo com o elevado percentual de escolas que estão dando continuidade 

às atividades durante o período de pandemia, 52,4% dos participantes 

afirmaram que em sua escola não houve capacitação sobre como manusear 

as ferramentas tecnológicas e, 48% ainda estão aprendendo a usar os 

AVAs e plataformas digitais‖ (COSTA et al., 2021, p.14). 

 

Nota-se que, pelos dados, mais da metade dos professores não tiveram a 

capacitação para administração desses recursos para a sala de aula, dificultando o 

acesso e adoção de novas estratégias frente à pandemia e à educação.  

Verifica-se o quanto ela impactou a educação, de modo que foi necessário 

que as instituições adotassem planos contingenciais, que geraram mudanças de 

métodos e estratégias; e professores tiveram que, até mesmo sem capacitação, lidar 

com esses recursos tecnológicos. Observa-se que a tecnologia pode ser vista como 

aliada, mas, também, como barreira; as inúmeras dificuldades obrigaram alunos, 

coordenadores, diretores e docentes a se readaptarem a essa nova realidade 

causada pela crise sanitária. Com isso notou-se a mobilização das políticas públicas 

para sanar os problemas gerados pela pandemia. Diante dos fatos já abordados 
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entende-se que há uma necessidade de se entender o uso dos recursos híbridos e 

das metodologias ativas no ambiente educacional. 

 

2.3 METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO 

 

De acordo com Souza, Vilaças e Teixeira (2020), as metodologias ativas são 

estratégias de ensino que têm como objetivo sobrepor às práticas de educação 

tradicionais, sendo metodologias que permitem que os alunos produzam 

conhecimento por meio de desafios e solução de problemas. Estas metodologias 

permitem que os docentes busquem métodos de ensino que facilitem e também 

incentivem o discente a ter um papel ativo durante as aulas. 

Souza, Vilaças e Teixeira (2020) apontam para que a aprendizagem seja 

diferente ou significativa é preciso que estratégias de ensino sejam centradas no 

discente, ou seja, de modo estimulem o protagonismo dos discentes através de 

simulações, atividades coletivas que incitem a cooperação. Ainda, de acordo com os 

autores, a metodologia pode acontecer no espaço físico (em sala aula) e online 

(virtual).  

De acordo com Almeida et al. (2020), com avanço das tecnologias e 

mudanças da sociedade surgiram novas formas de aprender e de ensinar. Em 

relação às novas formas de aprender, a educação que permite contextualizar a 

teoria com a prática, sendo significativa para o aluno, já em relação ao ensinar são 

as novas formas de interagir, novos métodos para a construção de conhecimento.  

Almeida et al. (2020) apontam que a principal dificuldade do ensino tradicional 

é a de motivar os alunos com as aulas e conteúdos, com isso, tem a capacidade de 

mudar o cenário a metodologia ativa, ao mostrar que as aulas podem ser dinâmicas 

e interativas. O docente passa a ter um papel fundamental para instigar os alunos a 

buscarem e construírem o conhecimento, mas para isso a formação continuada do 

professor é necessária, de modo que o mesmo possa produzir atividades que 

engajamento dos alunos.   

Almeida et al. (2020) salientam que à medida que as tecnologias digitais 

ganham mais espaço, a educação pode se tornar mais flexível e centrada no aluno, 

mas não ignorando o papel do professor, proporcionando o desenvolvimento de 

metodologias ativas e híbridas.  



37 
 

As metodologias oferecem uma gama de possibilidades para se trabalhar a 

proatividade dos alunos para que aprendizagem seja mais significativa. Luchesi, 

Lara e Santos (2022) citam as seguintes estratégias de metodologias ativas de 

ensino: Aprendizagem Baseadas em Equipe (TBL); Aprendizagem Baseadas em 

Projetos (ABP); Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL); Espiral Construtivista; 

Problematização. 

O método Aprendizagem Baseadas em Equipe de acordo com Correa e Silva 

(2022) vem do nome em inglês Team Based Learning (TBL). Este método é um 

conjunto de práticas sequenciadas de ensino-aprendizagem, que trabalha a tomada 

de decisão e o trabalho colaborativo e efeito em equipe. É indicado quando se 

trabalha com um grande número de pessoas, de modo que haja interação e a 

reflexão crítica individual e coletiva (CORREA e SILVA, 2022). 

O método de Aprendizagem Baseadas em Projetos (ABP) segundo com 

Gouvêa, Dias e Cabrelli (2022) tem como objetivo melhorar o engajamento dos 

discentes na elaboração de projetos e tarefas. Nele é apresentada uma situação 

problema desafiadora, onde alunos deverão solucioná-la, sendo que este desafio 

pode ser resolvido de várias formas. O docente irá orientar e direcionar os discentes, 

sem que haja imposição de regras e protocolos, de modo que alunos se sintam à 

vontade para desenvolverem suas competências e habilidades para atingirem seus 

objetivos.  

O método de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) de acordo com 

Melo, Baggio e Pinto (2022) consiste em colocar o aluno no centro da estratégia do 

ensino, de modo que o mesmo possa buscar, contextualizar situações problemas 

vivenciadas pela prática clínica. Este método permite que o aluno possa se preparar 

e chegar com o conhecimento prévio, com supervisão do docente, de modo que 

possa adquirir conhecimentos especializados.   

O método Espiral Construtivista, segundo Cappi, Paula e Cruz (2022), é uma 

metodologia problematizadora, mas se difere do PBL por ter uma concepção 

construtivista da educação. Tem como fundamentos, a metodologia científica e a 

aprendizagem significativa. Este método significa criar uma postura mais crítica, 

permite que através de um conhecimento prévio o aluno possa desenvolver novas 

questões, significados e conceitos.  

O método de Problematização, de acordo com Rigonato e Cruz (2022), tem 

duas características fundamentais, sendo elas: o aluno como protagonista principal 
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do seu aprendizado e o professor sendo mediador metodológico desse processo. 

Este método permite conciliar a teoria com a prática, devido à observação da 

realidade, teorização, construção de hipóteses e prática.  

Os cursos de medicina são importantes precursores das metodologias ativas 

no cenário nacional. Cabe ressaltar a Resolução n° 3, de 20 de junho de 2014 

(BRASIL, 2014, P. 14), a qual dispõe sobre as DCN (Diretrizes Nacionais do Curso 

de Graduação em Medicina) e metodologias, segundo os artigos: 

 

Art. 29. A estrutura do Curso de Graduação em Medicina deve:  

 I - Ter como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de saúde 

dos indivíduos e das populações identificadas pelo setor saúde;  

 II - Utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na 

construção do conhecimento e na integração entre os conteúdos, 

assegurando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão;   

III - Incluir dimensões ética e humanística, desenvolvendo, no aluno, 

atitudes e valores orientados para a cidadania ativa multicultural e para os 

direitos humanos;  

 IV - Promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com o 

eixo de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões 

biológicas, psicológicas, étnico-raciais, socioeconômicas, culturais, 

ambientais e educacionais;  

 V - Criar oportunidades de aprendizagem, desde o início do curso e ao 

longo de todo o processo de graduação, tendo as Ciências Humanas e 

Sociais como eixo transversal na formação de profissional com perfil 

generalista;    

VI - Inserir o aluno nas redes de serviços de saúde, consideradas como 

espaço de aprendizagem, desde as séries iniciais e ao longo do curso de 

Graduação de Medicina, a partir do conceito ampliado de saúde, 

considerando que todos os cenários que produzem saúde são ambientes 

relevantes de aprendizagem;   

VII - Utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem, em especial as 

unidades de saúde dos três níveis de atenção pertencentes ao SUS, 

permitindo ao aluno conhecer e vivenciar as políticas de saúde em 

situações variadas de vida, de organização da prática e do trabalho em 

equipe multiprofissional;   

VIII - Propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais de 

saúde, desde o início de sua formação, proporcionando-lhe a oportunidade 

de lidar com problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes 
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como agente prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu grau 

de autonomia, que se consolida, na graduação, com o internato;   

IX - Vincular, por meio da integração ensino-serviço, a formação médico-

acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS;  

 X - Promover a integração do PPC, a partir da articulação entre teoria e 

prática, com outras áreas do conhecimento, bem como com as instâncias 

governamentais, os serviços do SUS, as instituições formadoras e as 

prestadoras de serviços, de maneira a propiciar uma formação flexível e 

interprofissional, coadunando problemas reais de saúde da população. 

Art. 32.  O Curso de Graduação em Medicina deverá utilizar metodologias 

ativas e critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino-

aprendizagem e do próprio curso, bem como desenvolver instrumentos que 

verifiquem a estrutura, os processos e os resultados, em consonância com 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e com a 

dinâmica curricular definidos pela IES em que for implantado e 

desenvolvido. 

 

Conforme apontado pelos artigos, o uso de metodologias ativas é adequado 

nos cursos de medicina, de modo a proporcionar um ambiente que promova a 

interação dos alunos, assim como os mesmos terem uma participação ativa. Tendo 

o conhecimento das metodologias ativas, podem promover um espaço e novas 

estratégias para o desenvolvimento da aprendizagem. As metodologias ativas 

podem ser empregadas como ensino remoto ou híbrido. Com a pandemia, houve o 

aprimoramento do ensino-remoto sendo utilizado na maioria das escolas e 

universidades de diversos países, mas não necessariamente foram empregadas 

metodologias ativas, mas sim, em muitos casos, apenas uma transposição do 

método tradicional para as ferramentas de ensino remoto.  

 

2.4 ENSINO REMOTO X ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 
 

De acordo com Pina et al (2016), em relação ao uso de dispositivos móveis 

no Brasil, houve uma taxa crescente desde 2013, e com o aumento no consumo e 

também da adoção dessas ferramentas, os dispositivos móveis (smartphones e 

tablets) passaram a ser de uso rotineiro para a maior parte dos brasileiros. Este 

aumento vertiginoso no uso ocorreu devido a estes dispositivos oferecerem maior 
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mobilidade e facilidade de acesso quando se trata em não ser preciso de se 

deslocar no espaço físico. 

Segundo os autores (PINA, et al, 2016) o ensino remoto/ m-learning permite o 

uso dos dispositivos móveis, que desempenham uma função importante dentro do 

processo de aprendizagem, de modo que os discentes pudessem ter acesso à 

internet da instituição, como também aos conteúdos das aulas. Apontam que as 

TIMS (Tecnologias de Informação Móveis e Sem fio) podem ser aliadas na busca de 

soluções e aos desafios educacionais atuais. Salientam que esta modalidade, 

oferece uma gama de possibilidades na educação, desde o desenvolvimento da 

autonomia e do protagonismo do aluno, quando se referem sobre a aprendizagem 

―permitindo uma aprendizagem em contexto, com continuidade e conectividade‖.  

Pina (et al, 2016) pontuam que o ensino remoto pode ser descrito como uma 

modalidade de ensino que acontece por meio de redes sem fio, onde se faz uso de 

dispositivos móveis para facilitar o acesso. Os autores destacam que m-learning 

oferece o acesso e transmissão da informação; o acesso aos conteúdos; a interação 

entre alunos e professores; a consulta; compartilhamento de materiais diversos em 

qualquer lugar, momento e espaço. 

O m-learning oferece três dimensões de acordo com Pina et al (2016): 1º 

modalidade espacial; 2º mobilidade temporal; 3º mobilidade contextual. A primeira 

está relacionada às diferentes possibilidades de uso dos dispositivos móveis em 

deslocamento geográfico, mas não é somente das pessoas, mas também de 

objetos, imagens e voz; a segunda é em relação às diferentes possibilidades dos 

dispositivos móveis no tempo, como também as alterações dos fenômenos no 

tempo, com isso mostrando que não é apenas só a disponibilidade de tempo 

cronológico de uso; e a terceira é sobre o contexto, do espaço, do ambiente e 

tempo. 

Para Pina et al (2016), levando em consideração essas dimensões, o m-

learning proporciona ao aluno uma ―experiência de aprendizagem personalizada‖, 

devido a esta modalidade oferecer o espaço para o aluno se desenvolver no seu 

próprio ritmo, considerando a sua individualidade e diferentes estilos de 

aprendizagem dos alunos. Eles apontam que o ensino remoto é resultado de um 

processo evolutivo do aprendizado eletrônico, oferecendo um processo de 

aprendizagem personalizado, permitindo que o aluno tenha acesso facilitado, de 

modo que o mesmo possa a desenvolver no seu ritmo e tempo.  
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Com isso nota-se que ensino remoto pode oferecer uma gama de 

possibilidades na aprendizagem, mas a pandemia gerou várias mudanças, tanto nas 

relações sociais, no trabalho e na educação. Com a medida do distanciamento 

social teve-se o fechamento das escolas, com isso as aulas presenciais foram 

interrompidas de modo a controlar a disseminação do vírus.  

Diante deste cenário pandêmico, as escolas, as políticas públicas tiveram de 

encontrar novas formas, de modo que a aprendizagem dos alunos não saísse 

prejudicada. De acordo com Martins e Gouveia (2021) foi quando as aulas 

presenciais foram transferidas para um formato de ensino remoto emergencial, de 

modo que os alunos pudessem continuar seus estudos em suas residências, através 

de recursos tecnológicos disponíveis dentre computadores, notebooks, smartphones 

e tablets.  

Martins e Gouveia (2021) apontam que o ensino remoto e aula a distância, 

não são os mesmos. O ensino remoto emergencial surgiu como forma de assegurar 

o acesso à educação em tempos de pandemia, de modo que processo de ensino-

aprendizagem continuasse sem interrupção, já o ensino à distância ou EAD 

(Educação a Distância) já existia e tem uma regulamentação própria. No entanto, o 

ensino remoto emergencial foi grande aliado nesse cenário pandêmico. De acordo 

com os autores, é importante que esta modalidade remota siga as dimensões do m-

learning, de modo que os planejamentos das aulas ofereçam o espaço para vivência 

efetiva e satisfatória através das aulas remotas.  

Os autores Martins e Gouveia (2021) realizaram uma pesquisa sobre o m-

learning, em conjunto com aplicação do Modelo Pedagógico ML-SAI, em que 

utilizaram como fundamento a metodologia da Sala de Aula Invertida que tem como 

objetivo avaliar esta modalidade para melhorar o ensino remoto emergencial na 

engenharia de produção em tempos de pandemia.  Foi realizado um estudo de caso 

no segundo semestre de 2020, no sexto semestre de estudos de um curso superior 

de Engenharia de Produção, com a participação de 44 alunos, em uma instituição de 

ensino do Estado de Goiás.  

Martins e Gouveia (2021) verificaram que grande parte dos alunos se 

mostraram receptivos na utilização de dispositivos móveis, devido ao acesso 

facilitado aos conteúdos das disciplinas, como também oferecer um espaço de 

pesquisa, preparação para as aulas, leitura, de modo que aluno possa a se 

desenvolver no seu tempo ou ritmo. 
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O ensino híbrido ganhou maior notoriedade com o uso de recursos digitais, 

devido à manifestação da pandemia. Diversos profissionais e estudantes tiveram 

que se adequar ao novo ensino híbrido.  

 

2.5 ENSINO HÍBRIDO 
 

Com a pandemia, a educação se tornou mais flexiva, podendo acontecer a 

qualquer momento, hora e espaço. Segundo Erigleidson (2018), isso é possível 

devido ao avanço das tecnologias digitais e às práticas culturais. Afirma o autor que 

o hibridismo pode ocorrer em várias instâncias, mas para isso é necessário o 

reconhecimento das dimensões para que, assim, abra espaço para os ambientes de 

aprendizagem híbridos. 

Conforme Erigleidson (2018, p. 71), ―blended learning (BL) é uma tendência 

educacional que emerge da cibercultura a partir do imbricamento da educação 

presencial e da Educação a Distância online‖. Depreende-se que o modelo híbrido 

deve se sobrepor às duas modalidades, oferecendo não somente alternância entre 

elas, mas, sim, elaboração de novas estratégias e tecnologias. 

O autor faz uma relação sobre a cibercultura de Pierre Lévy1, quando discute 

sobre o conceito da inteligência coletiva, que é uma inteligência que surge através 

de interação de grupos, por meio das novas tecnologias de comunicação. De acordo 

com Erigleidson, o ―blended learning‖ pode ser visto como modalidade que 

contempla a inteligência coletiva, devido à possibilidade de criar um espaço que 

permite a interação para a construção do conhecimento.  

O ensino híbrido permite a criação de um espaço de várias possibilidades, 

visando superar as fronteiras do ensino online e do presencial. Para isso é 

necessário que o design instrucional flexível seja bem implantado, de modo que se 

crie um ambiente de ensino-aprendizagem dinâmico (ERIGLEIDSON, 2018). 

O termo ―Híbrido‖, de acordo com Andrade e Monteiro (2020, p. 2-3), vem do 

grego 

Hybris, cuja etimologia remete a ultraje, correspondendo a uma 

miscigenação ou mistura que violava as leis naturais [...] considera-se 

híbrida a composição de dois elementos diversos anomalamente reunidos 

                                                           
1
Pierre Lévy, filósofo francês que explica a digitalização do mundo. 

 

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/hybris
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para originar um terceiro elemento que pode ter as características dos dois 

primeiros reforçadas ou reduzidas.  

 

Para Moran et al. (2015, p.27), híbrido significa ―misturado, mesclado, 

blended‖, refere-se à combinação de vários espaços, atividades e metodologias. O 

avanço das novas tecnologias permitiu que o processo de ensino-aprendizagem 

pudesse mesclar o uso das novas ferramentas digitais, ofertando uma educação 

com mais mobilidade e conectividade. O ensino híbrido é um conceito amplo e 

complexo, por oferecer uma gama de possibilidades.  

As tecnologias híbridas, de acordo com Moran et al. (2015), são ferramentas 

que permitem mesclar as atividades que estão acontecendo em tempo real (espaço 

físico) com as virtuais. O ensino híbrido permite mais flexibilidade, propiciando 

caminhos personalizados para atender a necessidade de cada aluno, visando ao 

desenvolvimento da autonomia e participação ativa diante do conteúdo.  

Com a pandemia, os ambientes físicos das salas de aula foram 

redesenhados, adotando-se novas plataformas digitais e uso dos dispositivos 

móveis, dentre eles smartphones e tablets, o que permitiu que o aluno pudesse ter 

acesso ao conteúdo e às aulas online.  

De acordo com Bacich et al. (2015), a interação das tecnologias digitais não 

se refere apenas a poder alternar entre os espaços presencias e virtuais, mas, sim, 

mediar e desenvolver a criatividade e o pensamento crítico dos alunos. O ensino 

híbrido surge como forma de ressignificar o processo de ensino, que vem sendo 

utilizado nas escolas de educação básica nos Estados Unidos, América Latina e na 

Europa, conforme apontado pelos autores. 

Ainda apontado por Bacich et al. (2015), o uso das ferramentas digitais 

permite novas possibilidades no ensino, com isso enriquecendo o planejamento 

escolar, assim como a elaboração de atividades que busquem um conhecimento 

mais significativo para o aluno. O professor ocupará um papel de mediador do 

conhecimento, e, assim, promovendo a participação e o engajamento dos alunos. 

Na literatura, a educação híbrida vem sendo discutida, mesmo antes da 

pandemia. De acordo com Machado et al. (2017), a modalidade híbrida vem sendo 

testada e aplicada em outros países.  

Conforme pontua Brito (2020), o ensino híbrido surgiu nos Estados Unidos e 

na Europa, com objetivo de resolver o problema da evasão escolar de alunos de 
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cursos à distância, permitindo maior acolhimento e interações com o conteúdo, 

docentes e aulas online e presenciais. O ensino híbrido se difere da EAD (Educação 

a Distância) porque permite o acesso a uma aula que está acontecendo 

presencialmente, em tempo real, não só virtualmente, como a EAD.  

Na Universidade de Northampton’s, fazem uso do modelo pedagógico que 

tem ênfase no desenvolvimento através do método ―active blended learning (ABL)‖ 

(PALMER et al., 2017, p.2). O método ABL tem como objetivo trabalhar a autonomia 

e independência, inserindo o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, 

de modo que ele possa-se desenvolver no seu ritmo, e também melhorar a fluência 

digital. Esta pode ser vista como uma habilidade que pode ser desenvolvida através 

de atividades práticas; tem como objetivo compreender as mudanças digitais e como 

utilizar as ferramentas digitais para alcançar os objetivos ou metas. Este método é a 

combinação das aulas síncronas e assíncronas, e permite que o aluno tenha um 

papel ativo, interagindo com o conteúdo, mesmo que esteja fora da sala de aula. 

Para estabelecer as diferenças entre as modalidades síncronas e 

assíncronas, é importante revisar sobre a Deliberação do CEE (Conselho Estadual 

de Educação).  

De acordo com Deliberação do CEE de 2019 (BRASIL, 2019) que dispõe 

sobre ―normas para autorização, reconhecimento, renovação do reconhecimento de 

cursos de graduação na modalidade a distância‖ em seus artigos: 

 

Art. 1o Educação a Distância – EaD – é modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e de aprendizagem 

ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com uso de material multimídia e hipermídia de qualidade, 

pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação 

compatíveis, e que desenvolva atividades educativas por estudantes e 

profissionais que estejam em lugares e tempos diversos. 

Art. 2o A EaD deve atender as seguintes características no processo de 

ensino – aprendizagem: 

I – Organização segundo metodologia, gestão e avaliação próprias; 

II – Utilização sistemática de recursos de tecnologias de informação e 

comunicação e suas metodologias; 

III – Utilização de material adequado e de qualidade à modalidade; 

IV – Interatividade por meio de atividades presenciais, ubíquas, síncronas e 

assíncronas; 
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V – Presença de mecanismos de acompanhamento das atividades e 

sistemáticas da avaliação da aprendizagem e do ensino. 

Art. 3o Cursos em EaD deverão ter a mesma duração dos cursos na 

modalidade presencial e observar as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

cada curso. 

Art. 5o Para os fins desta Deliberação consideram-se: 

I – Atividades presenciais – as desenvolvidas em locais definidos; 

II – Atividades ubíquas – em rede, simultâneas, que permitem estar em 

qualquer lugar ao mesmo tempo; 

III – atividades síncronas – nas quais há interação simultânea em tempo 

real com os alunos; 

IV – Atividades assíncronas – nas quais não há interação simultânea em 

tempo real com os alunos; 

IV – Sede – unidade responsável pela regularidade das atividades 

administrativas e pedagógicas da instituição de ensino, onde está instalado 

o seu corpo diretivo; 

VI – Polo – unidade acadêmica e operacional descentralizada, no País ou 

no exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos 

cursos ofertados na modalidade EaD. Os polos deverão manter 

infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada aos projetos 

pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso. 

 

Com isso nota-se que modalidade síncrona permite que o docente faça uma 

transmissão ao vivo em tempo real através de um software/aplicativo (ex: Zoom; 

Microsoft Teams, Google Meeting) onde há interação entre alunos e professores. 

Em relação à modalidade assíncrona, não há este mesmo nível de interação 

simultânea em tempo real, ela ocorre quando o docente disponibiliza o material 

através de plataforma digital (Moodle ou AVA) onde o discente possa acessar o 

material. O método ABL conforme apontado pelo o autor (PALMER et al., 2017) 

permite a união de ambas as mobilidades, podendo acontecer em tempo real, ao 

vivo e também o aluno ter acessado as aulas e materiais por meio das plataformas 

digitais. 

Conforme Peres e Pimenta (2011), a modalidade síncrona pode 

complementar a modalidade assíncrona, permitindo que haja mais interação dos 

participantes com o conteúdo, e, com isso, favorecer a construção de conhecimento. 
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2.5.1 Metodologias Híbridas 

 

O ensino híbrido permite a elaboração de novas estratégias para o ensino; 

dentre elas, destacam-se as cinco metodologias híbridas; Sala de Aula Invertida, 

Flex, Laboratório Rotacional, A La Carte e Rotações por Estações. Cada modalidade 

tem seus métodos e objetivos, mas também têm pontos em comum, quando se trata 

de melhorar o engajamento e a autonomia dos estudantes e autonomia.  

A sala de aula invertida permite que o aluno se desenvolva no seu próprio 

ritmo, onde são realizadas atividades que podem ser individuais ou em grupos, 

usando-se a metodologia ativa. O professor pode auxiliar o aluno, mas este método 

tem como objetivo desenvolver o protagonismo dos alunos, através de atividades e 

projetos, de modo que se consiga resolver e aplicar o conhecimento em um 

determinado assunto (MACHADO et al., 2017). 

De acordo com Valente (2014), as tecnologias digitais vêm alterando a 

dinâmica das salas de aula, no que se refere às relações dos alunos com os 

professores, informações e espaços (presenciais e virtuais).  A sala invertida, afirma 

o autor, permite que o aluno possa estudar antes mesmo de frequentar a sala de 

aula; com isso, ele se torna o principal agente/protagonista para a construção do 

conhecimento. 

Bergmann e Sams (2018, p.76) discorrem que ―a sala de aula invertida de 

aprendizagem para o domínio associa os princípios da aprendizagem para o 

domínio à tecnologia de informação para criar um ambiente de aprendizagem 

sustentável, replicável e gerenciável‖. 

Compreende-se que, através dessa modalidade, o aluno possa gerenciar o 

seu próprio ritmo de aprendizado, desempenhando um papel ativo acerca das 

atividades e pesquisas. Para isso, pontuam os autores, o professor precisa ter 

proficiência e capacitação, de modo que consiga atingir esses objetivos.  

Esta modalidade permite que as aulas não sejam lineares, o professor deve 

sempre encontrar maneiras de cativar os alunos e melhorar seu engajamento. Os 

materiais, como vídeos, planilhas, livros devem ser compartilhados com os alunos. 

Para Bergmann e Sams (2018), a instituição, assim como o departamento da TI 

local, deverá fornecer o acesso aos servidores online aos alunos. 

O método Flex é predominantemente online; entretanto, mesmo que se 

direcionem para atividades offline, em certos momentos, os estudantes seguem um 



47 
 

guia de atividades, que tem como objetivo trabalhar a autonomia com auxílio do 

professor/mediador (CHRISTENSEN et al., 2013).  

O método A La Carte que permite que os alunos possam participar de um ou 

mais cursos online, para que consigam ter experiências educacionais em escolas 

tradicionais. A exemplo, têm-se as disciplinas eletivas, o aluno pode optar em 

realizá-las online e conseguir montar um plano de estudos, com a ajuda do 

professor. Este método permite que os alunos possam cursar online ou 

presencialmente (CHRISTENSEN et al., 2013). 

O Laboratório Rotacional consiste em dividir os alunos em dois espaços de 

trabalho; o laboratório de informática é outro a ser definido pelo professor (ex: sala 

de aula). Nessa metodologia, o professor estabelece um tempo e, depois, os alunos 

alternam entre os espaços. O laboratório de informática deve utilizado ser para a 

realização de atividades online (MACHADO et al., 2017). 

A metodologia Rotações por Estações se assemelha à anterior. O professor 

pode formular estações de trabalho e cada estação tem um objetivo de 

aprendizagem específico que está conectado também com o objetivo central da 

aula. Este método faz parte do modelo híbrido, uma das estações deve ser trabalho 

online, o professor estabelece um tempo e, com isso, os alunos vão alternando as 

estações. Elas devem ser independentes, de modo que as atividades sejam 

desenvolvidas no ritmo próprio de cada aluno. 

 

2.5.2 Recursos Híbridos 

 

Ao propor metodologia ativa e híbrida, é necessário conhecer os recursos a 

serem utilizados, como se dará o emprego dos mesmos em prol da aprendizagem. 

De acordo com os autores (PAIVA, a; SILVA, PAIVA, b, 2022) é fundamental que o 

docente conheça os recursos de modo que os mesmos possam traçar estratégias 

que tenham como objetivo em trabalhar a participação dos alunos, e conscientizá-los 

sobre o papel de protagonismo dos discentes, perante as atividades/aulas. 

O uso das TDIC será o suporte dos processos de interação e colaboração, 

diante aos recursos das redes e dos aplicativos. Estes recursos são para o uso da 

metodologia ativa ou híbrida em questão (PAIVA, a; SILVA, PAIVA, b, 2022). 

Significa que o professor tem que avaliar qual método que vai utilizar, e faça uso 

adequado das ferramentas digitais.  
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Segundo os autores (PAIVA, a; SILVA; PAIVA, b, 2022, p. 6) no processo 

híbrido é preciso que os alunos deem continuidade às atividades alternando entre os 

momentos de aula presencial, aula online e estudo. Apontam que os discentes que 

frequentam os espaços de Educação Superior podem estarem inseridos ―cultura da 

mídia‖. A cultura da mídia seria as redes sociais, ambientes virtuais, que podem 

oferecer um espaço para o estímulo à construção do conhecimento e também o 

desenvolvimento de habilidades e o pensamento crítico. Para que se alcance esse 

objetivo é necessário que haja uma formação compatível com esse novo cenário 

híbrido, de modo que o mesmo possa utilizar esses recursos para a promoção de 

aprendizagem.  

Existe uma gama de opções tecnológicas e recursos híbridos que podem ser 

disponibilizadas aos professores, cujo objetivo é criar um espaço com atividades 

interativas, convidativas para a construção do conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades. Diante a esta gama de opções, temos como exemplo: Google Meet; 

Zoom; Mentimeter; Jamboard; Kahoot; AVA; Socrative;  

 

Isto posto, torna-se necessário destacar a importância da avaliação da 

aprendizagem a partir da implementação das mudanças nas metodologias 

de ensino, pois, o resultado dessas avaliações permitirá aos educadores, 

bem como aos alunos, perceber quais ações levaram a resultados 

favoráveis ao desenvolvimento dos estudos e quais são aquelas que 

precisam ser repensadas (PAIVA SILVA e PAIVA, 2022, p. 6) 

 

Os autores reforçam que o uso dessas plataformas e aplicativos digitais 

requer a avaliação e que os resultados sejam significativos para o desenvolvimento 

e construção de conhecimento.  

De acordo com Fontes et al (2022), a formação continuada ajuda os docentes 

a adquirirem novos conhecimentos para que consigam administrar esses recursos 

digitais dentro da sala da aula ou online. Esta formação tem como objetivo a criação 

e realização de dinâmicas, atividades interativas, para que o aluno tenha um 

desempenho ativo.   

As TDICs podem desempenhar um papel fundamental, quando usadas no 

contexto educacional, por oferecer um leque de possibilidades, dentre novas formas 

de aprendizado, disseminação do conhecimento, flexibilidade do ensino e novas 

relações entre professor e aluno.  
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Fontes et al (2022) apontam que o desafio deste método, está a falta de 

formação de professores na área, em que os profissionais se tornam resistentes ao 

uso e incorporação dos recursos tecnológicos, e não somente serem resistentes, 

mas também de utilizarem de forma precisa, ou seja, avaliar e conciliar o método, o 

que pode ocasionar em resultado negativo na aplicação desse recurso. Eles 

destacam alguns recursos digitais que podem ser utilizados, dentre eles: 

a) Plataformas de videoconferência: Possibilitam aulas em tempo real, 

reuniões, onde os participantes podem visualizar seus colegas, professores, 

diretores e coordenadores. Dentre elas o Google Meet, Zoom e o Skype (FONTES, 

et al, 2022).  

b) Ferramentas de captura de tela: Permitem capturar a tela do 

computador ou células, assim como webcam e áudio do microfone, com isso é 

possível armazenar dados que podem ser utilizados para planejamento de 

atividades, aulas e projetos. Exemplos: Screencastify e Loom (FONTES, et al, 2022).  

c) Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEA): Plataforma 

online que permite o acesso aos matérias de aula (slides, lista de exercícios, textos, 

vídeos, simulações e orientações). Exemplos: Moodle, Big Blue Button (FONTES, et 

al, 2022). 

d) Plataformas de interação por jogos ou enquetes: Plataformas que 

permitem interação em tempo real, de forma dinâmica com os alunos, onde o 

professor pode introduzir um conteúdo, avaliação ou feedback, como levantar o 

conhecimento prévio dos alunos (FONTES, et al, 2022).  

e) Kahoot: Plataforma digital, a qual permite realizar interações em tempo 

real por meio de testes, jogos e quizes (FONTES, et al, 2022). 

f)  

 

2.6 ENSINO HÍBRIDO NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO BRASIL 

 

No Brasil, o processo híbrido vem sendo um desafio, por interferir na 

acomodação da modalidade tradicional; mas, com a pandemia, nota-se o quanto 

esta modalidade pode beneficiar a educação, ao permitir o acesso a um curso ou 

aula, através de um computador ou dispositivo móvel.  

Para que o ensino híbrido seja eficaz, é fundamental que haja capacitação e 

preparação dos docentes, de modo que consigam mediar o uso desses recursos 
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digitais com os alunos, para o desenvolvimento da autonomia e do conhecimento 

(ANDRADE e MONTEIRO, 2020). 

O processo híbrido surge para ressignificar a educação no Brasil, buscando 

traçar novos caminhos personalizados. Essa mudança pode ter sido impulsionada 

não apenas pela pandemia, mas pelo avanço tecnológico. O desafio da educação, 

nos momentos atuais, é o de se adaptar diante das mudanças, e talvez seja este o 

maior desafio para o país.  

De acordo com Andrade e Monteiro (2020, p.9), no ―papel do professor na 

metodologia híbrida se faz necessária a desconstrução da posição de fonte única de 

conhecimento ou transmissor de informação em aulas expositivas‖.  

Com isso, mostra o potencial da metodologia híbrida, pois ela permite que o 

aluno seja protagonista, mas junto ao professor/mediador, para que o conhecimento 

seja significativo, de modo que o aluno possa usar esse conhecimento no dia-a-dia. 

Para atingir esse objetivo, é preciso não apenas a desconstrução, mas, sim, 

atualizar o ensino, consolidando-se com as outras modalidades, visto que o ensino 

híbrido permite a mescla das modalidades.  

Pereira (2018, p.168) discorre que: 

 

O modelo tradicional, que ocorre na sala de aula, e o modelo virtual vão se 

misturar para promover o ensino, tornando-se, gradativamente, 

complementares. Desse modo, pela combinação metodológica, os papéis 

desempenhados por professor e alunos sofrem alterações em relação à 

proposta de ensino considerado tradicional, e as configurações das aulas 

favorecem momentos de interação, colaboração e envolvimento com as 

tecnologias digitais. 

 

O aprender não está somente na transmissão do conhecimento, mas sim em 

como fazer o aluno aplicar o que aprendeu no dia a dia, e também no 

desenvolvimento de habilidades. As instituições de ensino precisam se organizar e 

reorganizar, buscando oferecer atividades mais integradoras, capacitações, e 

estabelecer prática com a teoria (CAMARGO e DAROS, 2018). 

O ensino híbrido permite que o aluno possa se desenvolver em seu ritmo, 

com a ajuda/auxílio do mediador, para o desenvolvimento de competências, mas 

para isso é necessário que a instituição ofereça os recursos (infraestrutura e 

capacitações) necessários, de modo que se atinjam esses objetivos.  
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Afirmam Camargo e Daros (2018) que ―a maioria dos professores, no Brasil, 

segue o modelo pedagógico tradicional, institucionalizado‖, o que, para os autores, 

pode ser um grande desafio na implementação da modalidade híbrida. A pandemia 

demonstrou como a tecnologia pode ser uma grande aliada na educação, mas se 

não houver uma interação positiva desses recursos entre docentes e discentes, ela 

pode se tornar um grande obstáculo.  

Já em 2001, Prensky (2001) afirmava que os estudantes atuais não são mais 

as pessoas que o sistema educacional foi projetado para ensinar. Atualmente, os 

jovens, desde a infância até a faculdade, são as gerações que cresceram com as 

novas tecnologias, fazendo uso de computadores, videogames, tocadores de música 

digital, câmeras de vídeo, telefones celulares e outras ferramentas da era digital. Os 

estudantes dessa nova geração são conhecidos como os nativos digitais, gostam de 

receber/acessar as informações rapidamente, mas é preciso organizar o fluxo de 

informações, onde o docente terá um papel fundamental nesse processo.  

Ainda, segundo Prensky (2001), os professores precisam estarem 

atualizados, para que consigam compreender o uso dos novos recursos 

tecnológicos de modo a mediar o conhecimento. Este é o principal desafio para os 

docentes, diante das novas modalidades nesta era tecnológica.  

As reflexões do autor se reportam aos imigrantes e aos nativos digitais, diante 

das mudanças e da necessidade de se atualizarem perante os avanços 

tecnológicos. Os imigrantes digitais seriam aqueles que acompanham as mudanças 

tecnológicas e buscam se atualizarem para compreender e administrar esses novos 

recursos. Os nativos digitais são os que cresceram e tiveram contato com esses 

recursos muito cedo, mas, no entanto, é preciso que o conhecimento seja mediado 

de modo que faça bom uso desse recurso.  

O ensino híbrido não tem como objetivo apenas permitir a mescla das 

modalidades (presenciais e virtuais), mas, sim, colocar o aluno dentro desse 

processo, de modo que ele se desenvolva no seu ritmo, com o auxílio do professor.   

Segundo Christensen et al. (2013, p. 3): 

 

Em muitas escolas, o ensino híbrido está emergindo como uma inovação 

sustentada em relação à sala de aula tradicional. Esta forma híbrida é uma 

tentativa de oferecer ―o melhor de dois mundos‖ — isto é, as vantagens da 

educação online combinadas com todos os benefícios da sala de aula 
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tradicional. Por outro lado, outros modelos de ensino híbrido parecem ser 

disruptivos em relação às salas de aula tradicionais. 

 

Para os autores, o ensino híbrido não vem apenas para substituir as salas 

tradicionais, mas para ampliar as duas modalidades e favorecer o futuro da 

educação. Explicam que o ensino híbrido é um programa de educação formal, em 

que é oferecido, também, o acesso online, com controle e supervisão, de modo que 

o aluno possa estudar em seu ritmo. Existem cursos que permitem a alternância 

entre as modalidades (presenciais e virtuais), dando mais liberdade de escolha para 

os alunos.  

Depreende-se que o ensino-híbrido pode beneficiar a educação do Brasil, 

pois essa modalidade tem como objetivo ampliar e facilitar o acesso. Ela jamais 

substituirá o professor, que será o principal agente para construção de 

conhecimento e desenvolvimento de competências.  

A metodologia híbrida insere o aluno no processo de ensino-aprendizagem, e, 

com isso, permite que ele possa se desenvolver no seu ritmo, com a supervisão de 

um professor.  

A combinação entre as modalidades síncronas e assíncronas permite que o 

aluno possa interagir mais, assumindo um papel ativo em relação às atividades 

administradas pelo professor. O ensino híbrido permite uma educação mais 

conectada, reduzindo custos de descolamento (ex: viagens dos alunos; 

professores), e permitindo a alternância entre as aulas presenciais e as virtuais. 

Fermozelli (2016) notou, por meio de sua pesquisa, que o aprendizado em 

patologia, nas escolas médicas, refletia o desinteresse dos estudantes, devido a 

conteúdos que não estão diretamente relacionadas com a prática profissional e à 

falta de recursos pedagógicos que motivam/engajam a participação dos alunos. Com 

isso, realizou-se uma pesquisa sobre aplicação do blended learning no curso de 

medicina da FCMS da PUC-SP. 

De acordo com Fermozelli (2016), o uso de blended learning pode oferecer 

uma maior contextualização da teoria com a prática, se bem aplicado. No curso de 

Medicina, os alunos se mostraram interessados por esta modalidade; com isso, foi 

observado maior engajamento com os conteúdos, decorrente da contextualização da 

patologia na prática médica. 
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A autora aponta, ainda, a necessidade de formação de profissionais para 

atender às demandas atuais da sociedade, de modo que eles consigam ter mais 

capacidade de ação e resolução dos problemas enfrentados no seu dia a dia de 

trabalho. Afirma que, em 2001, o Ministério da Educação (MEC) divulgou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (DCN), 

ressaltando a importância da adoção de metodologias ativas de ensino, que tinha 

como objetivo colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem, de forma 

que ele seja construtor de seu conhecimento. 

Pontua que a educação médica vem passando por um período de 

questionamentos acerca da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que 

tende a buscar métodos inovadores. E relata que, atualmente, a nova geração de 

estudantes universitários cresceu interagindo com diversos recursos tecnológicos, e 

que existem estudantes que não se sentem confortáveis com uma metodologia 

passiva e com aulas expositivas (FERMOZELLI, 2016).  

A pesquisadora realizou um estudo quantitativo exploratório e qualitativo; foi 

elaborado um questionário com onze questões, em que o estudante podia assinalar 

a sua concordância, discordância ou indiferença, através da escala Likert, com cinco 

variáveis. Os alunos se mostraram receptivos nesse método, mais do que com o 

método tradicional. Conforme relata Fermozelli (2016), esse estudo mostrou que o 

acesso à tecnologia e o domínio das ferramentas foi um dos fatores essenciais para 

aplicação do blended learning. 

Com isso é fundamental ter o conhecimento nas legislações específicas do 

ensino híbrido do Brasil, principalmente com as portarias e emitidas pelo o MEC. 

O Ministério da Educação entregou ao CNE (Conselho Nacional de 

Educação) relatório acerca das Diretrizes Gerais Sobre Aprendizagem Híbrida, 

apresentando o papel do ensino híbrido no Brasil e sua importância na educação. 

Segundo o MEC: 

[...] a proposta deste processo pedagógico de Aprendizagem Híbrida, 

objetiva superar esse estágio de emergência, utilizado com muito esforço e 

até mesmo sacrifício por parte de professores e estudantes, pelo qual os 

educadores brasileiros minimizaram ao máximo as possíveis perdas 

escolares, objetivando enfrentar as dificuldades impostas pelo estado de 

pandemia, apenas para assegurar o máximo possível de aprendizagem em 

situações absurdamente adversas, frente ao imponderável (BRASIL, 2021, 

p. 8). 
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O MEC (BRASIL, 2021, p.1) aponta que, diante desse cenário de urgência, 

foram necessárias medidas, dentre elas as metodologias de aprendizagem híbrida. 

A aprendizagem híbrida surge como uma forma de ensino flexível, em que se podem 

alternar os tempos e espaços presenciais e não presenciais. Para que isso aconteça 

é necessário realizar uma revisão das práticas do processo de ensino e 

aprendizagem, tendo como objetivo a criação de ―estratégias de saída da crise 

gerada pelo fechamento das escolas para aulas presenciais‖ (BRASIL, 2021, p. 2). 

Para o MEC (BRASIL, 2021, p. 2), ―a visão híbrida e flexível de educação foi 

ressignificada pela crescente conectividade‖, o que significa a adoção de vários 

dispositivos tecnológicos, permitindo maior mobilidade e conectividade das relações 

e mediações entre docentes e discentes.  

De acordo com o MEC (BRASIL, 2021, p. 3), ―o conceito básico desse 

hibridismo o propõe como real enriquecimento do ensino presencial‖; refere-se ao 

ensino híbrido como uma modalidade que vem a somar com o ensino presencial, ou 

seja, através da tecnologia, pode-se ajudar o aluno a ter papel ativo no processo de 

ensino-aprendizagem. Com a adoção de novas tecnologias no ensino, surgem 

novas maneiras de ensinar e, assim, também novos ambientes de aprendizagem, o 

físico e o virtual. 

O relatório do MEC (BRASIL, 2021, p.1) discorre sobre os desafios da 

aprendizagem híbrida, quando se refere à reorganização das dinâmicas de ensino e 

aprendizagem na educação brasileira, de forma a apontar o papel do conselho 

nesse processo, de modo a integrar os processos acadêmicos diferenciados. Traz, 

ainda, uma questão interessante a ser analisada, quando afirma que ―a tecnologia 

potencializa a agilidade e ajuda a organizar as aprendizagens, além de oferecer 

oportunidade para um papel ativo do estudante na utilização de recursos 

digitais‖(BRASIL, 2021, p. 3); o que conduz ao entendimento de que a tecnologia 

está cada vez mais presente nas escolas e universidades, através da conectividade, 

da interação, enriquece o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que o 

conhecimento seja transmitido, compartilhado e ampliado. 

Esclarece, também, sobre a relevância do mediador para a construção do 

conhecimento e também do desenvolvimento de competências dos seus alunos. 

Segundo o CNE (BRASIL, 2021, p. 3), o professor é aquele que ―atua como 
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orientador e mentor desse processo produtivo, assumindo a parceria na construção 

coletiva e da ação autoral‖. 

Em relação à comunidade escolar, o MEC (BRASIL, 2021, p. 4) discute sobre 

o ―desafio educacional ampliado‖, referindo-se às novas perspectivas metodológicas, 

práticas pedagógicas e modalidades, que permitem o emprego de novas tecnologias 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Verifica-se, pelo relatório do CNE, que o uso de novas tecnologias pode 

beneficiar a educação, na construção de novas estratégias de ensino, tendo como 

objetivo o desenvolvimento de competências e engajamento dos alunos diante o 

conteúdo. O MEC (BRASIL, 2021, p. 6) reforça que os ―educadores brasileiros têm 

procurado estimular o protagonismo e a participação efetiva dos estudantes nos 

resultados de sua aprendizagem‖; o que significa que os docentes devem engajar os 

seus alunos, de modo que eles possam ter autonomia, autoria, papel ativo no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação à Instituição de Educação Superior (IES), o MEC aponta a 

relevância na implantação de ―atividades mediadas remotamente para seus 

estudantes, matriculados em cursos presenciais‖, como uma forma que venha a 

somar o ensino, permitindo a mobilidade e o acesso facilitado a ele (BRASIL, 2021, 

p.11). 

Com o processo híbrido, pode-se imaginar a educação com mais mobilidade, 

permitindo estar presente, mesmo que virtualmente, na sala de aula. Para isso, é 

necessária a capacitação dos docentes, de modo que eles possam mediar o uso 

desses novos instrumentos tecnológicos para o processo de ensino-aprendizagem 

dos discentes. O desafio, para implantação do ensino híbrido, seja na educação ou 

na IES, é relacionado ao ―atual processo avaliativo regulatório‖, conforme apontado 

pelo relatório do MEC ao CNE (BRASIL, 2021, p.11). 

Braz et al. (2019) discorrem que o ensino-híbrido pode oferecer muitas 

vantagens ao discente de pós-graduação, de modo que o mesmo possa estudar e 

se preparar para realizar um trabalho. O ensino híbrido também é flexível, ou seja, o 

estudante pode desenvolver ao seu próprio ritmo, com isso, superando as barreiras 

da distância e tornando os custos mais acessíveis (BRAZ et al., 2019). Esta 

modalidade permite que o aluno possa acessar aula que pode estar acontecendo 

em espaço real (espaço físico) remotamente e acompanhar o conteúdo, podendo 

interagir com os seus professores e colega a distância.  
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Braz et al. (2019, p. 7) destacam ―o novo perfil de aluno que estuda em 

lugares remotos‖, enfatizando que é necessário que a instituição ofereça tutores, 

mediadores e coordenadores para a administração dos conteúdos, projetos 

pedagógicos, avaliações para a construção de novos saberes e conhecimentos. 

Segundo Braz et al. (2019) aponta sobre o desafio do acesso aos cursos de pós-

graduação Stricto Sensu no Brasil, não são todas as regiões que têm acesso, de 

acordo com levantamento realizado pelos autores, o Brasil tinha cerca de 122.295 

estudantes, dos quais 76.323 são de mestrado acadêmico, 4.008 de mestrado 

profissional e 41.964 de doutorado.  

Segundo Braz et al. (2019), o ensino híbrido pode ser desenvolvido e aplicado 

em várias formas, devido a misturar e alternar entre os espaços. Para isso, 

ressaltam que o projeto pedagógico da universidade, deve oferecer uma educação 

híbrida para compreender as tecnologias digitais, de modo que os discentes possam 

tirar proveito do ambiente presencial e virtual ao mesmo tempo. 

Os autores Braz et al. (2019) apontam que a tecnologia não é um fator 

obrigatório em sala de aula, mas sim complementar ao ensino, por oferecer novos 

acessos, estratégias e propostas pedagógicas. A incorporação das TDICs deve 

adequar e contextualizar as novas práticas dos alunos e professores (BRAZ et al., 

2019).  

Os principais benefícios apontados por Braz et al. (2019) da Educação 

Híbrida na pós-graduação são: 

1) flexibilidade, liberdade e autonomia, o aluno estuda em seu tempo 

disponível, desenvolve autonomia e tem liberdade para agir com o conteúdo da 

forma que lhe é conveniente, assim cria uma postura crítica e proativa; 

2) proatividade, o discente constrói seu cronograma de estudos e 

aperfeiçoa sua competência de ser sujeito diante de seu tempo de estudo; 

3) desenvolvimento da postura de pesquisador, na medida em que tem 

uma maior qualidade na construção do conhecimento; 

4) aprendizagem mais significativa a partir da sala de aula invertida, como 

o discente passa a pesquisar e estudar antes dos encontros presenciais, participa 

muito mais da construção do debate e das trocas em sala de aula; 

5) ampliação da conexão entre os alunos, que se aproximam e 

desenvolvem um relacionamento de cooperação. 
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Caneppele et al. (2019) afirmam que o professor deve se adaptar diante as 

mudanças da sociedade, de modo que tracem metodologias ativas, que busquem 

inserir o aluno no centro do processo de ensino aprendizagem. Nessa metodologia 

ativa, tem como objetivo o ensino mais eficiente, promovendo, assim, o estímulo e o 

engajamento dos alunos diante aos conteúdos, desenvolver também a criticidade 

dos alunos (CANEPPELE et al., 2019). 

O ensino híbrido surge como uma metodologia que combina as modalidades 

(online e ensino convencional) e alternando entre eles, tem como objetivo conectar 

os conteúdos, de modo que se desenvolva a criticidade (CANEPPELE et al., 2019). 

Os autores realizaram uma pesquisa, para investigar as percepções de discentes e 

professor sobre a plataforma online Google Classroom para o processo de ensino e 

aprendizagem de uma disciplina ministrada na modalidade híbrido em um curso de 

pós-graduação Stricto Sensu da Faculdade de Ciências Agronômicas da 

Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖ da cidade de Botucatu-SP. 

Os autores verificaram que a plataforma Google Classroom e a modalidade híbrida 

beneficiaram o processo de ensino e aprendizagem, desde a utilização, interação e 

alternância entre a modalidade online e presencial. 

A Portaria n° 315, de 30 de dezembro de 2022, apresentada no Anexo B 

(BRASIL, 2022, p. 1), dispõe sobre ―a utilização do processo híbrido de ensino e 

aprendizagem pelos programas de pós-graduação Stricto Sensu no Brasil‖ nos seus 

artigos:  

 

Art. 1º Esta Portaria acolhe, nos termos do Parecer CNE/CP nº 14, de 5 de 

julho de 2022, aprovado por unanimidade, a utilização do processo híbrido 

de ensino e aprendizagem pelos programas de pós-graduação Stricto 

Sensu no Brasil‖  

Art. 2º As áreas de avaliação poderão sugerir parâmetros, em sintonia com 

a DAV - Diretoria de Avaliação, destinados a medir a eficiência do processo 

híbrido de ensino e aprendizagem 

 Art. 3º Compete à DAV propor normas operacionais destinadas ao 

cumprimento desta Portaria, respeitada a autonomia universitária   

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação‖ . 
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De acordo com esta portaria (BRASIL, 2022, p.1), o ensino híbrido pode ser 

utilizado nos programas de mestrado e doutorado, uma vez que pode integrar-se ―no 

ensino presencial a alternância de atividades em diferentes tempos, mantendo-se a 

perspectiva da presencialidade na pós-graduação Stricto Sensu, ampliando-se o 

desenvolvimento de currículos e pedagogias focadas em competências‖.  

Nesse contexto de investigar as possibilidades de aplicação do ensino 

híbrido, o objetivo desse presente estudo é investigar os impactos da pandemia 

covid-19 no ensino superior e a aplicação do ensino híbrido nos Programas de pós-

graduação Stricto Sensu que investigam o Desenvolvimento, e os procedimentos 

metodológicos e resultados e discussões são expostos nos capítulos seguintes. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Segundo Minayo e Gomes (2007), a pesquisa científica tem como objetivo 

responder a questões muito particulares, pois trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  

Este método permite a troca, comparação da bibliografia consultada com a 

prática, de modo que se investigue e aprofunde em um determinado estudo. O 

método científico estabelece uma relação entre a metodologia quantitativa, 

trabalhada e a discussão teórica, o que poderá gerar uma riqueza de informações, 

assim como também maior aprofundamento e interpretação dos dados.  

Este estudo será divido em três etapas: 1a Fase exploratória; 2a Trabalho de 

campo; 3a Análise e Tratamento do material empírico e documental.  

A fase exploratória tem como objetivo estabelecer o espaço e a amostra da 

pesquisa, assim como descrever os instrumentos que serão utilizados (MINAYO e 

GOMES, 2007).  

A presente pesquisa pretende investigar como foi a aplicação da educação 

híbrida no período pandêmico com os coordenadores dos programas de pós-

graduação Stricto Sensu que investigam o Desenvolvimento Regional. A segunda 

etapa consiste em trabalho de campo que será realizado, com os coordenadores 

dos programas Stricto Sensu, para se verificar concordância e discordância sobre a 

aplicação da metodologia híbrida nos programas de pós-graduação Stricto Sensu, e 

observar seus impactos na instituição, município e região.  

A terceira etapa tem como objetivo, interpretar os dados obtidos e relacioná-

los de acordo com a bibliografia consultada, cujo objetivo é o de ordenar, classificar 

e analisar. Posteriormente, será realizada uma discussão dos resultados. 

 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Realizou-se um levantamento através do portal da CAPES sobre os cursos de 

pós-graduação Stricto Sensu do Brasil e os que investigam o tema 

―desenvolvimento‖.  No Brasil, segundo a tabela da CAPES, existem 4.512 cursos de 

pós-graduação, sendo que 130 programas investigam sobre o desenvolvimento. O 

universo da pesquisa foi estabelecido a partir de consulta pela palavra chave 

―Desenvolvimento‖ no nome do programa. 
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Foi gerada uma amostra dos 130 programas, em que a palavra 

―desenvolvimento‖ estava presente no título do programa. A lista dos programas 

gerados por esta busca está apresentada no Apêndice A. A palavra chave de busca 

foi apenas ―Desenvolvimento‖, o que gerou uma lista de programas das várias áreas 

de atuação. 

No total a CAPES divide os programas de pós-graduação Stricto Sensu em 

49 áreas de atuação. Notou-se que os programas filtrados não estão todos na 

mesma área. As áreas dos programas pertencentes à amostra são: Administração 

Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo; Biodiversidade; 

Biotecnologia; Ciência Política e Relações Internacionais, Ciências Ambientais, 

Direito, Economia, Engenharias I e II, Farmácia, Geografia, Interdisciplinar, 

Planejamento Urbano e Regional / Demografia, Psicologia, Química, Serviço Social, 

Sociologia e Zootecnia / Recursos Pesqueiros. 

Dentre os programas destas áreas, alguns não estavam relacionados com o 

foco da presente pesquisa, que é o estudo de Desenvolvimento Econômico e/ou 

Social e o Desenvolvimento Regional. A primeira busca gerou programas em áreas 

distintas, como por exemplo: biologia celular e do desenvolvimento, desenvolvimento 

de jogos digitais, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento e inovação 

tecnológica em medicamentos, distúrbios do desenvolvimento, gestão e 

desenvolvimento da educação profissional, gestão, pesquisa e desenvolvimento na 

indústria farmacêutica, pesquisa e desenvolvimento (biotecnologia médica), 

psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, psicologia do desenvolvimento e 

escolar, psicologia escolar e do desenvolvimento humano, dentre outros. 

Desta forma, foi feito um primeiro filtro no banco de dados inicial de 130 

programas, excluindo os não relacionados ao escopo e também alguns programas 

que estavam em duplicidade no banco de dados.  A população de estudo final, após 

o filtro, é composta de uma lista de 89 programas de pós-graduação Stricto Sensu, 

todos que investigam o tema desenvolvimento, e sobre aspectos relacionados ao 

desenvolvimento regional, econômico e ou social. 

O instrumento de coleta foi enviado a todos os 89 coordenadores dos 

programas selecionados como população do estudo. Os coordenadores foram 

contatados diretamente pelo pesquisador, inicialmente via e-mail, institucional e 

pessoal, e, posteriormente via, ligação telefônica, convidados a participar da 

pesquisa. Os contatos foram realizados durante os meses de junho e julho de 2023. 
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O índice de retorno foi de aproximadamente 30%, tendo sido retornado o número de 

27 questionários, sendo este o número final da amostra da pesquisa. Deste modo, o 

processo de amostragem se caracteriza como não probabilístico, pelo motivo de que 

não houve controle amostral de quem poderia responder a amostra, não havendo o 

caráter aleatório na composição da mesma. 

Após a coleta de dados e acesso aos dados dos programas, na seção de 

resultados, foi contextualizada a população e a amostra, com a descrição das 

características dos programas, suas áreas, linhas de pesquisa, o que gerou em um 

mapeamento dos programas de pós-graduação Stricto Sensu no Brasil que abordam 

o tema desenvolvimento, foi uma importante fonte de pesquisa para contextualizar a 

produção científica e grupos de estudo que tratam dos aspectos de desenvolvimento 

no país. 

 

3.2 MÉTODO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida com os coordenadores dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu que investigam sobre desenvolvimento, sendo a coleta de 

dadas feita por meio de aplicação de questionário estruturado, aplicado através das 

plataformas digitais (Google Forms) via link.  

O questionário está exposto no Apêndice B. Foi feito, principalmente, com 

questões que utilizam a escala Likert, que é um tipo de escala de resposta 

psicométrica usada, habitualmente, em questionários, e é a escala mais usada em 

pesquisas de opinião (TROJAN; SPIPRAKI, 2015).  Ao responderem a um 

questionário baseado nesta escala, os participantes especificam seu nível de 

concordância com uma afirmação. As questões foram elaboradas com base nos 

objetivos de pesquisa, e divididas em seções de questões, que abordam os dados 

descritivos dos programas, os impactos da pandemia nos programas Stricto Sensu, 

o nível de aplicação de metodologias híbridas, os recursos implantados e os 

benefícios e dificuldades da implantação do ensino híbrido. 

Os itens de benefícios do ensino híbrido apontados por Braz et al. (2019), 

foram utilizados na confecção do questionário de pesquisa: flexibilidade, liberdade, 

autonomia, proatividade, desenvolvimento da postura de pesquisador, aprendizagem 

mais significativa e ampliação da conexão entre os alunos. 



62 
 

Também foi acrescentada uma questão aberta ao questionário, pois de 

acordo com Manzini (1991), as respostas criam espaço para diálogo sobre o assunto 

com os dados quantitativos, pois com perguntas abertas, as respostas não 

condicionam a uma padronização de alternativas, e podem ser utilizadas para 

beneficiar questionário (MANZINI, 1991).  

Após a aplicação do questionário, foi realizada a análise dos dados, o 

processo para verificar se os objetivos propostos foram atingidos (MANZINI, 1991). 

No processo de análise, o pesquisador deverá separar, extrair, apreender as 

informações coletadas, assim como transformar os dados brutos em ponderados. 

Esse processo de análise permite identificar, comparar e interpretar os dados de 

acordo com a bibliografia consultada e objetivos desse estudo (MANZINI, 1991). 

Nessa presente pesquisa foi utilizado o método de análise estatística descritiva dos 

dados quantitativos, de acordo com os pressupostos teóricos de Battisti e Battisti 

(2008). 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

De acordo com a resolução nº 506, de 03 de fevereiro de 2016, foi elaborado 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que tem como objetivo 

dispor as normas aplicáveis a pesquisas de Ciências Humanas e Sociais, diante dos 

procedimentos metodológicos que envolvem a utilização de dados obtidos com os 

participantes, ou informações identificáveis que podem ou não acarretar riscos a 

eles.  

No TCLE, deixa-se claro que o participante poderá se recusar, em qualquer 

momento da pesquisa, e, por isso não receberá nenhum pagamento ou ônus; 

apenas irá trazer informações importantes acerca da aplicação do ensino híbrido nos 

programas de pós-graduação Stricto Sensu que investigam desenvolvimento.  

O TCLE esclarece sobre a privacidade, o sigilo, e que somente o pesquisador 

e o orientador terão acesso a dados confidenciais. Após o consentimento dos 

participantes, serão realizados os questionários através das plataformas online, 

quando serão explicados sobre os objetivos da pesquisa a cada participante e, 

posteriormente, será aplicada a escala Likert para verificar como foi a aplicação do 

ensino híbrido nos cursos de Pós Graduação Stricto Sensu que investigam sobre o 

desenvolvimento.  



63 
 

 A escala será enviada para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

para verificar se a mesma atende os requisitos éticos. Conforme Brasil (2002, p.11): 

 

A missão do CEP é salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da 

pesquisa. Além disso, o CEP contribui para a qualidade das pesquisas e 

para a discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e 

no desenvolvimento social da comunidade. Contribui ainda para a 

valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua 

proposta é eticamente adequada. 

  

Com isso, atentando para a qualidade e preservando-se os dados dos 

participantes, garante-se que a pesquisa não ofereça nenhum risco aos 

respondentes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES     

O Covid-19 afetou a rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo, 

impondo a adoção de novas medidas emergenciais nos mais diversos setores de 

atuação, dentre elas, o emprego de tecnologias digitais que facilitassem a 

continuidade das dinâmicas já existentes, e não podiam se manter estacionadas 

pelas restrições sanitárias e sociais impostas pela pandemia. Sendo assim a 

presente pesquisa trouxe resultados satisfatórios sobre o uso do ensino hibrido no 

sistema educacional e mesmo nos pós pandemia o ensino híbrido continua sendo 

perpetuado. 

 

4.1 MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS NA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO 

 

A população inicial de estudo, com a busca no banco de dados da CAPES, 

com o filtro sendo usado com a palavra Desenvolvimento, gerou uma lista de 130 

programas de Pós-Graduação. A Tabela 1 apresenta o número de Programas de 

pós-graduação com a palavra ―Desenvolvimento‖ por área de avaliação da CAPES, 

separados por categoria de programas: Doutorado (DO), Doutorado Profissional 

(DP), Mestrado (ME), Mestrado e Doutorado (ME/DO), Mestrado Profissional (MP) e 

Doutorado Profissional e Mestrado Profissional (MP/DP), que farão parte da 

amostra.    

Nota-se que a maior parte dos programas que tratam sobre o 

desenvolvimento estão concentrados em três áreas da CAPES: Interdisciplinar, 

Planejamento Urbano e Regional / Demografia e Ciências Ambientais, sendo 50 

programas apenas com Mestrado, 40 também com Doutorado e 31 na modalidade 

Mestrado Profissional.  
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Tabela 1: Programas que têm a temática ―Desenvolvimento‖ por Área 

Área de Avaliação CAPES DO DP ME 
ME/D
O MP 

MP/D
P 

Total 
Gera
l 

INTERDISCIPLINAR                                    
1 12 16 14 2 45 

PLANEJ.URBANO E REGIONAL / 
DEMOGRAFIA          

14 11 2 
 

27 

CIÊNCIAS AMBIENTAIS 2 
 

10 5 2 1 20 

ECONOMIA                                             
4 2 2 

 
8 

ADM. PÚBLICA E DE EMP., C. CONTÁBEIS E 
TURISMO   

2 
 

3 
 

5 

PSICOLOGIA                                            
3 1 

 
4 

DIREITO                                              
1 1 1 

 
3 

SERVIÇO SOCIAL                                       
2 

   
2 

FARMÁCIA                                           1 
    

1 2 

SOCIOLOGIA                                           
1 1 

  
2 

CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS             

2 
 

2 

ENGENHARIAS I                                        
1 

 
1 

 
2 

ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS                      
1 

   
1 

ENGENHARIAS II                                       
1 

   
1 

QUÍMICA                                                
1 

 
1 

BIOTECNOLOGIA                                           
1 1 

BIODIVERSIDADE     
1 

 
1 

EDUCAÇÃO                                               
1 

 
1 

GEOGRAFIA                                          
  

1 
   

1 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I                                 
1 

  
1 

Total Geral 3 1 50 40 31 5 130 

Fonte: CAPES (2023). Elaborado pelo autor  

Legenda das abreviaturas: Doutorado (DO). Doutorado Profissional (DP). Mestrado (ME). Mestrado e 

Doutorado (ME/DO). Mestrado Profissional (MP). Doutorado Profissional e Mestrado Profissional (MP/DP). 

 

Como passo seguinte, foi feito um primeiro filtro no banco de dados inicial de 

130 programas, excluindo os programas não relacionados ao escopo e também 

alguns programas que estavam em duplicidade no banco de dados.  A população de 

estudo final, após o filtro, é composta de uma lista de 89 programas de pós-

graduação Stricto Sensu, todos que investigam o tema desenvolvimento, e sobre 

aspectos relacionados ao desenvolvimento regional, econômico e ou social, 

expostos na Tabela 2, organizados por temática. 
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Tabela 2: Programas que têm a temática ―Desenvolvimento‖ por Área 

Nomes dos Programas qtd 

Desenvolvimento Regional 11 

Desenvolvimento e Meio Ambiente 6 

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 3 

Gestão e Desenvolvimento Regional 2 

Economia e Desenvolvimento 2 

Desenvolvimento Rural 2 

Políticas Públicas e Desenvolvimento 2 

Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade 1 

Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano Na Amazônia 1 

Gestão de Conhecimentos Para o Desenvolvimento Socioambiental 1 

Desenvolvimento e Gestão Social 1 

Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas 1 

Agroecologia e Desenvolvimento Territorial 1 

Direito econômico e Desenvolvimento 1 

Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano 1 

Gestão Pública  Para O Desenvolvimento Do Nordeste 1 

Desenvolvimento e Planejamento Territorial 1 

Sociedade e Desenvolvimento 1 

Desenvolvimento e Políticas Públicas 1 

Desenvolvimento Urbano 1 

Desenvolvimento e Sociedade 1 

Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento 1 

Desenvolvimento econômico e estratégia empresarial 1 

Ciências Sociais: Cultura, Desigualdades e Desenvolvimento 1 

Desenvolvimento Humano e Tecnologias 1 

Gestao dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local Na Amazonia 1 

Desenvolvimento Humano: Formação, Políticas e Práticas Sociais 1 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional 1 

Desenvolvimento Local 1 
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Tabela 2: Programas que têm a temática ―Desenvolvimento‖ por Área (continuação) 

Saúde e Desenvolvimento Socioambiental 1 

Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento 1 

Tecnologia Para o Desenvolvimento Social 1 

Desenvolvimento Regional e Agronegócio 1 

Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais 1 

Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos 1 

Desenvolvimento, Planejamento e Território 1 

Análise e Gestão De Políticas Internacionais: Resolução De Conflitos e 
Cooperação Para O Desenvolvimento 1 

Dinâmicas De Desenvolvimento do Semiárido  1 

Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos 1 

Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 1 

Desenvolvimento Regional e Urbano 1 

Direito, Justiça e Desenvolvimento 1 

Desenvolvimento Regional Sustentável 1 

Engenharia e Desenvolvimento Sustentável 1 

Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas 1 

Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável 1 

Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade 1 

Conservação Da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável 1 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Sócio-Ambiental 1 

Governança e Desenvolvimento 1 

Políticas Públicas e Desenvolvimento Local 1 

Planejamento e Desenvolvimento Regional 1 

Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social 1 

Desenvolvimento Comunitário 1 

Psicologia Desenvolvimento e Políticas Públicas 1 

Desenvolvimento Rural e Gestão de empreend. Agroalimentares 1 

Práticas em Desenvolvimento Sustentável 1 

Desenvolvimento Rural Sustentável 1 

Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade 1 

Desenvolvimento Social 1 

Saúde e Desenvolvimento Humano 1 

Desenvolvimento Socioespacial e Regional 1 

Serviço Social e Desenvolvimento Regional 1 

Desenvolvimento Sustentável 1 

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento 1 

Desenvolvimento Sustentável e extensão 1 

Administração e Desenvolvimento 1 

Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente 1 

Total Geral 89 
Fonte: CAPES (2023). Elaborado pelo autor 
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A Tabela 3 apresenta os programas por região e estado. Observa-se que a 

região Sudeste (32, equivalente a 36% do total) é a que apresenta o maior número 

de programas, seguida pelas regiões Sul (22, equivalente a 25%) e Nordeste (19 

programas, ou seja, aproximadamente 21%) respectivamente. As regiões Norte e 

Centro-Oeste correspondem a menos de 18% do total dos programas. Os Estados 

que mais possuem programas que abordam o Desenvolvimento são 

respectivamente, em ordem decrescente de quantidade: Rio Grande do Sul, São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 

Tabela 3: Programas por Região e Estado 

Região/Estado Qtd % 

Centro-Oeste 6 6,7% 

DF 3 3,4% 

GO 2 2,2% 

MS 1 1,1% 

Nordeste 19 21,3% 

BA 5 5,6% 

CE 3 3,4% 

MA 2 2,2% 

PE 7 7,9% 

PI 1 1,1% 

RN 1 1,1% 

Norte 10 11,2% 

AM 1 1,1% 

AP 1 1,1% 

PA 6 6,7% 

RO 1 1,1% 

TO 1 1,1% 

Sudeste 32 36,0% 

ES 2 2,2% 

MG 9 10,1% 

RJ 9 10,1% 

SP 12 13,5% 

Sul 22 24,7% 

PR 5 5,6% 

RS 13 14,6% 

SC 4 4,5% 

Total Geral 89 100,0% 
Fonte: CAPES (2023). Elaborado pelo autor 
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A Tabela 4 apresenta a lista das instituições que oferecem os programas que 

abordam o desenvolvimento, organizadas por região e Estado.  

Tabela 4: IES dos Programas por Região e Estado  

Região/Estado Qtd % 

Centro-Oeste 6 6,7% 

PUC-GOIÁS 1 1,1% 
UNIALFA 1 1,1% 
UCDB 1 1,1% 
IDP 1 1,1% 
ENAP 1 1,1% 
IPEA 1 1,1% 

Nordeste 19 21,3% 

UFPE 3 3,4% 
UNIVASF 2 2,2% 
UPE 2 2,2% 
UFRN 1 1,1% 
UEMA 1 1,1% 
UNIFACS 1 1,1% 
UFBA 1 1,1% 
UFRB 1 1,1% 
UFC 1 1,1% 
UFRPE 1 1,1% 
FUFSE 1 1,1% 
UESC 1 1,1% 
FUFPI 1 1,1% 
UFCA 1 1,1% 
UFMA 1 1,1% 

Norte 10 11,2% 

UNAMA 2 2,2% 
UNIFESSPA 1 1,1% 
IFPA 1 1,1% 
UEPB 1 1,1% 
UNIFAP 1 1,1% 
UFOPA 1 1,1% 
UNIR 1 1,1% 
UFPA 1 1,1% 
UFT-PALMAS 1 1,1% 

Sudeste 32 36,0% 

UNITAU 3 3,4% 
UFRRJ 3 3,4% 
UFF 2 2,2% 
UNIMONTES 2 2,2% 
UFRJ 2 2,2% 
UNIFESP 1 1,1% 
UNICENTRO 1 1,1% 
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Tabela 4: IES dos Programas por Região e Estado (continuação) 

Região/Estado Qtd % 

UNESP-RC 1 1,1% 
SENAI-CIMATEC 1 1,1% 
UNI-FACEF 1 1,1% 
UEMG 1 1,1% 
PUC-RIO 1 1,1% 
UFES 1 1,1% 
UNIARA 1 1,1% 
IDP-SP 1 1,1% 
UNIDERP 1 1,1% 
UFLA 1 1,1% 
UNIFEI 1 1,1% 
UNISANTOS 1 1,1% 
IPÊ 1 1,1% 
UNIS-MG 1 1,1% 
ESDHC 1 1,1% 
EMESCAM 1 1,1% 
CEFET/RJ 1 1,1% 
UFSJ 1 1,1% 

Sul 22 24,7% 

UNICRUZ 2 2,2% 
UNIOESTE 2 2,2% 
UNESPAR-REITORIA 1 1,1% 
UDESC 1 1,1% 
FURB 1 1,1% 
UNILA 1 1,1% 
UTFPR 1 1,1% 
UEMS 1 1,1% 
UNC 1 1,1% 
UFFS 1 1,1% 
UNIARP 1 1,1% 
UFPEL 1 1,1% 
UNIJUÍ 1 1,1% 
UFRGS 1 1,1% 
UNILASALLE 1 1,1% 
UFRGS-LITORAL 1 1,1% 
UNISC 1 1,1% 
UFSM 1 1,1% 
FACCAT-RS 1 1,1% 
ULBRA 1 1,1% 

Total Geral 89 100,0% 
 

Fonte: CAPES (2023). Elaborado pelo autor 
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A Tabela 5 apresenta as frequências absolutas e relativas dos programas, 

organizados por tipo de programa, e por nota atribuída pela CAPES na última 

avaliação do quadriênio. Observa-se que a maioria absoluta dos programas têm 

nota 3 e 4 na CAPES. Apenas 16 programas têm nota 5, e 2 programas têm nota 6, 

estes dois localizados na região sul.  

 

Tabela 5: IES dos Programas por Região 

Nota do Programa 3 
 

4 
 

5 
 

6 
    

Região/Tipo Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % 
Total 
Qtd 

Total 
% 

Centro-Oeste 3 3% 2 2% 1 1% 
  

6 7% 

ME 
 

 1 1% 
    

1 1% 

ME/DO 
 

 
  

1 1% 
  

1 1% 

MP 3 3% 1 1% 
    

4 4% 

Nordeste 6 7% 9 1 4 4% 
  

19 21% 

DP 
  

1 1% 
    

1 1% 

ME 3 3% 5 6% 4 4% 
  

12 13% 

ME/DO 
  

2 2% 
    

2 2% 

MP 3 3% 1 1% 
    

4 4% 

Norte 4 4% 4 4% 2 2% 
  

10 11% 

DO 
  

1 1% 
    

1 1% 

ME 3 3% 
      

3 3% 

ME/DO 
  

2 2% 1 1% 
  

3 3% 

MP 1 1% 
      

1 1% 

MP/DP 
  

1 1% 1 1% 
  

2 2% 

Sudeste 14 16% 14 16% 4 4% 
  

32 36% 

ME 7 8% 5 6% 
    

12 13% 

ME/DO 
  

3 3% 4 4% 
  

7 8% 

MP 7 8% 6 7% 
    

13 15% 

Sul 5 6% 10 11% 5 6% 2 2% 22 25% 

ME 4 4% 6 7% 
    

10 11% 

ME/DO 
  

3 3% 5 6% 2 2% 10 11% 

MP 1 1% 1 1% 
    

2 2% 

Total Geral 32 36% 39 44% 16 18% 2 2% 89 10 
Fonte: CAPES (2023). Elaborado pelo autor 

Ao desmembrarmos os dados da Tabela 5 por Estados, obtêm-se os dados 

expostos na Tabela 6. Nota-se que programas com doutorado e notas acima de 5 

estão concentrados nas regiões Sul e Sudeste.  

  



72 
 

Tabela 6: IES dos Programas por Estado 

 
DO DP ME 

ME 
Total ME/DO 

ME/DO 
Total MP 

MP 
Total MP/DP 

MP/DP 
Total 

Total 
Geral 

Nota 
CAPES 4 4 3 4 5 

 
4 5 6 

 
3 4 

 
4 5 

  Centro-
Oeste 

   
1 

 
1 

 
1 

 
1 3 1 4 

   
6 

DF 
          

2 1 3 
   

3 

GO 
   

1 
 

1 
    

1 
 

1 
   

2 

MS 
       

1 
 

1 
      

1 

Nordeste 
 

1 3 5 4 12 2 
  

2 3 1 4 
   

19 

BA 
 

1 
 

1 1 2 1 
  

1 1 
 

1 
   

5 

CE 
   

2 1 3 
          

3 

MA 
  

2 
  

2 
          

2 

PE 
  

1 1 1 3 1 
  

1 2 1 3 
   

7 

PI 
   

1 
 

1 
          

1 

RN 
    

1 1 
          

1 

Norte 1 
 

3 
  

3 2 1 
 

3 1 
 

1 1 1 2 10 

AM 
      

1 
  

1 
      

1 

AP 
  

1 
  

1 
          

1 

PA 1 
 

2 
  

2 
    

1 
 

1 1 1 2 6 

RO 
      

1 
  

1 
      

1 

TO 
       

1 
 

1 
      

1 

Sudeste 
  

7 5 
 

12 3 4 
 

7 7 6 13 
   

32 

ES 
  

1 
  

1 
    

1 
 

1 
   

2 

MG 
  

2 1 
 

3 2 1 
 

3 2 1 3 
   

9 

RJ 
  

2 2 
 

4 
 

1 
 

1 2 2 4 
   

9 

SP 
  

2 2 
 

4 1 2 
 

3 2 3 5 
   

12 

Sul 
  

4 6 
 

10 3 5 2 10 1 1 2 
   

22 

PR 
  

1 1 
 

2 
 

2 1 3 
      

5 

RS 
  

3 4 
 

7 1 2 1 4 1 1 2 
   

13 

SC 
   

1 
 

1 2 1 
 

3 
      

4 

Total 
Geral 1 1 17 17 4 38 10 11 2 23 15 9 24 1 1 2 89 
Fonte: CAPES (2023). Elaborado pelo autor 

 

A Figura 2 apresenta, de modo gráfico, a distribuição dos programas de pós-

graduação que abordam o desenvolvimento dentre os estados da federação, 

permitindo observar de forma mais clara a assimetria em relação às regiões com 

relação ao quantitativo de programas. 
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Figura 2: Distribuição dos programas de pós-graduação que abordam o 

Desenvolvimento dentre os Estados da Federação 

 

 

Fonte: CAPES (2023). Elaborado pelo autor 

 

O grupo de 89 programas resultou na população de estudo, sendo que o 

instrumento de coleta foi enviado a todos os 89 coordenadores dos programas 

selecionados como universo da pesquisa. Os coordenadores foram contatados 

diretamente pelo pesquisador, sendo o índice de retorno aproximadamente de 30%, 

tendo sido retornado o número de 27 questionários, sendo estes o número final da 

amostra da pesquisa. A Tabela 7 apresenta a relação das IES pertencentes à 
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Amostra da Pesquisa, com o nome do programa, o nível e a nota CAPES, 

organizados por Estados e região. Na seção seguinte, são apresentados os 

resultados obtidos com a pesquisa feita com os coordenadores da IEs pertencentes 

à amostra. 

 

Tabela 7: IES pertencentes à Amostra da Pesquisa 

Área CAPES IES Nome do Programa Nível Nota Estado Região 

INTERDISCIPLINAR                                   UCDB 
Desenvolvimento Local 

ME/DO 5 MS 
Centro-
Oeste 

INTERDISCIPLINAR                                   UNIVASF 
Agroecologia e Desenvolvimento 
Territorial DP 4 BA Nordeste 

PLANEJ. URB. E 
REGIONAL / DEMOGR. UNIFACS 

Desenvolvimento Regional e Urbano 
ME/DO 4 BA Nordeste 

CIÊNCIAS AMBIENTAIS UFCA 
Desenvolvimento Regional 
Sustentável ME 4 CE Nordeste 

CIÊNCIAS AMBIENTAIS UFMA Desenvolvimento e Meio Ambiente ME 3 MA Nordeste 

PLANEJ. URB. E 
REGIONAL / DEMOGR.        UEMA 

Desenvolvimento Socioespacial e 
Regional ME 3 MA Nordeste 

INTERDISCIPLINAR                                   UPE 
Saúde e Desenvolvimento 
Socioambiental ME 3 PE Nordeste 

PLANEJ. URB. E 
REGIONAL / DEMOGR. UNIFAP 

Desenvolvimento Regional 
ME 3 AP Norte 

PLANEJ. URB. E 
REGIONAL / DEMOGR. UEPB 

Desenvolvimento Regional 
ME 3 PA Norte 

INTERDISCIPLINAR                                   UFPA 
Gestao dos Recursos Naturais e Des. 
Local na Amazonia MP/DP 5 PA Norte 

INTERDISCIPLINAR                                   UNICENTRO Desenvolvimento Comunitário ME/DO 4 MG Sudeste 

INTERDISCIPLINAR                                   UNIFEI Des. Tecnologias e Sociedade ME 4 MG Sudeste 

INTERDISCIPLINAR                                   UNI-FACEF Desenvolvimento Regional ME 3 SP Sudeste 

QUÍMICA                                            
SENAI-
CIMATEC 

Desenvolvimento Sustentável 
MP 4 SP Sudeste 

INTERDISCIPLINAR                                   UNIARA Des. Territorial e Meio Ambiente ME/DO 5 SP Sudeste 

INTERDISCIPLINAR                                   UNITAU Gestão e Desenvolvimento Regional MP 4 SP Sudeste 

INTERDISCIPLINAR                                   UNIOESTE Desenvolvimento Rural Sustentável ME/DO 5 PR Sul 

INTERDISCIPLINAR                                   UFFS Desenvolvimento e Políticas Públicas ME 4 RS Sul 

PLANEJ. URB. E 
REGIONAL / DEMOGR. FACCAT-RS 

Desenvolvimento Regional 
ME 4 RS Sul 

PLANEJ. URB. E 
REGIONAL / DEMOGR. UNIJUÍ 

Desenvolvimento Regional 
ME/DO 5 RS Sul 

PLANEJ. URB. E 
REGIONAL / DEMOGR. UNISC 

Desenvolvimento Regional 
ME/DO 6 RS Sul 

INTERDISCIPLINAR                                   UFRGS Desenvolvimento Rural ME/DO 5 RS Sul 

INTERDISCIPLINAR                                   UNICRUZ Desenvolvimento Rural MP 3 RS Sul 

INTERDISCIPLINAR                                   UNICRUZ 
Práticas Socioculturais e 
Desenvolvimento Social ME/DO 4 RS Sul 

INTERDISCIPLINAR                                   ULBRA 
Promoção da Saúde, Des. Humano e 
Sociedade ME 3 RS Sul 

  Fonte: CAPES (2023). Elaborado pelo autor 
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4.2 REPERCUSSÕES DA PANDEMIA NOS PROGRAMAS STRICTO SENSU 

 
Com base nas respostas obtidas com o questionário aplicado junto aos 

coordenadores dos programas Stricto Sensu da amostra, são apresentados a seguir 

os principais resultados obtidos. 

Ou seja, neste período de tempo, o ensino híbrido ganhou força e passou a 

ser presente nas diversas esferas do ensino, desde crianças na educação básica, 

aos adultos na educação superior e profissional.  

Moran et al. (2015) definem ensino híbrido como a combinação de vários 

espaços, atividades e metodologias que oferecem educação com mais mobilidade e 

conectividade, por meio de ferramentas que permitem mesclar as atividades que 

acontecem em tempo real físico com as virtuais. 

Vale ressaltar que a maior parte dos programas que tratam sobre o 

desenvolvimento estão concentrados em três áreas da CAPES e de acordo com a 

tabela abaixo podemos considerar que houve uma variação simbólica nas respostas 

obtidas. 

 

Tabela 8: Impacto da Pandemia Covid-19 no desempenho do programa de pós-
graduação Stricto Sensu 

A pandemia Covid-19 teve impacto NEGATIVO no DESEMPENHO do programa de pós-graduação 
Stricto Sensu que você coordena. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 3 2,9 11,1 11,1 

Discordo Parcialmente 6 5,9 22,2 33,3 

Não concordo, nem discordo 10 9,8 37,0 70,4 

Concordo Parcialmente 5 4,9 18,5 88,9 

Concordo Totalmente 3 2,9 11,1 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nota-se pela as respostas dos coordenadores que a pandemia repercutiu no 

desenvolvimento dos programas de pós-graduação Stricto Sensu, pois devido a este 

cenário pandêmico as instituições de ensino tiveram de adotar medidas 

emergenciais, o que vai está de acordo com os apontamentos de Porsse et al 

(2020), que afirmam que a pandemia gerou várias mudanças e consequências no 

sistema econômico, na saúde e educação. A pandemia gerou mudanças na 
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organização e reorganização do calendário escolar para o modelo de ensino virtual, 

com isso impactando o desenvolvimento e desempenho dos programas. 

Verificam-se os impactos ocasionados na pandemia nos programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu, sendo eles no desempenho e nos resultados dos 

mesmos. Conforme referenciado no corpo teórico do trabalho, a pandemia gerou 

mudanças no desenvolvimento e na educação. Com isso, foram necessários a 

mobilização de políticas públicas e planos emergenciais, tendo várias repercussões 

no processo de ensino. 

  O ensino híbrido ganhou força e passou a ser presente nas diversas esferas 

do ensino, desde crianças na educação básica, aos adultos na educação superior e 

profissional.  

Moran et al. (2015) definem ensino híbrido como a combinação de vários 

espaços, atividades e metodologias que oferecem educação com mais mobilidade e 

conectividade, por meio de ferramentas que permitem mesclar as atividades que 

acontecem em tempo real físico com as virtuais. 

Podemos considerar que a maior parte dos programas que tratam sobre o 

desenvolvimento estão concentrados em três áreas da CAPES e de acordo com a 

tabela abaixo podemos considerar que houve uma variação significativa nas 

respostas obtidas. 

 

Tabela 9: Impacto da Pandemia Covid-19 na estrutura do programa de pós-
graduação Stricto Sensu 

A pandemia Covid-19 teve impacto NEGATIVO na ESTRUTURA do programa de pós-graduação 
Stricto Sensu que você coordena. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 9 8,8 33,3 33,3 

Discordo Parcialmente 4 3,9 14,8 48,1 

Não concordo, nem discordo 8 7,8 29,6 77,8 

Concordo Parcialmente 5 4,9 18,5 96,3 

Concordo Totalmente 1 1,0 3,7 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo Costa et al. (2021), para que a instituição tenha bons resultados, é 

preciso ter infraestrutura adequada, para que se apliquem novas metodologias, 

principalmente durante os períodos de pandemia, para não interferir negativamente 

nos resultados.  
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Verifica-se que a opinião da maioria é que a pandemia não afetou a estrutura 

dos programas de pós-graduação Stricto Sensu, mas percebe-se que houve sim 

algum impacto. Com a pandemia, os programas de pós-graduação tiverem que 

passar pela reorganização e reestruturação com isso tendo um impacto em sua 

estrutura, conforme a fala de um participante no questionário. 

 

―O ensino híbrido, apesar da sua relevância em termos contemporâneos, 

deve levar em consideração a especificidade de cada região. Por exemplo: 

aqui no Estado do Pará houve muita dificuldade para os discentes da 

capital; e obstáculos muito maiores pelos interiores. Há um claro problema 

de falta de estrutura na utilização de serviços de internet, o que inviabiliza 

consideravelmente a difusão do ensino híbrido em nossa região‖ 

(Participante 7). 

 

Isso ilustra que é preciso considerar que cada região tem sua especificidade, 

dificuldades e estrutura. Verifica-se que falta de estrutura, manutenção de 

equipamentos e servidores podem ter um impacto negativo na aplicação de novos 

métodos.           

Para Moran et al. (2015) a definição de ensino híbrido como a combinação 

de vários espaços, atividades e metodologias que oferecem educação com mais 

mobilidade e conectividade, por meio de ferramentas que permitem mesclar as 

atividades que acontecem em tempo real físico com as virtuais. Consideramos os 

programas que tratam sobre o desenvolvimento estão concentrados em três áreas 

da CAPES ou, seja a tabela abaixo demonstra as analises e porcentagens de 

acordo com cada resposta obtida. 

 

Tabela 10: Utilização de Recursos Tecnológicos Digitais para o ENSINO HÍBRIDO 
antes da Pandemia Covid-19 

O programa de pós-graduação Stricto Sensu que você coordena já utilizava Recursos 
Tecnológicos Digitais para o ENSINO HÍBRIDO antes da Pandemia Covid-19 (Antes de 2020). 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 12 11,8 44,4 44,4 

Discordo Parcialmente 2 2,0 7,4 51,9 

Não concordo, nem discordo 6 5,9 22,2 74,1 

Concordo Parcialmente 1 1,0 3,7 77,8 

Concordo Totalmente 6 5,9 22,2 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

    Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para os autores (PAIVA, a; SILVA; PAIVA, b, 2022) é importante verificar e 

compreender os recursos tecnológicos digitais implantados. Para isso, foi realizado 

um levantamento para constatar se os programas de pós-graduação Stricto Sensu já 

faziam o uso de recursos tecnológicos antes da pandemia. 

Verifica-se que, antes da pandemia a maioria dos programas de pós-

graduação Stricto Sensu não utilizavam recursos tecnológicos digitais, no entanto já 

existiam programas que já faziam dos mesmos.  Como abordado anteriormente, 

depende da especificidade de cada região, se tem ou não estrutura para a 

capacitação, manutenção e utilização dos recursos tecnológicos digitais. 

Podemos considerar que o ensino híbrido ganhou força e passou a ser 

presente nas diversas esferas do ensino, desde crianças na educação básica, aos 

adultos na educação superior e profissional.  

E com a pandemia, teve-se a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020 

(BRASIL, 2020) está que foi responsável sobre a substituição das aulas presenciais 

por aulas em meios digitais, com isso os programas de pós-graduação Stricto Sensu 

tiveram que adotar medidas emergenciais.  

 

Tabela 11: Utilização de Recursos Tecnológicos Digitais para o ENSINO HÍBRIDO 
durante a Pandemia Covid-19 

O programa de pós-graduação Stricto Sensu que você coordena passou a utilizar Recursos 
Tecnológicos Digitais para o ENSINO HÍBRIDO durante e por causa da Pandemia Covid-19 

(Após 2020). 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 5 4,9 18,5 18,5 

Concordo Parcialmente 6 5,9 22,2 40,7 

Concordo Totalmente 16 15,7 59,3 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O número de recursos tecnológicos digitais usados aumentou 

consideravelmente, devido às medidas emergenciais. No entanto, alguns programas 

apresentaram dificuldades em utilizar/aderir aos novos recursos tecnológicos 

digitais.  

            Ou seja, neste período de tempo, o ensino híbrido ganhou força e passou a 

ser presente nas diversas esferas do ensino, desde crianças na educação básica, 

aos adultos na educação superior e profissional.  
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 Moran et al. (2015) traz uma definição de que o ensino híbrido como a 

combinação de vários espaços, atividades e metodologias que oferecem educação 

com mais mobilidade e conectividade, por meio de ferramentas que permitem 

mesclar as atividades que acontecem em tempo real físico com as virtuais. 

 Sendo assim a maior parte dos programas que tratam sobre o 

desenvolvimento estão concentrados em três áreas da CAPES e de acordo com a 

tabela consideráramos que houve uma variação simbólica nas respostas obtidas. 

 

Tabela 12: Pandemia e o uso de novos Recursos Tecnológicos Digitais para o 
ENSINO HÍBRIDO 

A pandemia impulsionou o uso de novos Recursos Tecnológicos Digitais para o ENSINO 
HÍBRIDO na instituição. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Não concordo, nem discordo 1 1,0 3,7 3,7 

Concordo Parcialmente 7 6,9 25,9 29,6 

Concordo Totalmente 19 18,6 70,4 100,0 

Total 27 26,5 100,0  

Ausentes  75 73,5   

Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que a pandemia impulsionou a utilização de novos recursos 

tecnológicos digitais. Com a pandemia a educação se tornou mais flexiva, com a 

utilização de novos de recursos tecnológicos digitais e modalidades, dentre elas o 

mobile learning e ensino híbrido. Apesar de que ambas as modalidades já existiam, 

mas com pandemia elas ganharam mais destaques nos cursos de pós-graduação 

Stricto Sensu. 

Sendo assim consideramos que o Covid-19 afetou a rotina de milhões de 

pessoas ao redor do mundo, impondo a adoção de novas medidas emergenciais nos 

mais diversos setores de atuação, dentre elas, o emprego de tecnologias digitais 

que facilitassem a continuidade das dinâmicas já existentes, e não podiam se 

manter estacionadas pelas restrições sanitárias e sociais impostas pela pandemia.  

A presente tabela trouxe resultados satisfatórios sobre o uso do ensino hibrido 

no sistema educacional e mesmo nos pós pandemia o ensino híbrido continua sendo 

perpetuado. 
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Tabela 13: Continuação do uso de Recursos Tecnológicos Digitais para o ENSINO 

HÍBRIDO após a Pandemia 

Os Recursos Tecnológicos Digitais para o ENSINO HÍBRIDO aplicados na pandemia continuaram 
a ser usados no Programa que você coordena mesmo após o retorno das aulas presenciais. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 1 1,0 3,7 3,7 

Discordo Parcialmente 3 2,9 11,1 14,8 

Não concordo, nem discordo 3 2,9 11,1 25,9 

Concordo Parcialmente 6 5,9 22,2 48,1 

Concordo Totalmente 14 13,7 51,9 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

As tecnologias híbridas são ferramentas, que permitem o acesso a uma 

educação mais personalizada, por oferecer uma gama de possibilidade; com isso, foi 

verificado se os programas deram continuidade a esta modalidade, mesmo após a 

pandemia. 

Nota-se que, a maioria dos programas Stricto Sensu, mantiveram o uso dos 

recursos tecnológicos digitais para o ensino híbrido mesmo após a pandemia. Um 

dos participantes falou da contribuição do ensino híbrido na pandemia e mesma 

após o retorno às aulas presenciais: 

 

―Durante a pandemia foi fundamental para a continuidade das atividades e 

após a pandemia, pudemos além de continuar recebendo alunos de todo 

país, continuar com algumas atividades cuja participação on line possibilita 

estarmos com pesquisadores de diversas regiões nacionais e 

internacionais. Em 2022 conseguimos ministrar uma disciplina com 

docentes da Colômbia, da Bolívia e em um Simpósio nossa mesa de 

abertura teve como participante um pesquisador brasileiro que estava no 

Egito onde participaria de uma conferência. O lado bom do término da 

pandemia é a possibilidade da realização das pesquisas in loco em 

assentamentos, em nascentes‖ (PARTICIPANTE 3). 

 

Isso mostra que, no Brasil, o ensino híbrido parece permitir estabelecer uma 

conexão mais ampliada entre o corpo acadêmico, desde o acesso a um curso ou 

aula, através de um dispositivo móvel ou computador. Conforme o participante 
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apresentou, foi possível a realização de atividades, encontro com pesquisadores de 

diversas regiões e internacionais, graças ao acesso online.  

Consideramos que o Covid-19 afetou a rotina de milhões de pessoas ao 

redor do mundo, impondo a adoção de novas medidas emergenciais nos mais 

diversos setores de atuação, dentre elas, o emprego de tecnologias digitais que 

facilitassem a continuidade das dinâmicas já existentes, e não podiam se manter 

estacionadas pelas. 

Andrade e Monteiro (2020) apontam que a contribuição do ensino híbrido 

pode ressignificar a educação, com mais conectividade e interação, mas que para 

isso se faz necessária a adaptação diante das mudanças que acontecem no Brasil e 

no mundo. 

A presente tabela trouxe resultados satisfatórios sobre o uso do ensino 

hibrido no sistema educacional e mesmo nos pós pandemia o ensino híbrido 

continua sendo perpetuado. 

 

Tabela 14: Uso da modalidade Mobile Learning/Ensino Remoto antes da pandemia 

O programa de pós-graduação Stricto Sensu que você coordena já fazia uso da modalidade 
Mobile Learning/Ensino Remoto (com o uso de dispositivos móveis) antes da pandemia (Antes 

de 2020). 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 18 17,6 66,7 66,7 

Discordo Parcialmente 2 2,0 7,4 74,1 

Não concordo, nem discordo 3 2,9 11,1 85,2 

Concordo Parcialmente 2 2,0 7,4 92,6 

Concordo Totalmente 2 2,0 7,4 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

De acordo com Pina (et al, 2016), no Brasil, a utilização de recursos móveis 

teve um aumento considerável o que tornou indispensável o uso desses dispositivos 

na rotina dos brasileiros, como também na educação. O ensino remoto/mobile 

learning já existia antes pandemia. Esta modalidade, segundo o autor, desempenha 

um papel importante no processo de ensino-aprendizagem, por oferecer uso de 

dispositivos com maior mobilidade e facilidade de acesso.  
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Antes da pandemia esta modalidade foi pouco utilizada nos programas de 

pós-graduação Stricto Sensu, no entanto já havia programas que faziam uso desta 

modalidade. Com isso nota-se que o uso de dispositivos móveis foi pouco 

utilizado/explorado nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu antes da pandemia. 

Moran et al. (2015) definem ensino híbrido como a combinação de vários 

espaços, atividades e metodologias que oferecem educação com mais mobilidade e 

conectividade, por meio de ferramentas que permitem mesclar as atividades que 

acontecem em tempo real físico com as virtuais. 

 

Tabela 15: Manutenção do Uso da modalidade Mobile Learning/Ensino Remoto após 

a pandemia 

O uso dos Recursos Tecnológicos Digitais   para Mobile Learning no Programa foi mantido após 
o retorno das aulas presenciais. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 4 3,9 14,8 14,8 

Discordo Parcialmente 3 2,9 11,1 25,9 

Não concordo, nem discordo 4 3,9 14,8 40,7 

Concordo Parcialmente 8 7,8 29,6 70,4 

Concordo Totalmente 8 7,8 29,6 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Martins e Gouveia (2021) discorrem sobre o ensino remoto emergencial, que 

surgiu como forma de assegurar o acesso à educação no cenário pandêmico e de 

isolamento. Com o seu uso foi possível dar continuidade às aulas, e oferecer um 

espaço para vivência e aulas remotas através de dispositivos móveis e aplicativos. 

Mesmo após a pandemia, essa modalidade ganhou mais destaque. 

Nota-se que o uso da modalidade Mobile Learning/Ensino Remoto teve um 

aumento significativo, após a pandemia. Reforçando que o uso de dispositivos 

móveis podem ser grandes aliados à educação quando bem administrados. No 

entanto, não foram todos os programas que mantiveram o Mobile Learning/Ensino 

Remoto. 

Vale ressaltar que a maior parte dos programas que tratam sobre o 

desenvolvimento estão concentrados em três áreas da CAPES e de acordo com a 

tabela abaixo podemos considerar que houve uma variação simbólica nas respostas 

obtidas. 
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Tabela 16: Infraestrutura, recursos e manutenção dos Recursos Tecnológicos 

Digitais para o ENSINO HÍBRIDO na implantação da metodologia híbrida 

A instituição ofereceu infraestrutura, recursos e manutenção dos Recursos Tecnológicos  
Digitais para o ENSINO HÍBRIDO na implantação da metodologia híbrida. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 2 2,0 7,4 7,4 

Discordo Parcialmente 1 1,0 3,7 11,1 

Não concordo, nem discordo 5 4,9 18,5 29,6 

Concordo Parcialmente 7 6,9 25,9 55,6 

Concordo Totalmente 12 11,8 44,4 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Um dos pontos a serem levantados é acerca da infraestrutura da Instituição, 

para verificar se fornecido o suporte e manutenção dos recursos digitais, de modo 

que se garanta o acesso as aulas, conteúdos, avaliações, atividades, projetos, 

pesquisas e defesas. 

Verifica-se que a maior parte dos programas de pós-graduação Stricto Sensu 

tem infraestrutura para uso dos recursos tecnológicos digitais para o Ensino-Híbrido, 

assim como manutenção dos equipamentos, mas não são todos os programas que 

têm, mas se aluno vai ter condições em acompanhar as aulas remotamente ou 

online através de dispositivos móveis ou computadores. Isso nos remete sobre a 

desigualdade que pode ser gerada pelo uso desses recursos, pois não são todos os 

programas infraestrutura para utilização dessas ferramentas digitais.  

Costa et.al (2021) apontam que não basta apenas a instituição oferecer boa 

infraestrutura de pós-graduação Stricto Sensu que possuem infraestrutura, assim 

como também não todos alunos que possuem um dispositivo ou internet para 

acessar os recursos tecnológicos digitais. 

Ou seja, neste período de tempo, o ensino híbrido ganhou força e passou a 

ser presente nas diversas esferas do ensino, desde crianças na educação básica, 

aos adultos na educação superior e profissional.  
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Tabela 17: Dificuldades dos Discentes em utilizar os Recursos Tecnológicos  Digitais 
na metodologia de ENSINO HÍBRIDO 

Os discentes apresentaram dificuldades em utilizar os  Recursos Tecnológicos  Digitais na 
metodologia de ENSINO HÍBRIDO. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 4 3,9 14,8 14,8 

Discordo Parcialmente 6 5,9 22,2 37,0 

Não concordo, nem 
discordo 

8 7,8 29,6 66,7 

Concordo Parcialmente 7 6,9 25,9 92,6 

Concordo Totalmente 2 2,0 7,4 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que os discentes tiveram dificuldades em utilizar os recursos 

tecnológicos digitais que podem estar atrelado à falta de capacitação, estrutura, 

infraestrutura, de recursos, conexão o que pode dificultar o acesso à informação. 

Andrade e Monteiro (2020) apontam que a contribuição do ensino híbrido 

pode ressignificar a educação, por oferecer uma educação com mais conectividade 

e interação, mas que para isso se faz necessário a adaptação diante as mudanças 

que acontecem no Brasil e no mundo. 

Na tabela obtivemos resultados satisfatórios sobre o uso do ensino hibrido no 

sistema educacional e mesmo nos pós pandemia o ensino híbrido continua sendo 

perpetuado. 

 

Tabela 18: Oferecimento de capacitação para os discentes para administração dos 

Recursos Tecnológicos Digitais para o ENSINO HÍBRIDO 

Foi oferecida capacitação para os discentes para administração dos Recursos Tecnológicos 
Digitais para o ENSINO HÍBRIDO nos programas de pós-graduação Stricto Sensu que você 

coordena. 

  

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 7 6,9 25,9 25,9 

Discordo Parcialmente 3 2,9 11,1 37,0 

Não concordo, nem 
discordo 

1 1,0 3,7 40,7 

Concordo Parcialmente 3 2,9 11,1 51,9 

Concordo Totalmente 13 12,7 48,1 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 
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De acordo com Prensky (2001), uns dos desafios para o docente é se 

atualizar diante às mudanças que acontecem na sociedade, conhecer e 

compreender as novas tecnologias, capacitações não somente para os professores, 

mas também para os alunos. O docente, tendo conhecimento dos novos recursos 

tecnológicos, pode mediar conhecimento com alunos, buscando atividades 

desenvolvam autonomia e o pensamento crítico. A capacitação dos discentes é 

essencial, quando se trabalha com novos recursos de aprendizagem.  

Diante aos dados acima, nota-se que não foram todos programas que 

ofereceram capacitação para os discentes o que pode resultar em um impacto 

negativo na aplicação do ensino híbrido. A capacitação é um dos fatores essenciais 

para aplicação do ensino híbrido, o docente pode ter domínio do recurso, mas se o 

aluno não tiver pode haver resistência e até mesmo desistência, conforme apontado 

por um participante: 

 

―Os maiores impactos foram nos tempos de defesa e abandono de alguns 

discentes‖ (PARTICIPANTE 6). 

 

Sendo assim a presente tabela trouxe resultados satisfatórios sobre o uso do 

ensino hibrido no sistema educacional e mesmo nos pós pandemia o ensino híbrido 

continua sendo perpetuado. Verifica-se que grande parte dos programas de pós-

graduação Stricto Sensu ofereceram capacitação para os discentes para 

conseguirem acompanharam as atividades que envolvem o uso de recursos 

tecnológicos digitais para o ensino híbrido. 

 

Tabela 19: Dificuldades dos Docentes em utilizar Recursos Tecnológicos Digitais 

para o ENSINO HÍBRIDO 

Os docentes apresentaram dificuldades em utilizar  Recursos Tecnológicos  Digitais para o 
ENSINO HÍBRIDO na metodologia de ensino híbrido. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 3 2,9 11,1 11,1 

Discordo Parcialmente 5 4,9 18,5 29,6 

Não concordo, nem discordo 7 6,9 25,9 55,6 

Concordo Parcialmente 9 8,8 33,3 88,9 

Concordo Totalmente 3 2,9 11,1 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Uma das dificuldades encontradas para a aplicação do Ensino Híbrido é de 

como administrar os novos recursos tecnológicos digitais. Com isso é preciso 

capacitação, formação continuada para que o uso desses recursos beneficie a 

construção do conhecimento. A tecnologia pode ser considerada como uma aliada, 

mas também como barreira se o profissional não tiver o domínio.  

Verifica-se que os docentes tiveram dificuldades em utilizar os recursos 

tecnológicos digitais, mas outros não. 

Grande parte dos programas de pós-graduação Stricto Sensu ofereceram 

capacitação para os discentes para conseguirem acompanharam as atividades que 

envolvem o uso de recursos tecnológicos digitais para o ensino híbrido. 

 

Tabela 20: Oferecimento de capacitação para os docentes para administração dos 

Recursos Tecnológicos Digitais para o ENSINO HÍBRIDO 

Foi oferecida capacitação para os docentes para administração dos Recursos Tecnológicos 
Digitais para o ENSINO HÍBRIDO nos programas de pós-graduação Stricto Sensu que você 

coordena. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 4 3,9 14,8 14,8 

Discordo Parcialmente 1 1,0 3,7 18,5 

Não concordo, nem discordo 2 2,0 7,4 25,9 

Concordo Parcialmente 5 4,9 18,5 44,4 

Concordo Totalmente 15 14,7 55,6 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Um dos desafios para o ensino híbrido é capacitação dos docentes para 

administração dos recursos tecnológicos digitais. A formação continuada é 

essencial, de modo que o docente possa transitar entre o ensino presencial com o 

virtual e remoto. Costa et al. (2021) reforça que o letramento digital é fundamental, 

para o desenvolvimento de habilidade e competências, de modo que o docente 

possa traçar planos e estratégias nos ambientes virtuais de aprendizagem e também 

conciliar com o presencial.  

Verifica-se que a maior parte dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu 

tiveram capacitação docente, mas poucos programas não tiveram capacitação para 

uso dos recursos. 
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4.3 BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO HÍBRIDO 

 

O ensino híbrido tem como objetivo ampliar e facilitar o acesso à educação, 

com isso mesclando as modalidades síncronas e assíncronas, como também tornar 

o aluno protagonista dentro desse processo, melhorando o seu engajamento e 

construção do pensamento crítico. A pesquisa de campo procurou identificar a visão 

dos coordenadores em termos dos principais benefícios do processo híbrido na pós-

graduação e, a seguir, são apresentados os principais resultados. 

Com relação aos benefícios da implantação do processo híbrido a Tabela 21 

apresenta as médias obtidas para cada item apresentado. Pode-se notar que as 

maiores médias foram sobre a flexibilidade, liberdade, autonomia para o discente e 

uso desta metodologia nos programas de pós-graduação Stricto Sensu.  

 

Tabela 21: Média de notas atribuídas aos benefícios de implantação do Ensino 
Híbrido 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

Oferece flexibilidade ao discente para executar suas tarefas 
de estudo e pesquisa. 

4,04 1,126 

Oferece liberdade ao discente para estudar e pesquisar em 
seu tempo disponível. 

4,00 1,109 

Oferece autonomia ao discente para agir com o conteúdo da 
forma que lhe é conveniente. 

3,44 1,311 

Oferece uma aprendizagem diferente significativa a partir da 
sala de aula invertida. 

3,30 1,171 

Oferece proatividade ao discente, na medida em que constrói 
seu cronograma de estudos e aperfeiçoa sua competência. 

3,19 1,570 

Desenvolve a postura de pesquisador do discente, de modo 
que o mesmo tenha uma participação ativa. 

3,00 1,414 

É eficiente para melhorar as pesquisas científicas do 
programa. 
 

3,07 1,072 

Amplia a conexão entre os alunos, que se aproximam e 
desenvolvem um relacionamento de cooperação. 

2,89 1,423 

Melhora o engajamento dos alunos com as disciplinas, de 
acordo com avaliações realizadas pelos docentes. 

2,74 1,196 

No geral, considero importante a aplicação do ENSINO 
HÍBRIDO no Programa de pós-graduação Stricto Sensu 

3,74 1,318 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Fermozelli (2021) afirmou que o ensino híbrido oferece um espaço para a 

construção de conhecimento, principalmente quando se consegue contextualizar a 

teoria com a prática, com isso melhorando o engajamento e postura dos alunos. 

Contudo, o item engajamento não foi o mais relevante, segundo os coordenadores. 
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Para eles, os principais itens são flexibilidade, liberdade e autonomia verifica-se a 

importância da proatividade dos alunos, postura de pesquisador e ampliação 

conexão entre os alunos, no que se refere a cooperação.  

          Costa et al. (2021) reforça que o letramento digital é fundamental, para o 

desenvolvimento de habilidade e competências, de modo que o docente possa 

traçar planos e estratégias nos ambientes virtuais de aprendizagem e também 

conciliar com o presencial. 

           Os discentes tiveram dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos digitais 

que podem estar atrelado à falta de capacitação, estrutura, infraestrutura, de 

recursos, conexão o que pode dificultar o acesso à informação. 

Andrade e Monteiro (2020) apontam que a contribuição do ensino híbrido 

pode ressignificar a educação, por oferecer uma educação com mais conectividade 

e interação, mas que para isso se faz necessário a adaptação diante as mudanças 

que acontecem no Brasil e no mundo. 

Na tabela obtivemos resultados satisfatórios sobre o uso do ensino hibrido no 

sistema educacional e mesmo nos pós pandemia o ensino híbrido continua sendo 

perpetuado. 

 

Tabela 22: Flexibilidade ao discente para executar suas tarefas de estudo e 
pesquisa 

Oferece flexibilidade ao discente para executar suas tarefas de estudo e pesquisa. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 1 1,0 3,7 3,7 

Discordo Parcialmente 2 2,0 7,4 11,1 

Não concordo, nem discordo 4 3,9 14,8 25,9 

Concordo Parcialmente 8 7,8 29,6 55,6 

Concordo Totalmente 12 11,8 44,4 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este resultado corrobora com o que aponta Erigleidson (2018), que o ensino 

híbrido permite que educação seja mais flexiva, devido conciliar o ensino presencial 

com o virtual. O ensino híbrido deve-se se sobrepor entre as duas modalidades 

(presencial e virtual), com isso criar um espaço de aprendizagem dinâmico. Com 

está modalidade permite a criação de várias estratégias/métodos. 
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Verifica-se que, na maioria dos programas, é oferecido um espaço o qual em 

que discente possa ter para organizar seu tempo, referente às atividades, tarefas, 

estudos, cursos e pesquisa. No entanto não são todos os programas que 

conseguem criar esse espaço.  

           Costa et al. (2021) reforçam que o letramento digital é fundamental, para o 

desenvolvimento de habilidade e competências, de modo que o docente possa 

traçar planos e estratégias nos ambientes virtuais de aprendizagem e também 

conciliar com o presencial. 

Os discentes tiveram dificuldades em utilizar os recursos tecnológicos digitais 

que podem estar atrelado à falta de capacitação, estrutura, infraestrutura, de 

recursos, conexão o que pode dificultar o acesso à informação. 

Andrade e Monteiro (2020) apontam que a contribuição do ensino híbrido 

pode ressignificar a educação, por oferecer uma educação com mais conectividade 

e interação, mas que para isso se faz necessário a adaptação diante as mudanças 

que acontecem no Brasil e no mundo. 

Na tabela obtivemos resultados que condizem sobre o uso do ensino hibrido 

no sistema educacional e mesmo nos pós pandemia o ensino híbrido continua sendo 

perpetuado. 

 

Tabela 23: Liberdade ao discente para estudar e pesquisar em seu tempo disponível 

Oferece liberdade ao discente para estudar e pesquisar em seu tempo disponível. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 1 1,0 3,7 3,7 

Discordo Parcialmente 2 2,0 7,4 11,1 

Não concordo, nem discordo 4 3,9 14,8 25,9 

Concordo Parcialmente 9 8,8 33,3 59,3 

Concordo Totalmente 11 10,8 40,7 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A liberdade se refere ao discente ter um papel ativo, e dispor de tempo para a 

organização de suas atividades. Pode-se citar como exemplo: oferecer a 

possibilidade de cursar mais disciplinas eletivas, pesquisa, dissertação, tese e 

projetos.  
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De acordo com os dados, percebe-se que os programas de pós-graduação 

Stricto Sensu oferecem liberdade para que o aluno seja mais proativo, de modo que 

organize e reorganize suas atividades ou pesquisa.  

 Costa et al. (2021) reforça que o letramento digital é fundamental, para o 

desenvolvimento de habilidade e competências, de modo que o docente possa 

traçar planos e estratégias nos ambientes virtuais de aprendizagem e também 

conciliar com o presencial. 

Andrade e Monteiro (2020) apontam que a contribuição do ensino híbrido 

pode ressignificar a educação, por oferecer uma educação com mais conectividade 

e interação, mas que para isso se faz necessário a adaptação diante as mudanças 

que acontecem no Brasil e no mundo. 

A tabela demonstra resultados conclusivos sobre o uso do ensino hibrido no 

sistema educacional e mesmo nos pós pandemia o ensino híbrido continua sendo 

perpetuado. 

 

Tabela 24: Autonomia ao discente para agir com o conteúdo da forma que lhe é 

conveniente 

Oferece autonomia ao discente para agir com o conteúdo da forma que lhe é conveniente. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 3 2,9 11,1 11,1 

Discordo Parcialmente 3 2,9 11,1 22,2 

Não concordo, nem discordo 7 6,9 25,9 48,1 

Concordo Parcialmente 7 6,9 25,9 74,1 

Concordo Totalmente 7 6,9 25,9 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como é possível verificar nos dados, os resultados dos programas de pós-

graduação oferecem autonomia ao discente, no entanto, para que o aluno consiga 

ter essa liberdade, é importante trabalhar a postura do discente conforme a fala do 

participante 8: 

―Para que o ensino híbrido seja mais eficiente falta mudar a postura do 

aluno em seguir as instruções de ensino, e fazer de forma mais responsável 

as competências que lhe são designadas‖ (PARTICIPANTE 8). 
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De acordo com o participante, é necessário que se trabalhe primeiro a postura 

do discente, de modo a extrair as informações que sejam significativas para o seu 

aprendizado. 

Destacamos que o ensino híbrido tem como objetivo de ampliar e facilitar o 

acesso à educação, com isso mesclando as modalidades síncronas e assíncronas, 

como também tornar o aluno protagonista dentro desse processo, melhorando o seu 

engajamento e construção do pensamento crítico. A pesquisa de campo procurou 

identificar a visão dos coordenadores em termos dos principais benefícios do 

processo híbrido na pós-graduação, e a seguir são apresentados os principais 

resultados. 

 

Tabela 25: Proatividade ao discente, na medida em que constrói seu cronograma de 
estudos e aperfeiçoa sua competência. 

Oferece proatividade ao discente, na medida em que constrói seu cronograma de estudos e aperfeiçoa 
sua competência. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 7 6,9 25,9 25,9 

Discordo Parcialmente 2 2,0 7,4 33,3 

Não concordo, nem discordo 4 3,9 14,8 48,1 

Concordo Parcialmente 7 6,9 25,9 74,1 

Concordo Totalmente 7 6,9 25,9 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Costa et al. (2021) descrevem que o letramento digital é fundamental, para o 

desenvolvimento de habilidade e competências, de modo que o docente possa 

traçar planos e estratégias nos ambientes virtuais de aprendizagem e também 

conciliar com o presencial. 

  Andrade e Monteiro (2020) apontam que a contribuição do ensino híbrido 

pode ressignificar a educação, por oferecer uma educação com mais conectividade 

e interação, mas que para isso se faz necessário a adaptação diante as mudanças 

que acontecem no Brasil e no mundo. 

Verifica-se que, apesar de não serem todos os programas que buscam 

trabalhar a proatividade do aluno, quando esta é trabalhada na resolução de 

problemas ou capacidade de desenvolver habilidades e postura crítica, o mesmo (o 

aluno) passará a ter um papel ativo, principalmente na utilização de recursos 

tecnológicos digitais. 
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Tabela 26: Postura de pesquisador do discente, de modo que o mesmo tenha uma 

participação ativa 

Desenvolve a postura de pesquisador do discente, de modo que o mesmo tenha uma 
participação ativa. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 6 5,9 22,2 22,2 

Discordo Parcialmente 4 3,9 14,8 37,0 

Não concordo, nem discordo 5 4,9 18,5 55,6 

Concordo Parcialmente 8 7,8 29,6 85,2 

Concordo Totalmente 4 3,9 14,8 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tais resultados estão próximos da visão de Petoche (2011), ao afirmar que o 

uso de metodologias ativas permite maior aproximação do discente com o conteúdo, 

visto que o mesmo irá desenvolver e fará uso do raciocínio da observação, do 

entendimento, da reflexão, de modo que desenvolva uma postura crítica e de 

pesquisador.  

Um dos desafios desta modalidade é o ―desafio educacional ampliado‖, que é 

quando a Instituição oferece os recursos, estrutura e capacitação para docentes e 

discentes, de modo que ambos tenham bons resultados. Apesar dos programas de 

pós-graduação Stricto Sensu se beneficiarem com o ensino híbrido não foram todos 

que conseguiram atingir esses objetivos, mas buscam aprimorá-los para atingi-los.  

De acordo com participante 9 da pesquisa: 

 

―O ensino híbrido sinaliza aos discentes que é possível desenvolver a 

pesquisa de forma isolada e isso é um erro. Na pesquisa precisamos 

incentivar os trabalhos em equipe e nos grupos de pesquisa, o que é 

prejudicado pelo modelo híbrido‖ (PARTICIPANTE 9). 

 

O participante aponta que a pesquisa foi prejudicada pelo modelo híbrido, por 

devido o discente pode desenvolver a pesquisa sem auxílio do professor. O ensino 

híbrido permite que o discente possa a se desenvolver no seu ritmo, no entanto é 

preciso da ajuda e auxílio do mediador, de modo que desenvolva as competências, 

mas para isso é necessário que a instituição ofereça acesso aos recursos 

(infraestrutura e capacitações), assim como avaliar como está sendo aplicada está 

modalidade. 
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No entanto, um participante afirma que o Ensino Híbrido beneficiou e ampliou 

as pesquisas, conforme sua fala: 

 

―Durante a pandemia foi fundamental para a continuidade das atividades e 

após a pandemia, pudemos além de continuar recebendo alunos de todo 

estarmos com pesquisadores de diversas regiões nacionais e 

internacionais. país, continuar com algumas atividades cuja participação on 

line possibilita em 2022 conseguimos ministrar uma disciplina com docentes 

da Colômbia, da Bolívia e em um Simpósio nossa mesa de abertura teve 

como participante um pesquisador brasileiro que estava no Egito onde 

participaria de uma conferência. O lado bom do término da pandemia é a 

possibilidade da realização das pesquisas in loco em assentamentos, em 

nascentes‖ (PATICIPANTE 3). 

 

Aqui, verifica-se, que quando o Ensino Híbrido é bem aplicado, pode superar 

as barreiras da distância, realizando grupos, estudos e pesquisas com 

pessoas/instituições ao redor do globo, mostrando a força que esta modalidade tem 

a oferecer para a educação e desenvolvimento regional.  

O ensino híbrido beneficiou a postura crítica e de pesquisador do discente, 

devido a esta modalidade, se bem aplicada, ter a possibilidade de potencializar a 

agilidade, fazendo que discente seja produtivo perante as pesquisas. De acordo com 

o MEC (BRASIL, 2021, p.4).  

 

Tabela 27: Aprendizagem diferente significativa a partir da sala de aula invertida 

Oferece uma aprendizagem diferente significativa a partir da sala de aula invertida. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 2 2,0 7,4 7,4 

Discordo Parcialmente 5 4,9 18,5 25,9 

Não concordo, nem discordo 7 6,9 25,9 51,9 

Concordo Parcialmente 9 8,8 33,3 85,2 

Concordo Totalmente 4 3,9 14,8 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A sala invertida permite ao discente acesso aos conteúdos online, em que o 

mesmo pode se preparar antes da aula, sendo uma metodologia que leva em 
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consideração as discussões, assimilação e compreensão de conteúdos, por meio de 

atividades práticas, simulações e testes.  

Verifica-se que a sala invertida foi uma metodologia vista como benefício para 

os programas de pós-graduação Stricto Sensu. É uma metodologia ativa que 

permite que o aluno possa chegar à aula com conhecimento prévio, assim 

realizando as atividades, desenvolvendo também sua participação ativa e que 

aprendizado seja significativo em sua vida.  

Sobre a aprendizagem colaborativa é importante na aplicação de 

metodologias ativas, como também para o ensino híbrido. Para que isso seja 

possível é necessário que na sala de aula desenvolva as habilidades de tomadas de 

decisão em equipe, postura crítica e melhorar a comunicação para efetivos 

resultados. 

 

Tabela 28: Ampliação da conexão entre os alunos, que se aproximam e 
desenvolvem um relacionamento de cooperação 

Amplia a conexão entre os alunos, que se aproximam e desenvolvem um relacionamento de 
cooperação. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 8 7,8 29,6 29,6 

Discordo Parcialmente 2 2,0 7,4 37,0 

Não concordo, nem 
discordo 

4 3,9 14,8 51,9 

Concordo Parcialmente 11 10,8 40,7 92,6 

Concordo Totalmente 2 2,0 7,4 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que, na visão dos coordenadores, os programas de pós-graduação 

Stricto Sensu podem se beneficiar em relação à ampliação da conexão e 

cooperação entre os alunos no Ensino Híbrido. No entanto, não foram todos os 

programas que se beneficiaram do ensino híbrido para ampliar a cooperação dos 

alunos, como abordado por participantes da pesquisa, na questão aberta, com 

relação ao pré-requisito necessário para que haja a cooperação. 

 

―Para que a educação seja ampliada é preciso que os docentes estejam 

preparados e tenham o domínio acerca dos recursos tecnológicos 

implantados de modo que consigam traçar novas estratégias para a 
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construção e cooperação dos discentes, através de atividades coletivas.‖ 

(PATICIPANTE 9). 

 

Ressaltamos que a pesquisa procurou descrever a visão dos coordenadores 

dos programas com relação aos benefícios da implantação do processo híbrido nos 

diversos aspectos que envolvem os programas de pós-graduação Stricto Sensu, na 

realização das disciplinas, nas bancas de defesa e qualificação, na realização de 

palestras interinstitucionais, na colaboração de grupos de pesquisa, no processo de 

internacionalização, e identificar outros setores beneficiados. 

Os coordenadores de pós-graduação Stricto Sensu dos programas da 

amostra concordaram sobre a importância da aplicação do ensino híbrido e também 

da possibilidade positiva de o ensino híbrido ser benéfico para os resultados nas 

pesquisas, no desenvolvimento e região. 

Dentre os benefícios verificados, os principais foram a utilização de novos 

métodos e recursos e avaliações que permitiram uma educação com mais 

flexibilidade e um espaço para o desenvolvimento de uma postura de pesquisador e 

mais crítica do discente, no entanto não foram todos que puderam se beneficiar 

devido a falta de condições (financeiras e econômicas), infraestrutura para ao 

acesso dos recursos híbridos, capacitação de professores e alunos.  

 

Tabela 29: Engajamento dos alunos com as disciplinas, de acordo com avaliações 
realizadas pelos docentes 

Melhora o engajamento dos alunos com as disciplinas, de acordo com avaliações realizadas 
pelos docentes. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 7 6,9 25,9 25,9 

Discordo Parcialmente 2 2,0 7,4 33,3 

Não concordo, nem 
discordo 

9 8,8 33,3 66,7 

Concordo Parcialmente 9 8,8 33,3 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com Brito (2020) o ensino híbrido, teve destaque na educação por 

melhorar o acolhimento e interações entre aluno e professores através das aulas 

online e presenciais. Com isso teve-se a melhora do engajamento dos alunos e 

também a redução da evasão escolar, no entanto não é maioria a opinião dos 
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coordenadores de que o engajamento seja realmente beneficiado pelo ensino 

híbrido. O ensino híbrido, conciliado com a teoria e prática, pode gerar bons 

resultados quando mediado.  

Andrade e Monteiro (2020) apontam que a contribuição do ensino híbrido 

pode ressignificar a educação, por oferecer uma educação com mais conectividade 

e interação, mas que para isso se faz necessário a adaptação diante as mudanças 

que acontecem no Brasil e no mundo. 

Na tabela obtivemos resultados satisfatórios sobre o uso do ensino hibrido no 

sistema educacional e mesmo nos pós pandemia o ensino híbrido continua sendo 

perpetuado. 

No entanto alguns programas tiveram dificuldades como o participante 6 

abordou anteriormente sobre o abandono de alguns discentes devido não 

conseguirem se adaptarem diante a estes recursos.  

 

Tabela 30: Eficiência para melhorar as pesquisas científicas do programa 

É eficiente para melhorar as pesquisas científicas do programa. 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 3 2,9 11,1 11,1 

Discordo Parcialmente 4 3,9 14,8 25,9 

Não concordo, nem 
discordo 

9 8,8 33,3 59,3 

Concordo Parcialmente 10 9,8 37,0 96,3 

Concordo Totalmente 1 1,0 3,7 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O ensino híbrido permite desenvolver a autonomia, a postura crítica e se 

conectar com o conteúdo, com as aulas, com os docentes e discentes, podendo com 

isso, sim influenciar nos resultados de pesquisas científicas do programa, mas não é 

tão notório, por parte dos coordenadores este benefício. 

De acordo com os dados obtidos verifica-se que, a maioria enxerga que o 

ensino híbrido pode beneficiar os resultados das pesquisas, no entanto, pode ser 

que os programas não atinjam bons resultados com o ensino híbrido, devido a 

problemas de falta de estrutura, de acesso à internet, capacitação, recursos ou 

equipamentos. 
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A pesquisa procurou descrever a visão dos coordenadores dos programas 

com relação aos benefícios da implantação do processo híbrido nos diversos 

aspectos que envolvem os programas de pós-graduação Stricto Sensu, na 

realização das disciplinas, nas bancas de defesa e qualificação, na realização de 

palestras interinstitucionais, na colaboração de grupos de pesquisa, no processo de 

internacionalização, e identificar outros setores beneficiados. 

A maioria dos coordenadores de pós-graduação Stricto Sensu dos programas 

da amostra concordou sobre a importância da aplicação do ensino híbrido e também 

da possibilidade positiva de o ensino híbrido ser benéfico para os resultados nas 

pesquisas, no desenvolvimento e região. 

Dentre os benefícios verificados, os principais foram a utilização de novos 

métodos e recursos que permitiram uma educação com mais flexibilidade e um 

espaço para o desenvolvimento de uma postura de pesquisador e mais crítica do 

discente, no entanto não foram todos que puderam se beneficiar devido a falta de 

condições (financeiras e econômicas), infraestrutura para ao acesso dos recursos 

híbridos, capacitação de professores e alunos. 

Os coordenadores parecem concordar que o ensino híbrido, no geral, permite 

conciliação entre modalidades assíncronas e síncronas, com isso inovando as 

estratégias para a construção de conhecimento. Mesmo após a pandemia, o Ensino 

Híbrido vem ganhando mais espaço na educação como também nos programas de 

pós-graduação Stricto Sensu, graças aos benefícios já apresentados: flexibilidade, 

proatividade, postura de pesquisador, aprendizagem significativa.  

 

Tabela 31: Consideração sobre a importância da aplicação do ENSINO HÍBRIDO no 
Programa de pós-graduação Stricto Sensu 

No geral, considero importante a aplicação do ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-
graduação Stricto Sensu 

 Frequência % % Válido % Acumulado 

Válidos Discordo Totalmente 2 2,0 7,4 7,4 

Discordo Parcialmente 3 2,9 11,1 18,5 

Não concordo, nem 
discordo 

6 5,9 22,2 40,7 

Concordo Parcialmente 5 4,9 18,5 59,3 

Concordo Totalmente 11 10,8 40,7 100,0 

Total 27 26,5 100,0  
Ausentes  75 73,5   
Total 102 100,0   

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Verifica-se pelos os dados o quanto o Ensino Híbrido se ampliou nos 

programas de pós-graduação Stricto Sensu, como também pode se ver pelas falas 

dos participantes acerca dos benefícios desse recurso: 

―Como IES do Centro-Oeste podemos oferecer o PPG para alunos de 

comunidades distantes/mais remotas‖ (PARTICIPANTE 1). 

―O Ensino híbrido aumentou com a pandemia, foi testado com sucesso e 

hoje já está consolidado como forma de ensinar, interagir e produzir dentro 

do PPGDL‖ (PARTICIPANTE 2). 

―O ensino híbrido é uma ferramenta a mais, com suas vantagens e 

desvantagens!‖ (PARTICIPANTE 3) 

―O corpo docente da IES tem consciência da importância e da 

irreversibilidade da utilização do ensino híbrido na pós graduação‖ 

(PARTICIPANTE 6) 

―Foi importante o ensino hibrido para atingir outros estudantes fora da 

região‖ (PARTICIPANTE 8). 

―A dosagem correta entre o ensino à distância e o ensino presencial é a 

chave para o futuro‖ (PATICIPANTE 9). 

 

 

 

4.4 APLICAÇÃO E RECURSOS DE METODOLOGIAS HÍBRIDAS NOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

A aplicação de métodos híbridos mostrou-se aspectos positivos como: 

melhoria nos indicadores de atrasos, redução de erros no software e no percentual 

de alteração dos requisitos, como ocorrido no projeto estudado, além de maior 

rapidez para finalização das etapas, maior orientação ao fluxo das atividades e 

adequação das especificidades relacionadas aos requisitos, além de melhor sinergia 

entre a equipe, que pode selecionar as tarefas que serão realizadas, de acordo com 

o grau de adequação e experiência. Assim a Figura 3 mostra os gráficos de como foi 

a aplicação dos recursos de ensino hibrido nas aulas antes, durante e após a 

pandemia. 
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Figura 3: Aplicação dos recursos de ensino híbrido nas AULAS, antes, durante e 

após a Pandemia Covid-19 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que as aulas antes da pandemia os recursos híbridos durante as 

aulas eram usados bem pouco, durante a pandemia começou a se usar muito 

92,59% de uso isso se dá pelo afastamento dos alunos das aulos presenciais 

fazendo o uso dessa tecnologia, já após a pandemia o uso caiu quase pela metade, 

mas ainda assim continuou muito utilizado. 

Vários estudos demonstraram que o ensino híbrido promove aos grupos de 

pesquisas maior satisfação e engajamento, devido a maior flexibilidade e custos 

menores, quando comparado a modalidade 100% EaD. A seguir na figura 4 mostra 

os gráficos de como foi a aplicação dos recursos de ensino hibrido nos grupos de 

pesquisas antes, durante e após a pandemia. 

Observa-se que antes da pandemia havia um uso razoável dos recursos 

híbridos nos grupos de pesquisas que não sobressaia a não utilização, logo durante 

a pandemia a porcentagem de utilização desses recursos quase que dobrou 

chegando a 85,19%, após a pandemia seu uso razoável praticamente se manteve 

com aumento de 10% apenas e sua utilização muita abaixo quase pela metade. 
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Figura 4: Aplicação dos recursos de ensino híbrido nos GRUPOS DE PESQUISA, 

antes, durante e após a Pandemia Covid-19 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A Figura 5 mostra utilização do ensino hibrido nas bancas de qualificação, 

antes, durante e após a pandemia. As bancas de qualificação têm como objetivo 

avaliar o estágio de desenvolvimento acadêmico do aluno, verificando, por meio de 

um processo de análise e arguição sobre a versão preliminar da dissertação em 

desenvolvimento, sua capacidade para prosseguir e concluir o referido trabalho 

acadêmico. 

Observa-se que os recursos híbridos utilizados nas bancas de qualificação 

antes da pandemia eram de uso muito pouco (29,63%) ou razoavelmente (25,93), 

durante a pandemia começa-se a usar muito chegando a 88,89%, logo após a 

pandemia seu uso praticamente se manteve abaixando apenas 14,82% de muito 

uso. A Figura 6 mostra a utilização desse recurso nas bancas de defesa. Tal banca 

representa o encerramento de um ciclo, é hora de mostrar os resultados que o aluno 

colheu durante os meses de dedicação ao TCC.  

 

 

 

 

 



101 
 

Figura 5: Aplicação dos recursos de ensino híbrido nas BANCAS DE 

QUALIFICAÇÃO, antes, durante e após a Pandemia Covid-19 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Figura 6: Aplicação dos recursos de ensino híbrido nas BANCAS DE DEFESA, 

antes, durante e após a Pandemia Covid-19. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observou-se que antes da pandemia nas bancas de defesa os recursos 

híbridos eram utilizados muito pouco, durante a pandemia sua porcentagem de 

utilização quase que dobrou em relação ao antes, já logo após a pandemia seu uso 

caiu 22,22%. 
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A Figura 7 mostra aplicação desses recursos nas palestras externas, antes, 

durante e após a pandemia. 

 

Figura 7: Aplicação dos recursos de ensino híbrido nas PALESTRAS EXTERNAS, 

antes, durante e após a Pandemia Covid-19 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observou-se que antes da pandemia usava-se os recursos híbridos muito 

pouco (51,85), já durante a pandemia começou a ser muito utilizado (96,30%), 

quase cem por cento das palestras externas eram com recursos híbridos, logo após 

a pandemia caiu 34,24% em relação a durante a pandemia. 

Em relação ao nível de aplicação e recursos de metodologias híbridas nos 

programas, verifica-se que pandemia impulsionou o uso de recursos de ensino 

híbrido mesmo após pandemia, nas aulas, grupos de pesquisas, bancas de 

qualificação e defesa. Nota-se que, antes da pandemia a aplicação de recursos de 

ensino híbrido ainda era incipiente, sendo estes pouco utilizados. 

Os resultados sugerem o tanto que o ensino híbrido repercutiu nos programas 

Stricto Sensu, com isso mantendo uso desses recursos, mas nem todos os 

programas conseguiram manter o Ensino-Híbrido. 

Aos coordenadores foram apresentados uma lista de ferramentas e recursos 

e questionados com relação ao uso dos mesmos para o Ensino Híbrido. Em relação 

à utilização de recursos tecnológicos para reuniões virtuais, destacam-se: Microsoft 
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Teams, Google Meeting, Zoom e Whatsapp. A Tabela 32 apresenta as frequências 

de uso de Recursos Tecnológicos para Reuniões Virtuais.  

 

Tabela 32: Uso de Recursos Tecnológicos para Reuniões Virtuais 

 
Respostas 

% dos casos frequência % 

Recursos 

Tecnológicos 

Google Meeting 21 
28,8 

77,8 

Microsoft Teams 13 17,8 48,1 

Zoom 12 16,4 44,4 

WhatsApp  11 15,1 40,7 

Skype 7 9,6 25,9 

Jitsi. Meet 3 4,1 11,1 

Blackboard 3 4,1 11,1 

Sistema Próprio  1 1,4 3,7 

Messenger Rooms 1 1,4 3,7 

Webex 1 1,4 3,7 

Total 73 100,0 270,4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação aos recursos tecnológicos para Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, destaca-se: Moodle, Google Classroom, Sistema Próprio da 

Instituição (Tabela 33). 

 

Tabela 33: Uso de Recursos Tecnológicos para Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem 

 
Respostas 

% dos casos frequência % 

Recursos 

Tecnológicos 

MOODLE 15 33,3 55,6 

Google Classroom 13 28,9 48,1 

Sistema Próprio 7 15,6 25,9 

CANVAS 4 8,9 14,8 

Blackboard 3 6,7 11,1 

Webex 2 4,4 7,4 

eCollege Webex 1 2,2 3,7 

Total 45 100,0 166,7 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dentre os outros recursos tecnológicos para o ensino híbrido utilizados 

destacam-se: Google Formulários, Google Documentos, Youtube (Tabela 34). 

 

Tabela 34: Uso de outros Recursos Tecnológicos para o ensino híbrido 

 
Respostas 

% dos casos frequência % 

Outros Recursos
a
 Google Formulários 27 30,7 100,0 

YouTube 23 26,1 85,2 

Google Documentos 20 22,7 74,1 

Mentimeter 5 5,7 18,5 

Jamboard 5 5,7 18,5 

Kahoot 3 3,4 11,1 

Socrative                2 2,3 7,4 

Loom 1 1,1 3,7 

Active Presenter 1 1,1 3,7 

Sistema Próprio 1 1,1 3,7 

Total 88 100,0 325,9 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, os coordenadores foram questionados quanto ao uso e 

Conhecimento dos Modelos de Ensino Híbrido nos programas em que atuam. Os 

resultados com as frequências absolutas e relativas estão expostos na Tabela 35. 

 

Tabela 35: Uso e Conhecimento dos Modelos de ensino híbrido 

Modelos /Uso 

Nunca foi 
utilizado, não 
conheço este 

modelo 

Nunca foi 
utilizado, mas 
conhecemos o 

modelo 

Já foi 
utilizado, mas 
não utilizamos 

mais 
É ainda 
utilizado 

Modelo de Rotação - 
Rotação por Rotações 

17 (63,0%) 7 (26,0%) 1 (3,7%) 2 (7,4%) 

Modelo de Rotação - 
Laboratório Rotacional 

14 (51,9%) 8 (29,6%) 2 (7,4%) 3 (11,1%) 

Modelo de Rotação - 
Sala de Aula Invertida 

5 (18,5%) 5 (18,5%) 0 (0%) 17 (63,0%) 

Modelo de Rotação - 
Rotação Individual 

13 (48,1%) 7 (25,9%) 4 (14,8%) 3 (11,1%) 

Modelo Flex 15 (55,6%) 6 (22,2%) 4 (14,8%) 2 (7,4%) 

Modelo À La Carte 18 (66,7%) 5 (18,5%) 1 (3,7%) 3 (11,1%) 

Modelo Virtual 
Enriquecido 

17 (63,0%) 4 (14,8%) 3 (11,1%) 3 (11,1%) 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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De acordo com os dados da Tabela 35, verifica-se que o modelo híbrido mais 

utilizado pelos os programas de pós-graduação Stricto Sensu é o modelo de rotação 

– Sala de Aula Invertida com 63%. Nota-se que os menos utilizados são os: Modelo 

de Rotação – Rotação por Rotações e o Modelo Flex com 7,4%. 

 

Figura 8: Médias de Uso e Conhecimento dos Modelos de ensino híbrido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com os dados obtidos, verifica-se que a média de uso e 

conhecimento dos modelos de Ensino-Híbrido é o Modelo de Rotação – Sala de 

Aula Invertida.  
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Figura 9: Frequências de Uso e Conhecimento dos Modelos de Rotação 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que os Modelos de Rotação com mais frequência de uso e 

conhecimento é o Modelo de Rotação – Sala de Aula Invertida, entretanto os outros 

modelos que são utilizados com menos frequência são Modelos de Rotação: 

Laboratório Rotacional, Rotação Individual e Rotação por Rotações, sendo o menos 

utilizado o Modelo de Rotação – Rotação por Rotações. 
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Figura 10: Frequências de Uso e Conhecimento dos Modelos Flex, À La Carte e 

Virtual Enriquecido 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que os modelos com mais frequência de uso e conhecimento são: 

Modelo À La Carte e Modelo Virtual Enriquecido. Nota-se que o modelo menos 

utilizado é o Flex. De acordo com dados obtidos os modelos mais utilizados para 

aplicação do Ensino Híbrido são os Modelos de Rotação, tendo o destaque o 

modelo Sala Invertida.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral a verificação da aplicação do 

processo híbrido nos programas de pós-graduação Stricto Sensu que investigam o 

tema desenvolvimento. Para atingir tal meta, foi feito um levantamento bibliográfico e 

documental inicial, com uma posterior pesquisa de campo junto aos coordenadores 

dos programas de pós-graduação Stricto Sensu que pesquisam o tema 

desenvolvimento no Brasil.  

Em um primeiro momento, procurou-se identificar e descrever os programas 

de pós-graduação Stricto Sensu no Brasil que abordam o desenvolvimento e suas 

áreas de atuação. Foram identificados e descritos os programas de pós-graduação 

Stricto Sensu no Brasil que abordam áreas de atuação e linhas de pesquisa sobre o 

tema desenvolvimento. Esta identificação gerou um mapeamento destes programas, 

com uma visão da estrutura brasileira de investigação sobre desenvolvimento, 

organizada por regiões, Estados da Federação e Instituições de Ensino. Este 

mapeamento pode servir de base para estudos futuros e de ações que estimulem o 

aumento de programas, especialmente em estados que têm poucos ou nenhum 

programa na área. 

Outro objetivo foi o de verificar as repercussões da pandemia nos Programas 

Stricto Sensu que investigam o Desenvolvimento, identificando o nível de aplicação 

de metodologias híbridas na estrutura dos Programas, antes, durante e após a 

Pandemia Covid-19. Como resultado, verificou-se que a possibilidade de uso do 

Ensino Híbrido repercutiu nos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, e a 

pandemia impulsionou o emprego desta modalidade. No entanto percebem-se 

dificuldades na aplicação e na utilização dos recursos tecnológicos digitais para o 

ensino híbrido na pós-graduação. Notou-se que os programas Stricto Sensu, que 

investigam o desenvolvimento se mostraram receptivos diante do Ensino Híbrido, 

com aumento da utilização dos recursos tecnológicos híbridos. 

Também foi objetivo identificar quais recursos são usados na modalidade do 

Ensino Híbrido os Programas de Pós-Graduação. Dentre plataformas digitais e 

aplicativos para reuniões, aulas, avaliações, bancas de qualificação e defesa, 

palestras e eventos científicos, os recursos mais utilizados foram: Microsoft Teams, 

Google Meeting, Zoom, Whatsapp, Google Formulários, Google Documentos, 
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Moodle, Youtube e Sistema Próprio da Instituição. O modelo híbrido mais utilizado e 

conhecido até o momento pelos os programas de pós-graduação Stricto Sensu foi o 

Modelo de Rotação - Sala de Aula Invertida. Houve um alto índice de 

desconhecimento dos demais modelos de ensino híbrido.  

Buscou-se  verificar a aplicação do processo híbrido nos Programas de pós-

graduação Stricto Sensu que investigam o tema desenvolvimento. Como, foram 

estabelecidas as seguintes metas, que auxiliaram na busca do objetivo geral do 

estudo. Identificar e descrever os programas de pós-graduação Stricto Sensu no 

Brasil que abordam áreas de atuação e linhas de pesquisa em torno do tema 

desenvolvimento, o que irá gerar um mapeamento destes programas com um 

panorama da estrutura brasileira de investigação sobre desenvolvimento e 

desenvolvimento regional. Verificar as repercussões da pandemia nos Programas 

Stricto Sensu que investigam o Desenvolvimento, identificando o nível de aplicação 

de metodologias híbridas na estrutura dos Programas, antes, durante e após a 

Pandemia Covid-19. Identificar quais recursos foram e são atualmente implantados 

para o uso da modalidade de ensino híbrido nos programas de pós-graduação, e 

como eles são utilizados. Descrever os benefícios da implantação do processo 

híbrido nos diversos aspectos que envolvem os programas de pós-graduação Stricto 

Sensu, na realização das disciplinas, nas bancas de defesa e qualificação, na 

realização de palestras interinstitucionais, na colaboração de grupos de pesquisa, no 

processo de internacionalização, e identificar outros setores beneficiados. 

Para atingir essas questões, foi realizado inicialmente um levantamento 

bibliográfico, e pesquisas documentais nas legislações específicas da área da 

educação e, posteriormente, foi feita uma pesquisa de campo junto aos 

coordenadores dos programas de pós-graduação Stricto Sensu que pesquisam o 

tema desenvolvimento no Brasil. 

Por fim, a pesquisa procurou descrever a visão dos coordenadores dos 

programas com relação aos benefícios da implantação do processo híbrido nos 

diversos aspectos que envolvem os programas de pós-graduação Stricto Sensu, na 

realização das disciplinas, nas bancas de defesa e qualificação, na realização de 

palestras interinstitucionais, na colaboração de grupos de pesquisa, no processo de 

internacionalização, e identificar outros setores beneficiados. 

A maioria dos coordenadores de pós-graduação Stricto Sensu dos programas 

da amostra concordou sobre a importância da aplicação do ensino híbrido e também 
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da possibilidade positiva de o ensino híbrido ser benéfico para os resultados nas 

pesquisas, no desenvolvimento e região. 

Dentre os benefícios verificados, destacam-se a utilização de novos métodos 

e recursos que permitiram uma educação com mais flexibilidade e um espaço para o 

desenvolvimento de uma postura de pesquisador e mais crítica do discente. No 

entanto, não foram todos que puderam se beneficiar devido a falta de condições 

(financeiras e econômicas), infraestrutura para o acesso aos recursos híbridos, 

capacitação de professores e alunos.  

Como limitação da pesquisa, aponta-se que a amostragem não probabilística 

não permite generalizar os resultados para todo o universo do estudo, ficando 

restritos à amostra de 27 instituições. Contudo, acredita-se que, de modo geral, é 

possível ter uma visão de como os coordenadores dos programas enxergam a 

aplicação do Ensino Híbrido, uma vez que foi possível verificar os níveis de 

aplicação e seus impactos nos programas. Percebe-se que o maior desafio para a 

aplicação do Ensino Híbrido está na falta de recursos, na infraestrutura e na 

preparação para utilização dos recursos tecnológicos digitais para que ensino 

híbrido seja efetivo na pós-graduação Stricto Sensu. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: IES pertencentes à População da Pesquisa  

 
 

Cód Área de Avaliação Instituição de Ensino (IES) Nome do Programa Nível Nota 

1 ADM. C. CONTÁBEIS e TUR. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais ME 4 

2 ADM. C. CONTÁBEIS e TUR. 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO 

ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ME 4 

3 ADM. C. CONTÁBEIS e TUR. UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL MP 4 

4 ADM. C. CONTÁBEIS e TUR. UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL MP 4 

5 ADM. C. CONTÁBEIS e TUR. 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE 

ADMINISTRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS MP 4 

6 BIODIVERSIDADE INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLÓGICAS                            CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MP 4 

7 BIOTECNOLOGIA                                      
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO ( BOTUCATU ) 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (BIOTECNOLOGIA MÉDICA) MP/DP 5 

8 C. POLÍTICA e REL. INT.      
FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO MP 3 

9 C. POLÍTICA e REL. INT.      
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
RIO DE JANEIRO 

ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS: RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

MP 4 

10 CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE ME 4 

11 CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SERGIPE 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE ME 4 

12 CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  E MEIO AMBIENTE ME 5 

13 CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE ME 5 

14 CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI Desenvolvimento Regional Sustentável ME 4 

15 CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE ME 3 

16 CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO 
PARÁ 

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento DO 4 

17 CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( 
JOÃO PESSOA ) 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - PRODEMA ME 4 

18 CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE ME 5 

19 CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL ME 4 

20 CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ME/DO 4 

21 CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE UFPI-UFRN-FUFSE-UESC-UFPB/JP-
UFERSA 

DO 5 

22 CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE ME 5 

23 CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ME/DO 7 

24 CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE ANHANGUERA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME/DO 4 

25 CIÊNCIAS AMBIENTAIS CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA MILZA DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE MP 3 

26 CIÊNCIAS AMBIENTAIS CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA DESENVOLVIMENTO LOCAL MP/DP 5 

27 CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO 

AMBIENTE, SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO MP 3 

28 CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE 
EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 
FUVATES 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ME/DO 5 

29 CIÊNCIAS AMBIENTAIS UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional ME/DO 4 

30 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I                              
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 

BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO ME/DO 4 

31 DIREITO                                            
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO 
PARÁ 

Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional ME 4 

32 DIREITO                                            ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável ME/DO 4 

33 DIREITO                                            
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, 
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA 

DIREITO ECONÔMICO E DESENVOLVIMENTO MP 3 

34 ECONOMIA                                           UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO ME 3 

35 ECONOMIA                                           UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ME/DO 5 

36 ECONOMIA                                           
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO 

ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO ME 3 

37 ECONOMIA                                           UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO ME 4 
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Cód Área de Avaliação Instituição de Ensino (IES) Nome do Programa Nível Nota 

38 ECONOMIA                                           UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ME/DO 5 

39 ECONOMIA                                           UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO ME 3 

40 ECONOMIA                                           
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA 

Políticas Públicas e Desenvolvimento MP 4 

41 ECONOMIA                                           
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES 
CLAROS 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL MP 3 

42 EDUCAÇÃO                                           
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 

Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional MP 4 

43 ENGENHARIAS I                                      UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO  ME 3 

44 ENGENHARIAS I                                      
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO 

ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MP 3 

45 ENGENHARIAS II                                     
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
PERNAMBUCO 

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS AMBIENTAIS ME 4 

46 FARMÁCIA                                           
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( 
JOÃO PESSOA ) 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM MEDICAMENTOS DO 4 

47 FARMÁCIA                                           FUNDACAO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria Farmacêutica MP/DP 4 

48 GEOGRAFIA                                          
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO (SEDE) 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA AMÉRICA LATINA E CARIBE ME 4 

49 INTERDISCIPLINAR                                   
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, 
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA (IDP-SP) 

DIREITO, JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO MP 3 

50 INTERDISCIPLINAR                                   
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 

Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreend. Agroalimentares MP/DP 4 

51 INTERDISCIPLINAR                                   
INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA MP 4 

52 INTERDISCIPLINAR                                   
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
SÃO PAULO 

Desenvolvimento de Jogos Digitais MP 3 

53 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO DESENVOLVIMENTO LOCAL ME/DO 5 

54 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO SOCIAL MP 3 

55 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA 
SUL 

DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS ME 4 

56 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA 
SUL 

Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável ME 4 

57 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS Desenvolvimento sustentável e extensão MP 4 

58 INTERDISCIPLINAR                                   
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL 

SAÚDE E DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO CENTRO-OESTE ME/DO 5 

59 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRÓPICO ÚMIDO ME/DO 7 

60 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL NA 
AMAZONIA 

MP/DP 5 

61 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO GESTÃO PÚBLICA  PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE MP 3 

62 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL 

DESENVOLVIMENTO RURAL ME/DO 6 

63 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO 

POLÍTICAS PÚBLICAS, ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO ME/DO 4 

64 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO 

TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL MP 4 

65 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO 

Práticas em Desenvolvimento Sustentável MP 3 

66 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL ME 4 

67 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL PROMOÇÃO DA SAÚDE, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIEDADE ME 3 

68 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA 
GESTÃO DE CONHECIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
SOCIOAMBIENTAL 

MP 3 

69 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional ME/DO 4 

70 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural ME 4 

71 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE 

Desenvolvimento socioeconômico ME/DO 4 

72 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 
REITORIA 

Sociedade e Desenvolvimento ME 4 

73 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO ( RIO CLARO ) 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGIAS ME/DO 5 

74 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO ( TUPÃ ) 

AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO ME/DO 5 

75 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente ME/DO 5 

76 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO 
PEIXE 

DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE ME 4 

77 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-
OESTE 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ME/DO 4 

78 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA Desenvolvimento Rural MP 3 

79 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social ME/DO 4 

80 INTERDISCIPLINAR                                   
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE 
FRANCA 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME 3 
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81 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIAS E SOCIEDADE ME 4 

82 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE LA SALLE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO MP 4 

83 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES 
CLAROS 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL ME/DO 5 

84 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
PARANA 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL ME/DO 5 

85 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA MP 4 

86 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE ME/DO 4 

87 INTERDISCIPLINAR                                   CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME 3 

88 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Desenvolvimento Humano: Formação, Políticas e Práticas Socia ME 4 

89 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL MP 4 

90 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 
FRANCISCO 

DINÂMICAS DE DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO  MP 3 

91 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 
FRANCISCO 

AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DP 4 

92 INTERDISCIPLINAR                                   UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL ME 3 

93 INTERDISCIPLINAR                                   
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE 

DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO ME/DO 7 

94 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. 
CELSO SUCKOW DA FONSECA 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SISTEMAS PRODUTIVOS ME 3 

95 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA Desenvolvimento Regional ME 4 

96 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME/DO 5 

97 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
GOIÁS 

DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL ME 4 

98 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-AMBIENTAL ME/DO 4 

99 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO Desenvolvimento Socioespacial e Regional ME 3 

100 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE MP 3 

101 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO 
GROSSO DO SUL 

Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos ME 3 

102 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME 3 

103 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, AMBIENTE E POLÍTICAS PÚBLICAS ME 3 

104 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO DESENVOLVIMENTO URBANO ME/DO 4 

105 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL – LITORAL 

DINÂMICAS REGIONAIS E DESENVOLVIMENTO ME 3 

106 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS ME 4 

107 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-
REI 

DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO ME 3 

108 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS – PALMAS 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME/DO 5 

109 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE URBANO ME/DO 4 

110 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE DO CONTESTADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME/DO 4 

111 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL MP 3 

112 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE SALVADOR DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO ME/DO 4 

113 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME 3 

114 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO NA 
AMAZÔNIA 

ME 3 

115 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIV. REGIONAL DO NOROESTE DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME/DO 5 

116 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO 
LATINO-AMERICANA 

POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO ME 3 

117 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
PARANA 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AGRONEGÓCIO ME/DO 6 

118 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME/DO 6 

119 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Planejamento e Desenvolvimento Regional ME 4 

120 PLANEJ. URBANO e REG./DEM.        
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO 
PARANÁ 

Desenvolvimento Regional ME/DO 5 

121 PSICOLOGIA                                         UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Psicologia do Desenvolvimento e Escolar ME/DO 5 

122 PSICOLOGIA                                         
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO ( BAURU ) 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM ME/DO 5 

123 PSICOLOGIA                                         UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS PSICOLOGIA DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS MP 3 
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124 PSICOLOGIA                                         UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO PSICOLOGIA ESCOLAR E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO ME/DO 4 

125 QUÍMICA                                            CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI CIMATEC DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MP 4 

126 SERVIÇO SOCIAL                                     
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA 

POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL ME 3 

127 SERVIÇO SOCIAL                                     UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SERVIÇO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL ME 4 

128 SOCIOLOGIA                                         
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO 
DA BAHIA 

CIÊNCIAS SOCIAIS: Cultura, Desigualdades e Desenvolvimento ME 4 

129 SOCIOLOGIA                                         
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO 

CIÊNCIAS SOCIAIS EM DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E SOCIEDADE ME/DO 5 

130 
ZOOTECNIA / REC. 
PESQUEIROS                    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável ME 3 

 
Fonte: CAPES (2022) 
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APÊNDICE B – Questionário de Pesquisa 

 
Pesquisa sobre a aplicação do ensino híbrido nos programas de pós-graduação Stricto Sensu 
que investigam o desenvolvimento. 
  
TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
O sr. (sra.) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que tem como finalidade verificar 
como foi a aplicação do ensino híbrido nos programas de pós-graduação Stricto Sensu que 
investigam sobre o desenvolvimento.    A participação nesta pesquisa não implica em nenhuma 
complicação legal. Os procedimentos que serão realizados obedecem aos critérios da Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos, conforme a Resolução no. 506/2016 do Conselho Nacional de 
Saúde.  Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o 
pesquisador e o orientador terão conhecimento dos dados.  Após estes esclarecimentos, solicitamos 
o seu consentimento de forma livre para participar da pesquisa. Portanto, preencha, por favor, os 
itens que se seguem.  
Tendo em vista os itens acima apresentados e constante do TCLE, eu, de forma livre e esclarecida, 
manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 
 
Concordo com a minha participação na pesquisa 
 

Nome do programa.*  
 

Nome da Instituição.*  
 

Nome do Respondente/Coordenador*  
 
 
Para responder as questões a seguir, considere os conceitos abaixo: 
 
- ENSINO HÍBRIDO: a utilização de atividades educacionais  realizadas presencialmente , offline, 
mescladas em conjunto com outras atividades educacionais realizadas online, com o uso da internet. 
 
- Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO: plataformas, softwares, ambientes 
virtuais de aprendizagem, hardwares, etc., destinados à implantação de ENSINO HÍBRIDO 
 
ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-graduação que você Coordena 
 
Marque abaixo o seu nível de concordância/discordância de 1 a 5 com relação ENSINO 
HÍBRIDO no Programa de pós-graduação que você coordena, sendo a nota 1 para "Discordo 
Totalmente" e a nota 5 para "Concordo Totalmente" com a afirmativa proposta 
 
A pandemia Covid-19 teve impacto NEGATIVO no DESEMPENHO do programa de pós-graduação 
Stricto Sensu que você coordena. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
A pandemia Covid-19 teve impacto NEGATIVO na ESTRUTURA do programa de pós-graduação 
Stricto Sensu que você coordena. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
O programa de pós-graduação Stricto Sensu que você coordena já utilizava  Recursos 
Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO  antes da Pandemia Covid-19 (Antes de 2020). 

https://drive.google.com/file/d/15r5cb86GnzoJZFLTcfYA6oUFnQcl2n4J/view?usp=sharing
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Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
O programa de pós-graduação Stricto Sensu que você coordena passou a utilizar  Recursos 
Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO  durante e por causa da Pandemia Covid-19 
(Após  2020). 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
A pandemia impulsionou o uso de novos  Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO 
HÍBRIDO  na instituição. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
Os Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO aplicados na pandemia continuaram a 
ser usados no Programa que você coordena mesmo após o retorno das aulas presenciais. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
O programa de pós-graduação Stricto Sensu que você coordena já fazia uso da modalidade Mobile 
Learning/Ensino Remoto (com o uso de dispositivos móveis) antes da pandemia (Antes de 2020). 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
O uso  dos Recursos Tecnológicos  Digitais   para Mobile Learning no Programa foi mantido após o 
retorno das aulas presenciais. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
A instituição ofereceu infraestrutura, recursos e manutenção dos Recursos Tecnológicos  Digitais 
para o ENSINO HÍBRIDO na implantação da metodologia híbrida. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
Os discentes apresentaram dificuldades em utilizar os  Recursos Tecnológicos  Digitais na 
metodologia de ENSINO HÍBRIDO. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
Foi oferecida capacitação para os discentes para administração dos Recursos Tecnológicos  Digitais 
para o ENSINO HÍBRIDO no programas de pós-graduação stricto sensu que você coordena. 

  
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
Os docentes apresentaram dificuldades em utilizar  Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO 
HÍBRIDO na metodologia de ensino híbrido. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
Foi oferecida capacitação para os docentes para administração dos  Recursos Tecnológicos  Digitais 
para o ENSINO HÍBRIDO no programas de pós-graduação stricto sensu que você coordena. 
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Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO implantados 
 
As tabelas abaixo se referem aos Recursos implantados para o processo híbrido, marque se utilizou 
ou não os recursos antes, durante e após pandemia. 
 
 
Marque o nível de uso de Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO na pós-
graduação Stricto Sensu que você coordena, para a realização de AULAS / DISCIPLINAS  * 
 

 Não usava 
/ Usava 

nada 
 

Usava muito 
pouco 

 

Usava 
razoavelmente 

 

Usava Muito 
 

Antes da Pandemia Covid-19 
 

    

Durante a Pandemia Covid-19 
 

    

Após a Pandemia Covid-19 até 
atualmente 

 

    

 
 
Marque o nível de uso de  Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO na pós-
graduação Stricto Sensu que você coordena, para a realização de  ENCONTROS DE GRUPOS DE 
PESQUISA* 
 

 Não usava 
/ Usava 

nada 
 

Usava muito 
pouco 

 

Usava 
razoavelmente 

 

Usava Muito 
 

Antes da Pandemia Covid-19 
 

    

Durante a Pandemia Covid-19 
 

    

Após a Pandemia Covid-19 até 
atualmente 

 

    

 
 
Marque o nível de uso de  Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO na pós-
graduação Stricto Sensu que você coordena, para a realização de BANCAS DE QUALIFICAÇÃO* 
 

 Não usava 
/ Usava 

nada 
 

Usava muito 
pouco 

 

Usava 
razoavelmente 

 

Usava Muito 
 

Antes da Pandemia Covid-19 
 

    

Durante a Pandemia Covid-19 
 

    

Após a Pandemia Covid-19 até 
atualmente 
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Marque o nível de uso de  Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO na pós-
graduação Stricto Sensu que você coordena, para a realização de BANCAS DE DEFESA* 

 Não usava 
/ Usava 

nada 
 

Usava muito 
pouco 

 

Usava 
razoavelmente 

 

Usava Muito 
 

Antes da Pandemia Covid-19 
 

    

Durante a Pandemia Covid-19 
 

    

Após a Pandemia Covid-19 até 
atualmente 

 

    

 
 
Marque o nível de uso de  Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO na pós-
graduação Stricto Sensu que você coordena, para a realização de PALESTRAS DE CONVIDADOS 
EXTERNOS* 

 Não usava 
/ Usava 

nada 
 

Usava muito 
pouco 

 

Usava 
razoavelmente 

 

Usava Muito 
 

Antes da Pandemia Covid-19 
 

    

Durante a Pandemia Covid-19 
 

    

Após a Pandemia Covid-19 até 
atualmente 

 

    

 
 
Quais foram os  Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO, relativos à organização 

de Reuniões Virtuais, utilizados no programa de pós-graduação Stricto Sensu que você 

coordena. (Marque quantas opções desejar) 

Zoom 

Microsoft Teams 

Google Meeting 

Skype 

Whats App 

Messenger Rooms 

GoTo Meeting 

Slack 

Zoho Meeting 

Sistema Próprio 

Horizon Workrooms 

Outros: 
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Quais foram os  Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO, relativos aos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem, utilizados no programa de pós-graduação Stricto Sensu que você 

coordena. (Marque quantas opções desejar) 

MOODLE 

CANVAS 

Google Classroom 

SAKAI 

Blackboard 

Sistema Próprio 

Desire2Learn 

e-College 

Outros: 

Quais outros Recursos Tecnológicos  Digitais para o ENSINO HÍBRIDO foram utilizados no programa 

de pós-graduação stricto sensu. (Marque quantas opções desejar) 

Google Formulários 

Google Documentos 

YouTube 

Screencastify 

Loom 

Big Blue Button 

Mentimeter 

Kahoot 

PhET 

Jamboard 

Arduino 

Active Presenter 

Open Shot 

ARS - Audience Response  

Socrative 

Outros: 

 
Quais modelos de ENSINO HÍBRIDO são utilizados na pós-graduação que você coordena* 

 É ainda 
utilizado 

 

Já foi 
utilizado, 
mas não 

utilizamos 
mais 

 

Nunca foi 
utilizado, mas 
conhecemos 

o modelo  

Nunca foi 
utilizado, 

não 
conheço 

este modelo 
 

Modelo de Rotação - Rotação por Rotações 

Modelo de Rotação - Laboratório Rotacional 

Modelo de Rotação - Sala de Aula Invertida 

Modelo de Rotação - Rotação Individual 

Modelo Flex 
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Modelo À La Carte 

Modelo Virtual Enriquecido  

Modelo de Rotação - Rotação por Rotações 

Modelo de Rotação - Laboratório Rotacional 

Modelo de Rotação - Sala de Aula Invertida 

Modelo de Rotação - Rotação Individual 

Modelo Flex 

Modelo À La Carte 

Modelo Virtual Enriquecido  

 

Benefícios do processo híbrido na pós-graduação Stricto Sensu 

 

Marque abaixo o seu nível de concordância/discordância de 1 a 5 sobre os benefícios gerais 

do ENSINO HÍBRIDO na pós-graduação Stricto Sensu. Sendo: 1 (Discordo Totalmente) e 5 

(Concordo Totalmente) 

 

O  ENSINO HÍBRIDO   no Programa de pós-graduação Stricto Sensu oferece flexibilidade ao discente 

para executar suas tarefas de estudo e pesquisa. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
O  ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-graduação Stricto Sensu oferece liberdade ao discente 
para estudar e pesquisar em seu tempo disponível. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
O  ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-graduação Stricto Sensu oferece autonomia ao discente 
para agir com o conteúdo da forma que lhe é conveniente. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
O  ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-graduação Stricto Sensu oferece proatividade ao discente, 
na medida em que constrói seu cronograma de estudos e aperfeiçoa sua competência de ser sujeito 
diante de seu tempo de estudo. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
O  ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-graduação Stricto Sensu desenvolve a postura de 
pesquisador do discente, de modo que o mesmo tenha uma participação ativa. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
O  ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-graduação Stricto Sensu oferece uma aprendizagem 
diferente significativa a partir da sala de aula invertida, pois o discente passa a pesquisar e estudar 
antes dos encontros presenciais, participa muito mais da construção do debate e das trocas em sala 
de aula. 
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Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
O ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-graduação Stricto Sensu amplia a conexão entre os 
alunos, que se aproximam e desenvolvem um relacionamento de cooperação. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
O ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-graduação Stricto Sensu melhora o engajamento dos 
alunos com as disciplinas, de acordo com avaliações realizadas pelos docentes. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
O ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-graduação Stricto Sensu  é eficiente para melhorar as 
pesquisas científicas do programa. 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
No geral, considero importante a aplicação do ENSINO HÍBRIDO no Programa de pós-graduação 
Stricto Sensu 

 
Discordo Totalmente  1 2 3 4 5 Concordo Totalmente 

 
 
 
Espaço aberto para comentários sobre a aplicação do  ENSINO HÍBRIDO no programa que você 
coordena.  
 
Obrigado por sua participação. 
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ANEXOS 

 

Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Título da Pesquisa: OS IMPACTOS DA PANDEMIA COVID-19 NO ENSINO 

SUPERIOR: estudo sobre a aplicação do ensino híbrido nos programas de pós-graduação Stricto 

Sensu que investigam o Desenvolvimento Regional. 

 Nome do Pesquisador: Rafael Afonso de Paula 

 Nome do Orientador: Silvio Carvalho Neto 

 

1. Natureza da pesquisa: O sr. (sra.) está sendo convidado(a) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade verificar como foi a aplicação do ensino híbrido nos programas de 

pós-graduação Stricto Sensu que investigam sobre o desenvolvimento. 

2. Participantes da pesquisa: 50 coordenadores dos programas de pós-graduação 

Stricto Sensu que investigam sobre desenvolvimento. 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar da pesquisa, o sr. (sra.) poderá recusar a 

qualquer momento, sem que haja qualquer prejuízo para o sr. (sra). A qualquer momento, o sr. (sra.) 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone ou e-mail do pesquisador.  

4. Sobre o questionário: Será aplicada a escala Likert, que tem como objetivo verificar 

como foi a aplicação do ensino híbrido nos programas de pós-graduação Stricto Sensu que 

investigam sobre desenvolvimento, assim como também analisar como foi a reação dos 

coordenadores diante desta modalidade. Essa escala será aplicada online, através de uma 

plataforma digital (Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams), e será acessada via link para o Google 

Forms. 

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não implica em nenhuma 

complicação legal. Os procedimentos que serão realizados obedecerão aos critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos, conforme a Resolução no. 506/2016 do Conselho Nacional de Saúde.  

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o pesquisador e o orientador terão conhecimento dos dados.  

7. Benefícios: Ao participar desta pesquisa,o sr. (sra.) não terá nenhum benefício ou 

ônus. Entretanto, espera-se que este estudo traga informações importantes sobre aplicação do 

ensino híbrido nos programas de pós-graduação Stricto Sensu, de modo que o pesquisador 

apresente os dados obtidos.  

8. Pagamento: O sr. (sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, assim como também nada será pago por sua participação. 
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 Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar da pesquisa. Portanto, preencha, por favor, os itens que se seguem. 

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 Consentimento Livre e Esclarecido 

 Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de 

consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

____________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

____________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador  

 

Pesquisador Principal: Rafael Afonso de Paula – rafaelfonsao@hotmail.com 
 

Orientador:Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto –silvio@facef.br 

 

mailto:rafaelfonsao@hotmail.com
mailto:silvio@facef.br
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Anexo B – Portaria CAPES 315/2022 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

Publicado em: 02/01/2023 | Edição: 1 | Seção: 1 | Página: 35 
Órgão: Ministério da Educação/Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior 

PORTARIA Nº 315, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 

Acolhe, nos termos do Parecer CNE/CP nº 
14, de 5 de julho de 2022, aprovado por 
unanimidade, a utilização do processo híbrido 
de ensino e aprendizagem pelos programas 
de pós-graduação Stricto Sensu no Brasil. 

A PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 
NÍVEL SUPERIOR - CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II, III e IX do 
art. 33 do Estatuto da Capes, aprovado pelo Decreto nº 11.238, de 18 de outubro de 2022, 

Considerando que a tecnologia pode potencializar a organização de competências e 
oferecer oportunidades para um papel ativo do professor e do aluno na utilização de recursos digitais, 
de modo a organizar maneiras de pensar e de agir em outros espaços institucionais para além da 
sala de aula, 

Considerando que abordagens e práticas pedagógicas flexíveis foram desenvolvidas no 
interesse do processo de aprendizagem, integrando-se no ensino presencial a alternância de 
atividades em diferentes tempos, mantendo-se a perspectiva da presencialidade na pós-graduação 
Stricto Sensu, ampliando-se o desenvolvimento de currículos e pedagogias focadas em 
competências, 

Considerando que a flexível concepção de processo híbrido de ensino e aprendizagem, 
conjugando atividades presenciais e não presenciais, foi reordenada pela crescente conectividade, 
propiciada pelos meios tecnológicos de informação e comunicação, que trouxeram novas demandas 
à formação na pós-graduação, 

Considerando que os novos contextos culturais da contemporaneidade exigem a 
ressignificação das abordagens e práticas pedagógicas, transformando o ambiente educacional em 
efetivo laboratório de aprendizagem, superando o estágio de auditório de informações, 

Considerando que, pela situação excepcional criada pela pandemia da Covid-19, foi 
ampliado o desafio da busca de novos caminhos para a reorganização das dinâmicas de ensino e de 
aprendizagem na Educação brasileira, integrando processos diferenciados, professores e estudantes, 
em tempos e espaços institucionais flexíveis, 

Considerando que novas atitudes, práticas e políticas institucionais desenvolvidas na 
pandemia não podem retroceder, mas devem ser aperfeiçoadas, especialmente diante do cenário de 
instabilidade de saúde pública ainda vivenciada, 

Considerando que compete à CAPES avaliar a qualidade das propostas de cursos 
novos e promover a avaliação quadrienal periódica da pós-graduação Stricto Sensu no Brasil, 

Considerando que a CAPES tem o dever de aperfeiçoar continuamente a segurança 
jurídica e a previsibilidade de seus atos, bem como, em especial, das normas e procedimentos 
destinados à avaliação, resolve: 
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Art. 1º Esta Portaria acolhe, nos termos do Parecer CNE/CP nº 14, de 5 de julho de 
2022, aprovado por unanimidade, a utilização do processo híbrido de ensino e aprendizagem pelos 
programas de pós-graduação Stricto Sensu no Brasil. 

Art. 2º As áreas de avaliação poderão sugerir parâmetros, em sintonia com a DAV - 
Diretoria de Avaliação, destinados a medir a eficiência do processo híbrido de ensino e 
aprendizagem. 

Art. 3º Compete à DAV propor normas operacionais destinadas ao cumprimento desta 
Portaria, respeitada a autonomia universitária. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CLAUDIA MANSANI QUEDA DE 
TOLEDO 

 


