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RESUMO 

 
 

A andragogia, que Malcolm 
Knowles
ocorra de forma , valendo-  que 
reais de vida estejam relacionadas aprendizagem, que tenha aplicabilidade e que 
estes adultos estejam motivados para aprender. Logo, n

 superior, movimentam-se 
os agentes. Mais precisamente dentro da sala de aula, alunos e professores 

interagem e trocam 
se constitui  caractertiza o es  Desta forma, emerge o 
seguinte questionamento: n
objetivo geral deste estudo consiste em 
fundamentada dos docentes em sala de aula de uma institui
superior. 

 teoria da complexidade,  a andragogia e a 
 tais como Freire, Drucker e 

  Em 
configurou-se em pesquisa 

tiva 
. A 

 andragogia, visando identificar a 
 formas de aprendizagem 
 

 
 Assim,  nos resultados 

das pesquisas, apresenta-se como produto final, usando a ferramenta 5w2h, um 
plano de apoio aos docentes. Ele e
compartilhado com os docentes. Oferece estrat com um olhar que prioriza o 
processo de ensino e aprendizagem unificados, com colaboratividade 
da universidade.  docentes, discentes, 
coord  
interno e externo pode ser a principal , tanto para a 
academia como para a sociedade pois, instiga que ocorram novas 
int s, permitindo por conseguinte, , 
consequentemente, a continuidade de estudos sobre o tema andragogia. 
 
Palavras-chave: administradores, alunos, andragogia,  
plano de apoio, professores. 

 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
Andragogy, which is the teaching of adults, based on the five principles of Malcolm 
Knowles, considered the father of Andragogy, proposes that the relationship between 
adults occurs in an autonomous way, using previous experiences, that the real life 
situations are related to learning, that has applicability and that these adults are 
motivated to learn. Therefore, in the academic environment of a course of 
administration of a higher education institution, various agents are involved. More 
precisely within the classroom, students and teachers interact and exchange with 
each other. To know some aspects of the way this relationship is constituted is what 
characterizes the study of this dissertation. In this way, it emerges from the following 
questioning: from a view of the students, how do teachers apply the andragogious 
practices in the formation of administrators? Thus, the general objective of this study 
is to analyze the application of Andragogy based on the actions of professors in the 
classroom of a higher education institution. For the development of the study, the 
theoretical revision of subjects related to complexity theory, education, andragogy 
and administration was carried out. Methodologically, it was applied, exploratory, 
descriptive, prescriptive, using the inductive and deductive methods with a qualitative 
and quantitative, bibliographic, field approach and contemplated a simple case study. 
The data collection was done through a questionnaire with students of the course of 
administration, who assigned classifications on degree of importance and degree of 
satisfaction in 15 actions related to andragogy, aiming to identify the perception of 
the academics in relation to the andragogic forms of learning, used from the 
professors' performance. The results show that there are gaps in the relationships 
between professors and students, which shows that there is space for excellence. Thus, organized information, based on the results of the research, is presented as a 
final product, using the tool 5w2h, a plan to support professors. It is directed to the 
coordination of the course, to be shared with the teachers. It offers strategies with a 
look that prioritizes the process of teaching and learning unified, with collaborative 
and that goes beyond the university. The actions proposed in the plan involve 
professors, students, coordination, institution and society. This involvement, which 
includes internal and external audiences, is believed to be the main relevance of this 
research, both for academia and for society, because it instigates new discussions 
and interpretations, thus allowing new opportunities for expansion and, consequently, 
the continuity of studies on the subject andragogy. 
 
Key words: andragogy, professors, students, administrators, education, learning, 
support plan 
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1  
Vive-

para o crescimento, de diversas formas. 

-se discentes e docentes, que podem 
sa de 

 
Entretanto, questiona-se a maneira com que as trocas de conhecimento 

os acontecem. Supostamente, a reciprocidade entre as 
duas partes atualment
perceber, docentes e discentes poderiam estar interagindo muito mais, em uma 

 

-se os 

conectada, diversificada, por vezes  confusa. Muitos, no quesito academia, 
deixam a desejar.  

P

rande desafio 
o atual avance e evolua em 

conhecimento  
Por isso, o preparo dos docentes 

adoras. Em sala de aula, muitas vezes os 
docentes, , 
descompasso. Isto porque, 
condizem com a realidade do aluno. Surge, , a necessidade do professor se 
reinventar.  

Com o objetivo e o desafio de fazer com que o aluno aprenda, o educador 
-lo em sala de aula. Desafio este que 
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requer habilidade para aliar o repasse de conhecimento acompanhado de 

 
Neste sentido, justifica-

educacionais que gerem resultados positivos. 
claro, em sala de aula, pode estar acontecendo a Andragogia. 

, quando Knowles 

modo diferente. Assim, esta teoria tem sido discutida e analisada ao longo dos anos.  
Entretanto, a palavra complexidade possui sentido ambivalente. Se, por um 

lado, complexus, representa 
o presente estudo referencia uma 

 teoria da complexidade
Edgar Morin, sca por melhores resultados considerando 
que  das partes envolvidas possibilita um resultado maior para o todo. A 
proposta de Morin sustenta-se para este estudo pois, no ambiente educacional, 

 
Assim, e  da Andragogia em sala de 

aula de   de Ensino Superior 
(IES). 
comunidade educacional e empresarial. Da mesma forma, a ele podem ter acesso, 
todos os simpatizantes da dora, questionadora e reflexiva. Ao 
mesmo tempo, pode ser apreciada, simplesmente por aqueles que acreditam na 

 e que entendem que esta pode sim modificar um contexto. Seja ele para o 
 neste sentido que o trabalho 

Esta  . A etapa 
que do problema de pesquisa, 

, a metodologia utilizada, o quarto, a 
, por fim, pontuamos alguma finais. 
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1.1 D  
O tema deste trabalho aborda da Andragogia na for

Administradores de uma IES .  
orienta a pesquisa consta do e

entre docentes e discentes, tendo como base . O resultado da 
desenvolvimento de um plano de apoio aos 

 desta IES. 
Por conseguinte, o plano de apoio a  

, 

isando cooperar 

 Portanto,  tema deste trabalho  as i
 

aos docentes. 
Visando colaborar 

de resultados em salas de aulas e, consequentemente, 
diferenciadas para n m seu curso de 

  n os discentes, como se 
aplicam por parte dos doc
Administradores?. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo Geral 

 da Andragogia fundamentada dos docentes 
em sala de aula de uma IES. 
1.2.2  

  
 Identificar  dos  formas de 

aprendizagem Andragogicas utilizadas; e 
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 Organizar as -las em um plano de apoio 
aos docentes. 
 

1.3 Justificativa 
O estudo proporciona-

Grande do Sul, pois esta apresenta-
diss

 de desenvolvimento e com uma variedade muito grande de cursos de 

a lugares de destaques junto ao mundo de trabalho. 
Nesse sentido, destaca-
disponibilizar ao mercado futuros profissiona

 

discentes ocorrem tornam o tema relevante par
estudo, a -se cada dia 
mais acirrada e as empresas precisam estar preparadas para interagirem neste 

, 

Nesse sentido, 

necessita. Justifica-se ainda para a academia e para os docentes nela inseridos pois 
permite que, ao receberem um plano de apoio, estes tenham a possibilidade de 

 Do mesmo modo, justifica-se 

que a universidade possui em responder aos desafios de uma sociedade em 
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Para o pesquisador justifica-se, pois este tem a possibilidade de estudar 

que a partir desta pesquisa, novos estudos possam surgir para confirmar ou 
 

 
1.4 A  

A Universidade R  - URI 
efetivou-se como universidade em 19 de maio de 1992. Surgiu 

 - RS), FAPES (Erechim - RS) e FESAU 
(Frederico Westphalen- RS). Mais tarde se integraram ao projeto FESAN (Santiago - 
RS  - RS) e a Prefeitura de Cerro Largo. As 

s pela FuRI -  Regional 
Integrada. Criada em 1990, a FuRI 

 
A URI p

 O , 
 RS,  

mestrados, um doutorado e a  recebe 

-   A estrutura inclui mais de 124 
 e uma biblioteca com 144 mil exemplares.  

formado por mestres e 
doutores. 

  

comunidade regional, capaz de construir o conhecimento, promover a cultura, o 

: Ser reconhecida como 
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 Traz como perfil ser uma universidade pluralista, 
criadora 
o desenvolvimento regional. 

arantia dos direitos humanos e diversidade cultural, sustentabilidade 
integrada com a . 

Portanto, a URI 
 e 

recredenciada pela Portaria n . 1295, de 23 de outubro de 2012, com sede na cidade 
de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul. Mantida pela FuRI

-educativo-
do Sul, CGC 96.216.841.0001-00, -
adminis
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CO 
O primeiro sub   destaca uma breve 

abordagem da Teoria da Complexidade, por meio de ideias de Edgar Morin, em 
 sub apresenta uma abordagem 

 ia e  . O 
sub  o perfil do Administrador e sua 

 O contempla a Andragogia, sua origem e 
 como ferramenta sca de resultados 

colaborativos.  
Por conseguinte, o   serve de base para 

ados da pesquisa de campo. Foram analisadas as s das 
icas propostas pelos docentes nos encontros com os discentes, que 

os do estudo. A fim de atender o objetivo geral do estudo, buscou-se 
analisar o grau de 

 
 

2.1 Teoria da complexidade 
Esta teoria, acredita-se, tem f

 , -
la a fundo mas fazer . -la com o referido estudo entende-se 
importante, pois 

rio interessante para p
  

Observa-se que a Teoria da Complexidade ou Pensamento Complexo 
propostos por Edgar Morin podem  da 

  A partir 
desta base, Martinazzo (2016, p.14) revela que:  

 
promover a produ
discentes aprendam a se situar e a se compreender no universo em que 
vivem, convivem e atuam para poder construir uma identidade individual, da 
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Desta forma, a 

disciplinas para unificar o conhecimento. o 
conhecimento implica um
da multidimensionalidade da realidade
transdisciplinaridade, sem cair em reducionismo ou fragmentarismo. Morin (2015, p. 
60) complementa que a onhecimentos em disciplinas e subdisciplinas 

 
Consequentemente, torna-se importante destacar o significado que se 

apresenta referente aquilo que ser dizer como complexo. Moraes apud Behrens 

xo origina-se do latim complexus. Morin (2006, p.13) 
complementa definindo complexidade como um tecido (complexus

 
constitui uma rede de tecidos, nervos ou vasos.  

complexas e realizam algumas escolhas que fazem parte de suas rotinas. 
Martinazzo (2016) chama a aten  pensar complexo, por 

-se 

confunde- e do universo . 
 

pensamento organizador: que separa e que religa . Logo, o grande desafio parece 
ser o de fazer com que as pessoas se transformem e evoluam como indi

 
 

O pensamento simples resolve os problemas simples sem problemas de 
pensamento. O pensamento 

-los. Ele nos diz: 
Ajuda-  
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Filho (2012) que a conjuntura atual da humanidade exige a 
sses e problemas, entre os quais muitos relacionados a 

 
Sob a mesma perspectiva Martinazzo (2016, p. 129) complementa que 

-se abalados .  
Diante disso,  

sintonia interna n  possam refletir positivamente 
na sociedade. Martinazzo (2016, p.89) relembra que isso ocorre tradicionalmente de 
forma colaborativa:  

 
 

adulta para a mais jovem.   
Behrens 

 
 

p

 (BEHRENS, 2008, p.24). 
 

Em um
, defendido por Morin, ele contextualiza e olha a totalidade 

  
 

a possibilidade 
Martinazzo (2016, p.92) destaca que 

escola e professores precisam rever suas metodologias de ensino e suas 

enfim, aprenda a pensar bem . Na mesma linha de pensamento Morin (2015, p.100) 
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A supremacia de um conhecimento fragmentado em disciplinas com 
frequ
totalidades e deve ceder lugar a um modo de conhecimento capaz de 
conceber os objetos em seus contextos, em seus complexos, em seus 
conjuntos  

 
Ainda nesta perspectiva dos saberes fragmentados, Filho (2012) 

compreendeu os significados de aprender, ensinar e conhecimento a partir do 
pensamento complexo. No estudo, o autor apresenta fundamentos da Teoria da 
Complexidade, desenvolve  sobre o Ser Humano, buscando 

Evidencia o significado de ensinar, bem como o processo d  e 
stema formativo. 

Procura compreender como na contemporaneidade se capacita, forma e 
instrumentaliza o professor.    

O estudo de Filho (2012) revela que 
abertos para possibilidades contidas na complexidade dos fatos e da vida, na 

 O estudo revela ainda que o sistema formativo do 

ocorrer a part
professores. Desta forma, o modelo complexo apresenta-se como sugestivo. Por fim, 
demonstra que 
estar associadas  as na forma de compreender o Ser 
Humano, a Sociedade,  

Portanto, ao fechar este sub -se que as muda
ocorrer a partir da singularidade de cada envolvido assim como, pelo pensamento 
coletivo  Como as a  

  levar a resultados modificados, entende-se que, associar a 

conhecimento que busca superar modelos ultrapassados. Santos (2008) relembra 
-
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 sub

 os demais assuntos pesquisados 
justamente pelo fato das similaridades que possuem. 

 
 

O ambiente educacio
  

 
Manacorda (2004) apresenta 

os processos educativos sendo classificados conforme classes sociais. 
Posteriormente, na Roma antiga, 
Mais tarde, junto  escolas episcopais ainda sob a tutela da igreja nascem as 
universidades.  

 associada ao aprender ou  aprendizagem. As 

ncia. Santos (2013, p. 11) relaciona a aprendizagem   
constatando que a

permanecermos vivos . 
Morin (2005, p.39) o es : a 

e

geral . O conceito de Ricardo (200  e complementar  
no sentido de considerar o conhecimento alinhado aos resultados nas pessoas e 

O autor entende que a 

 
stabelece  

ensino  que cria com a sociedade. De acordo com Manacorda (2004), 
s 
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(2014, p.108) alerta que 
. Fato que se confirma de acordo com a 

 
 

(BRASIL, 2013).   

s, 
 a a 

 de ensino. Hoje, no Brasil, algumas passam por 
dificuldades. 

 

t
desautonomizou-
tende a se impor a elas, enquanto a universidade 
transecular (MORIN, 2015, p.61).  

Desta forma, em 
que se iminuiu, pela 
primeira vez, em 11 anos. Em 2016 tinham aproximadamente seis 
matriculados  16,5 mil estudantes a menos que em 20151. 

de Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES), em 20172, os juros aumentaram e a porcentagem de 
financiamento que o estudante recebe passou a ser calculada de acordo com a 

 . 

 
 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) preencheu 115.445 vagas de 
um total de 150 mil ofertadas no primeiro semestre de 2017. O restante 

. De acordo com a ABMES, um dos maiores motivos 
                                            1 
em <http://www2.mec.gov.br/sapiens/portarias/dec5773.htm>. 2 s de Ensino Superior (ABMES) 
em::<http://abmes.org.br/noticias/detalhe/2182/cerca-de-23-das-vagas-do-fies-nao-foram-
preenchidas-este-ano>., acesso em 29 jun.2017. 
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, tendo como exemplo as Engenharias.   

nsino com o saldo de empregados 
de acordo com o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior 
(SEMESP). 

 
Figura 1  Vagas com carteira assinada, Brasil  Fevereiro de 2017 

 
Fonte: Adaptado de SEMESP3 (2017) 

 
                                            3 Dados disponibilizados em :<http://www.semesp.org.br/imprensa/educacao-superior-e-maior-
responsavel-pelo-aumento-de-empregos-no-pais/>., acesso em 29 jun. 2017. 
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Agora,  e reflexos externos que exercem 
, a  e humanas organizadas dentro de uma 

universidade  Neste 
panorama, buscando organizar estas pode ser inserida a Pedagogia como 

  
 

Pode- tivas e seus 
ional  

devidamente planeja  (FABRIS, 2013, 
p. 12).  

Assim, ao observar , surgem como atores 
principais do fazer, que ocorre pela interatividade, os docentes e discentes. E Freire 
(2014, p.139) alerta que a 

. Logo, torna-se essencial existir afinidades 
entender necessidades  para 

produzir resultados. 
No entendimento de Santos (2013, p.61)  
 

S
es
estudo envolve em profundidade.  

 
 Fabris (2013), afirma que 

. 
Naturalmente que, d onde 

manos, dentro da singularidade de cada 
ajustes que podem ser realizad  

conseguinte, a .  
Complementando essa ideia, Freire (1996, p.36) sugere que 

. Ri
, mostrando que a 

economias baseadas no conhecimento, utilizando as variadas formas de 
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requeridos . 
Assim, para progredir, indiscutivelmente, uma IES precisa apresentar 

 
qualidade do ensino. A  cursos   
que vai definir sua  no mercado. 

(SINAES), proposto pela 
. De acordo 

com Ferreira e Freitas (2017), a 
multirreferencial, nunca linear, cumpre finalidades distintas e atende a interesses 
diversos.  

Diante destas responsabilidades ,  juntamente com 
as necessidades externas (sociedade) e do , torna-se interessante 
ajustar planos de desenvolvimento institucional que possam representar a 

 com a sociedade. O plano de desenvolvimento 
institucional j
ou universidades, , de 9 de maio de 2006, 
10.861, de 14 de abril de 2004.  

Para tal  apresenta-se a proposta de planos de desenvolvimento 
i O Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) 2016/2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) por 

comunidade interna e compromisso com o d  
O PDI 2015/2019 da  Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

divido por objetivos em que cada objetivo apresenta metas propostas que buscam 
contemplar os objetivos e terno e 
interno. 

O PDI da URI apresenta, inicialmente, o perfil da universidade que  remete 
Ser uma Universidade pluralista, criadora e 

elaboradora de conhecimento, 
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para o desenvolvimento regional. A 

toda a vida, cujo projeto institucional e 
  

Nesse mesmo direcionamento, o PDI 2016/2020 da URI apresenta cinco 
objetivos que articulam-se com os interesses e demandas da sociedade. 

pessoas e profissionais 

sociedade. 

-  
3. Fortalece

-

facultando o empreendedorismo. 

 
5. 

comunidade. 
Consequentemente, nota-se que Archer (1997) apud Marinho e 

Poffo (2016)  o En

produtivo da sociedade.
 

e responsabilidade no pr

(SOUZA; FERRUGINI; ZALBALDE, 2017).   
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Portanto, mesmo com dificuldades, o processo educacional precisa ser 
mantido, pois a sociedade necessita de prof dos na 

orme 
evidencia-se na justificativa deste estudo. 

 
URI 2014/2018 (2014, p.18) destaca o papel 

 
 

 

-
 

 
Nesta perspectiva, o PDI  UFRGS 2016/2026) traz demandas, anseios e 

necessidades  

, 2016, p. 6). 
 Assim sendo, observa-se que a 

contextos organizacionais, sejam empresas ou 
 

rever suas metas

estar junto (RICARDO, 2009, p.91).   
Logo, o processo como um todo necessita estar em sintonia. Evidente que, 

existem regras e limites, entretanto, as individualidades possuem uma certa 
 E a partir das individualidades alinham-se 

 -se das 
FRGS, 2016, p. 6). 

, 
docentes e discentes . Assim como a sociedade 

iente educacional para evoluir. Logo em 
. Desta 
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forma, 
 

Behrens (2008, p.16) explica que  
 

A 
precisa propiciar meios para soterrar o paradigma conservador vigente e 

etitiva, a 
  

Morin (2005, p.31) 

de qualquer proposta de conhecimento . 
Neste sentido, o presente sub

sociedade. Destacou que recursos financeiros im importantes e auxiliam as 
   

 
 . Desta forma, 

que o ambiente 
educacional pode estender-

ra fortalecer 

 
  O subcapitulo apresen

tem 
  

 
e Administradores 

 
atuais caracteriza-se por ser questionado, 

por vezes desprestigiado, em outras glorificado como ambiente de 
um mundo melhor , h

aproveit   
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Entretanto, nota-
 Morin 

(2005, p. 104) acredita que o desenvolvimento da compree
, pois 

futuro.  
Cortella (2014, p.65) alerta que  

 
C
daqueles que enfatizam que o e

   

form . 

 

. Assim, as 
universidades possuem papel relevante no sentido de 
profissionais comprometidos com a sociedade e consequentemente fortalecendo a 

  

preciso ousar . Morin 
(2015, p. 128) descata que a 

. 
 Nunes, Pereira e Pinho (2017) expressam seu conceito afirmando que a 

ulo XXI precisa ser aberta e romper com o modelo tradicional de 

sentido de construir a sua identidade institucional e cumprir a sua responsabilidade 
social. 

Desta forma, estando em papel central na do sujeito, a partir, por 
exemplo, de um curso superior,  Reis e Bandos (2012) destacam que as IES 

importante p
Rasco (2011) apud Lima e 
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Silva (2012)  alega 
de uma 

maneira competente.  
Assim, e  das universidades perante uma sociedade, 

composta pela diversidade, por vezes complexa, em relacionar-se.  
 

integradora ou 

-se um local relevante para aprendizagem 
coletiva e individual (BEHRENS, 2008, p.22).    

Nela, 
 variados indicadores. Na 

ntimentos com os quais os adultos e os mais 
jovens precisam aprender a lidar (MATTOS, 2013). 

Assim, e i
Ao 

educador est  Freire (2014, p.80) 
acredita que 

-
nova forma de compreens . Cortella (2014, p.85) afirma que 

caiba a possibilidade de as pessoas se ensinarem e aprenderem ao mesmo tempo 
umas com as outras . 

administradores, as responsabilidades podem ser ainda 

Coltre (2014, p. 252) enquadra a sociedade 
 

constitui-se ferramenta-
ambiental e humano . A partir desta base pode ser analisado o juramento do 
Administrador: Prometo dignificar  minhas 



31

4.  
Na mesma linha de pensamento, Lacombe (2009) complementa que o 

.  
 onde o administrador estar

 
 

A 
conhecimento e que, por natureza muda rapidamente e as certezas de hoje 

  
Assim, um r

urso de 

matriculados no ensino superior, sendo 739.564 matriculados,  representando 12% 
de do total de alunos matriculados em IES brasileiras5.  

Na linha de responsabilidades do administrador, v

detalhes: planejar, organizar, prover recursos humanos, liderar coordenar e 
controlar.   Coltre (2014, p.54) traz uma perspectiva ampliada, a mente de um 

 
 

inicial, 
Souza, Ferrugini e Zalbalde (2017) ampliaram os estudos sobre 
alunos de IES para verificar em que 
medida essas 

. O estudo busca despertar 
 

                                            4 http://cfa.org.br/administracao-administracao/administracao-sobre-a-profissao/>., 
acesso em:27 de jul. 2017. 5 :< http://cfa.org.br/administracao-administracao/administracao-sobre-a-profissao/>., 
acesso em 27. Jul. 2017. 
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 e a partir dos resultados, 
 

 
 

Neste sentido, uma possibilidade para melhorar os baixos 
relacionados  tecnologia , pois 
u

 (DRUCKER, 
2005, p. 42). Em outro direcionamento, uma 
o varejo, por exemplo, citada por Botelho e Guissoni (2016), 

resultado final e qualidade. 
m um enfoque estrat  

o fato de que 

conjunto incompleto de ferramentas . Sob a mesma perspectiva, Johnson (2011, 
p.34) destaca que aquele que desejar administrar 

assa 
uma empresa . No entendimento de Drucker (2001, p.43), 
oportunidade  

io de recursos . 
inicial a 

, pode ser uma forma de reduzir as lacunas das 
que os autores alertam ou observam.  Relacionado a isso, um estudo proposto por 
Guedes, De Andrade e Nicolini (2015) sobre a 
professores de a a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) 
buscou verificar o impacto do uso -  na 

res em uma IES. Observou-se que o 
 da 

mais proveitosa, possibilitou 
melhorou o quesito do trabalho em equipe, expandindo sobre o problema, 

. 
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Similar ao estudo de Guedes, De Andrade e Nicolini (2015), os conceitos de 
Cyrino e Toralles-Pereira (2004) destacam que a ABP 
a 

papeis, re-significando, coletivamente, o 
processo de ensino-aprendizagem. A partir desta base, Freire (2014, p.121) sugere 
que 

transferida pelo professor . Portanto, na abordagem da ABP nota-

desenvolvimento pessoal.  
Em outra possibilidade, Motta,  ampliaram os estudos 

visando analisar qual era 
de empresas no processo de aprendizagem em a
desenvolvida uma pesquisa com alu

 a  
 s jogos de 

suas 

desenvolvimento 

 Entretanto, 

administrador, ou seja, de contribuir para uma aprendizagem significativa. 
Neste sentido, observa-

 Por isso, torna-se importante estimular 
 

Freire (1987, p.70) explica que quanto mais se problematizam os 

desafiados . O enfoque porposto por Lacombe (2009, p.64)  a capacidade 
idades que o 

administrador precisa desenvolver para ser eficaz . Coltre (2014, p.12) argumenta 



34

que a

i
 

Assim, se considerarmos que o 
, Biagio (2012) apresenta a 

proposta de empreender como uma possibilidade. O autor mostra empreender como 
fazer algo a partir de uma ideia, com objetivos para fortalecer e aplicar de forma 

 (2005, p. 349) 
afirma que o que precisamos 

 . A partir desta 
base,  a maior parte do conhecimento das 

.  
De tal modo, quem coma , a 

maneira com que aqueles que possuem responsabilidades perante tomadas de 
, assim como  

 que podem  que tendem a refletir na 
sociedade. 
sua plenitude. Por se tratarem de sujeitos distintos, cada qual possui a sua 
singularidade. O enfoque proposto por Dornelles (2006, p. 156) o desafio 

rapidez o potencial de cada pessoa .  
Neste contexto, a -se como possibilidade interessante 

 Para Vygotsky apud Moreira (2015, p. 110), 
. 

Ricardo (2009, p.4) acredita que  

entender a diversidade cultural, enfim, esta 
coletividade.  

Portanto, posicionar-se,  interessante. Tanto para 
defender um ideia individual ou para que pode 
ser colaborativa e 
ou tomada de decis  Kelly apud Moreira (2015, p. 134) 
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Para ter um papel construtivo na r  

-
   

No entendimento de Ricardo (2009, p.39)  
 

O 

corporativo.  
-se considerar contextos, olhando a velocidade 

das coisas e os desafios existentes. Morin (2005, p. 64) orienta que o planeta exige 
 

. 
no sentido de que os desafios atuai  mais complexos e sua 

. 

 , 
precisa ter ta  Goleman (2015, p.24) 

para nosso mundo interior de pensamentos e sentimentos  abre caminho para 
 

administrador necessita estar preparad Siedenberg 
(2012) argumenta que 

estando  

Ribeiro (2010, p.148) 

comportamentos que se complementam e se suportam, em vista de um objetivo que 
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Portanto, nota-se que existem grandes desafios e grandes oportunidades 

a
, 

tanto de idade como de conceitos e habilidades, . 
Assim, o presente sub stradores 

para a sociedade bem 

istrador e das 
e que poder  

 Abordou ainda a 
necessidade de  entre as pessoas no sentido de construir 
resultados.  

s na busca de resultados. 
O sub que embora os docentes e principalmente os discentes em 
sua maioria estejam abe
estas apresentam-se . Existem 
dificuldades no sentido de 

 como o 
 

Deste modo sub
ferramenta ou instrumento para aproximar novas 
embasamen  

 
2.4 Andragogia 

sub  
administrador, este sub -se aos anteriores -se a  
sobre uma proposta 
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A Andragogia decorre do grego Andros (adulto) e gogos (educar) ou seja,  
,   para adultos.  

Knowles, Holton III e Swanson (2011, p.49) em sua obra relembram que:  
 

Quintiliano na Roma antiga - foram professores de adultos, acreditavam que 
  

, , foi direcionada 
para a Pedagogia que 

aprendizagem a partir da Pedagogia (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2011). 

posteriormente a direcionada para crian
da no funcionamento da sociedade. 

Remetendo aos tempos atuais, pode-se observar que neste trabalho, desde 
o primeiro  concentram-se estudos 

  reflexos no funcionamento da 
sociedade: docentes, , mais propriamente as universidades, e 
alunos ou discentes. Behrens (2008,   

 
A 

- - o aos gestores, 

complexidade.   
Assim, se estes pilares repre

que a sociedade evolua. Interessante parece ser, que estejam na melhor sintonia 
 Para tanto, 

, por exemplo,a 
r a partir de sua autonomia e suas 

responsabilidades. N  as universidades , pois 
-

e entre ensino, pesquisa e 
 (BRASIL, 2013).  
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o docente, parece importante agir com vont
oferecer o seu vador 

 junto ao seu aluno. Neste 
sentido, Karolczak (2009, p.41) alerta que o professor tem que desafiar o aluno a 

. 
Sob a mesma perspectiva, Lima e Silva (2012) entendem que  o professor deve 

. 
O aluno, neste contexto, pode ser um dos beneficiados da harmonia da 

 e docentes mas principalmente pode exercer seu papel 
tro do ambiente do 

conhecimento e nas trocas com seus colegas. Assim, Santos (2013, p.72) destaca 
que n
foi dito, tem a 

. 
A patir desta base, Freire (2014, p.83) revela que  

 
O  professores e alunos saibam que a postura deles, do 
professor e dos aluno

   
Lima e Silva (

tanto do professor como do aluno para que haja a efetividade do processo de 
ensino-

. Na mesma linha de pensamento, Karolczak (2009, 
p.37) destaca que a conduta do  absolutamente 

  
Sendo assim, s virtudes de um docente 

diferenciais Freire (2014 p.45)  
 

O 

medo que, ao ser educado, vai gerando a coragem.   



39

Santos (2013, p.33) a aprendizagem 
somente ocorre se quat
interesse, a habilidade de compartilhar 
os diferentes contextos . 

Assim,  a te 
da mesma forma, podem ocorrer 

cial para que isso ocorra. Logo, 
que ambos, docentes e discentes, assumam este papel ou revezem-se. Nunes e 
Patrus-Pena (2011) apud Souza, Ferrugini e Zalbalde (2017) 
que 

 
O  para resolver os 

.    
Entretanto, neste movimento de con , 

que exista respeito sobre os papeis 
modificam. Desta forma, Guedes, Andrade e Nicolini (2014) alertam que: 

  
 

Q questionar 
ativas no processo de ensino-aprendizagem consiste em enfrentar muitos 
desafios, pois o estudante passa a ser o protagonista desse processo e os 
professores assumem o papel de mediadores.  

Assim, criar objetivos em conjunto, aproximar-se, estabelecer contratos, 
-

 
-

afinidade do ensino-aprendizagem. Freire (2014, p.70) destaca que: 
 

H ativa e a 
aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos . 

 
No modelo atual, faz- erir novas formas de abordagens, 

principalmente aquelas que buscam aproximar as necessidades que o mercado 
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exige. Behrens (2008, p.84) entende que os estudantes se alertaram antes que os 
. 

 Consequentemente nstrem e esta premissa 
querem ser surpreendidos, sair da passividade, desejam 

determinado assunto, assim como entende orin 
(  

 
C -

-lo dele, todo conhecimento deve contextualizar seu objeto, para ser 
 onde estamos?, De onde 

viemos?, Para onde vamos?.   
Alinhar expectativas pode ser importante, neste sentido, Karolczak (2009, 

p.90) relembra que:  
 

Realmente se formos analisar o comportamento de uma parcela de 
estudantes que adentram o ensino superior, pode-se verificar que o 

  
 ao docente liderar com responsabilidade, 

respeitando o contexto. r o que Freire (1987) 
destaca como  
depositam  para os que se julgam nada saber. O ato de 
comunicar-

 
Portanto, nota-

partes ten

 torna-se totalmente diferente. No entendimento de Santos (2013, p.66): 
 

O principal pape
reconstruam mais ampliados e consistentes, tornando-se assim mais 
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Behrens (2008, p.119) sugere que:  
 

O novo paradigma proposto na Sociedade do Conhecimento tem como 
novo paradigma vem sendo caracterizado como complexo, emergente, 

  
Assim, na Andragogia, que surge como uma forma de abordagem com 

, o professor estabelece o 
papel de condutor e o alun  

 
 de aprendizagem, a responsabilidade pela 

alinhamento entre essa abordagem e a maioria dos adultos, que busca 
aprender (DE AQUINO, 2007, p.11).   

Schmitt (2016, p.71), destaca que: 
 

Pela Andragogia os professores compartilham com o corpo discente, a 
responsabilidade, tanto pelo ensino, quanto pela aprendizagem, passando 

, a andragogia revela 
  

adulto. Por muitos anos foi usado apenas . 
separa-se totalmente da Pedagogia mas certamente existem particularidades que 
podem ser observadas.  

 
Diferentemente da pedagogia, a andragogia 
bastante diverso daquela, pois os adultos trazem consigo, um elemento 

  ou seja, 
adulto por su  (SCHMITT, 2016, p.69). 

 
p

Europa, um 
 distintas dos aprendizes 

adultos, baseados na Andragogia (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2011). 
Knowles 

quem defendou inicialmente nos Estados Unidos um formato diferente para o ensino 
de adultos. Em u , Knowles (1970) 
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 que 
alinhar expectativas e resultados. 

 
Quadro 1 - Cinco  de Knowles 

  
Autonomia o adulto sente- -administrar-

se) e gosta de ser percebido e tratado como tal pelos outros.  
 a 

aprendizado de novos conceitos e novas habilidades.  
Aprendizagem  
Aprendizagem 

as -no a favorecer a aprendizagem 

imento. 

Aprender 
os 

das aos valores e 
objetivos pessoais de cada um. 

Fonte:  Adaptado de Knowles (1970) 
 Nota-se  

sujeito na aprendizagem, considerando 
expexctativas de resultados futuros. 
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Figura 2 - A   

 
Fonte: Adaptado de Knowles, Holton e Swanson (2011) 

 
Nota- as 

objetivo de crescimento idividual, social e institucional. 
Nesta linha de pensamento, Lima e Silva (2012) desenvolveram estudos 

sobre as perspectivas de aprendizagem usadas pelos docentes de curso de 
IES para verificar 

nsino de 
e os resultados 
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revelam que o docente tem papel determinante como condutor do processo de 

elas a contextua
docente, fatores governamentais e a conjuntura da universidade, inclusive de infra-
estrutura.  

O estudo revela ainda que a maturidade e o empenho do aluno influencia em 
fim demonstra 

a aprendizagem dos al
, 

inicial  

m na universidade. Atualmente, existe u  
Essa cultura digita

 Mattos et al. (2013) destacam que:  
 

medida em que horizontalizaram a 

e jovens podem gozar da possibilidade de construir conhecimentos acerca 
  

Assim, a universidade lidades 
digitais  cada qual com suas particularidades. 

desta ge Um dos fatores que pode mudar este paradigma atual e resgatar no 
estudante o desejo pelo conhecimento em sala de aula 
aborda seu estudante.  

 

qualquer lugar. No marketing, existe uma regra que afirma que quanto maior 
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Neste senti

estas possibilidades levariam o ensi
XXI, 
mas ao mesmo tempo muito recompensador. 

 
 

 necessidades, efetivamente, novas linhas 

distintos seto
assimilados com o amadurecimento intelectual e social da humanidade. 

  docente. 
Neste sentido, 
passo  
acomoda-  Freire (1996, p.22), destaca que:  

 

 
 de aula, 

construir e unir ideias em conjunto.   
-se que, em poucos anos, a partir das trocas de 

vezes os professores 
e o 

-se aquele docente que permite e estimula os 
alunos, que consente e instiga atitudes positivas explora
jo Freire (1996, 
p.12) defende um posicionamento de que:  

 

objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender.  
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Assim, a palavra-  pode ser 
-se. O docente, em minoria, necessita integrar-

se a maioria, sem perder o controle e o discente no sentido de apresentar-se curioso 
e colaborativo.  Santos (2013) alerta que 

apresentar respostas prontas

. Schmitt (2016, p.71) cha  
 

O 

verdadeira aplicabilidade destes conceitos em seu dia-a-dia.  

o universo de docentes, existem 
nstante e 

-la como forma de fortalecimento e crescimento de suas aulas. 
Assim sendo, Freire (1996, p. 52) afirma que: 
 

dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu 
  

Na mesma linha de pensamento, Gobbo 
que: 

 
oportunidades de se destacar no meio da mesmice, de fazer diferente, de 
encontrar um modo pessoal de ministrar aulas melhores, de conseguir 
encantar seus alunos, de ter mais tranquilidade no seu trabalho, de ser mais 

  
 atuais, tomando por base 

, criticada por Freire, e a Andragogia, podem ser realizados 
alguns comparativos do ensino, pa  para  
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Quadro 2 -  
ria 

 
Andragogia 
(aprendizagem centrada no aprendiz) 

 autodirecionados 
 

forma 
 

pensados 
independentes 

os que a escutam docilmente 
 

disciplinados 
A aprendizagem deve ser baseada em 

 
 seus processos de aprendizagem. 

 
educador 

 

educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se 
acomodam a ele 

 

O educador identifica a autoridade do saber com 

estes devem adaptar-
daquele 

 

os educandos, meros objetos. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptdado de Freire (1987) Knowles (1970) 

 , 
, 

 para buscar o melhor formato que venha a promover 
melhores result ce ser a Andragogia.  A partir 
desta base, Freire (2014, p.120) revela que:  

 
R -la como ponto de 
partida 
do conhecimento.   

 
 

O 

dos formulados pelo professor ou pelo livro-t
pessoal. 

 



48

Nesta perspectiva, Schmitt (2016, p.69) destaca que,  
 

-
combinam com o estilo de ensino esperado pelos adultos.  

  
Assim, observa-se que  por 

muitas vezes, . Morin (2015, p.106) defende um 
posicionamento em que: 

 
O modo de pensamento ou de conhecimento fragmentado, 
compartimentalizado, monodisciplinar, quantificador, nos conduz a uma 

enos normal de separar.  
Da mesma forma,  

e aula,  
 

 

do mundo em compartimentos separados, ou mesmo pela literatura que se 
 (MORIN, 2015, p.180).  

Behrens (2008, p. 15), nesta mesma perspectiva, complementa que  
 

de perceber o sentido de ser humano, 
 

 
Portanto, este sub  que existem possibilidades de fazer a 

-
resultados diferentes. Entretant

processo educacional, ainda que estes tenham senso das responsabilidades 
individuais e coletivas e que ocorram algumas quebras de paradigmas. 
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3. METODOLOGIA 
3.1 Tipos de pesquisa  

O referido estudo , visando a 
, o modelo de pesquisa aplicada,  descritiva, 

prescritiva. 
No entendimento de Lakatos (2010, p. 170), estudos descritivos consistem 

, neste caso
para futuros administradores. Sob a mesma perspectiva, 
p.102) explica que os estudos descritivos buscam especificar as propriedades, as 

, como, por exemplo, alguns 
stakeholders   

Para Gil (2010, p.27), 
-lo mais 

 ou a construir hip . Neste estudo, relaciona- s discentes 
em analogia aos docentes na  Andragogia.  

Matias-Pereira (2012, p.87) destaca que a pesquisa aplicada tem como 

nvolver verdades e interesses locais. Neste caso 
verifica- oportunizou elementos 

 do plano de apoio aos docentes. Bonat (2009) destaca que a 
 possibilitem uma resposta 

 
 abordagem do problema, a pesquisa constituiu-se como 

qualitativa e quantitativa. Matias Pereira (2012, p.87) argumenta que, na pesquisa 
quantitativa, tudo pode ser mensurado numericamente, podendo ser traduzido em 

- -las. Complementando, 
o autor argumenta que a pesquisa qualitativa parte do entendimento de que existe 

traduzido em 
. Matias-Pereira (2012, p. 88) ego dessas 
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duas abordagens na pesquisa no mesmo problema, em geral, tende a apresentar 
um resultado mais consistente. Na mesma perspectiva, 
p.550) odos quantitativo e qualitativo, 

 
, 

 que, com maior seguran
  

 De 
acordo com Matias-Pereira (2012, p.31), 
teoria e o  

 de abordagem, aqueles que 
, 

 podem ser feitas 

particularid  
, o presente trabalho apresentou 

survey, usando 
como instrumento de coleta de dados um questi  

po e contemplou um estudo de caso simples. 
Desta forma, conclui-
a  dos docentes em sala 

 
 

 
 
Considera-

URI  .  
e, define-se uma amostra de uma 

Segundo Matias-Pereira (2012, p.92), 
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niverso 
selecionada de acordo com a regra ou plano.  

 
169 alunos. Destes, foram pesquisados,  de 2018, 119 alunos, sendo 
os respondentes, os presentes na entrega da pesquisa na sala de aula que 

-la. O pesquisador 
Para 

concretizar este processo, primeiramente realiz -teste para 11 alunos, n
. Posteriormente, deslocou-

salas de aula esclareceu o motivo da pesquisa, explicou do que se trata a 
Andragogia, apresentou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, explanou o 
procedimento, bem como ressaltou 
propor um plano de apoio aos doc

 Logo, esta 
-

 
Visando identificar qual era alunos que deveriam responder o 

forma, Richardson (1999) gada para o desenvolvimento do 
 

Figura 3    
 

 
 

Fonte: Richardson (1999, p. 170). 
 

Richardson ainda destaca  
n= Tamanho da amostra; 

a; 
ca pesquisada no universo 
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q = 100  p (em porcentagem); 
 de alunos do curso; 

 
 
usada e aplicad  

 
p = 50% 
q = 50% 
N = 150 

% (m %) 
 

n =  _______ =  119 
-  

 
-se que deveriam ser aplicados 119 

alunos do curso. 
 

3.3 Instrumentos de coleta de dados  
 a partir da coleta de dados de fontes 

De acordo com Medeiros (2014), font
derivados novos. Em contrapartida,  
existentes, levantadas anteriormente.  

Desta forma  deste estudo originaram-se da coleta de 
dados com os alunos matriculados 
fontes sec -se de  
artigos e  

A fim de realizar a coleta de dados, foi registrado o projeto de pesquisa na 
plataforma Brasil. No dia 05 de dezembro de 2017, este projeto foi aprovado, a partir 
de um parecer consubstanciado do  (CEP) sob o 

79254117.5.0000.5354. 
Como instrumento desta coleta de dados, a

alunos (A  
no c  performance dos 
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professores Assim, analisou-se o grau de ia de 
o que evidencia a proposta de aprendizagem relacionada com os 

, bem como com os docentes nos 
mesmos aspectos. Assim sendo, 

 
Destaca-se que as 

   
 Identificar  formas de 

aprendizagem Andragogicas utilizadas;  
 Organizar as -las em um plano de apoio 

aos docentes. 
Assim, foi   e como 

os alunos as m de possibilitar a proposta do plano de apoio aos 
docentes baseado  a partir dos q
aos alunos, bem como oferecer uma possibilidade de entrega de material 

.  
 
3.4 F
dados 

, que envolveu 
, foram elab  o 

  
No Quadro 3, apresenta-se em destaque as 

sustentaram 
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Quadro 3 - Principais 
com os question  

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 (1  Nenhum Pouco; 2  Pouco; 3  
Razoavelmente; 4  Bastante; e 5  Totalmente), evidenc

 
entre alunos  
 
3.5 A  

A partir da coleta de dados do 
destes, os quais foram elaborados e os dados tabulados e analisados no software 
Microsoft Excel. 

-
 

 e o grau de 
performance docente.  

Categoria

Andragogia

Knowles , Holton III e Swanson (2011,p.49); Knowles , Holton III e Swanson (2011); Karolczak (2009, 
p.41); De Lima e da Silva (2012) ;Santos (2013, p.72) ; Freire (2014, p.83) ; De Lima e da Silva 
(2012), Karolczak (2009, p.37); Freire (2014 p.45) ; Santos (2013, p.33) ; Nunes e Patrus-Pena, 2011 
apud Souza, Ferrugini e Zalbalde (2016) ; Guedes, De Andrade e Nicolini (2014) ; Freire (2014, p.70), 
Morin (2005, p.47); (Karolczak 2009, p.90); Freire (1987) ; Santos (2013, p.66); De Aquino (2007, 
p.11); Knowles (1970) ; De Lima e da Silva (2012); Mattos, et.al (2013);  Gobbo (2013, p. 61); Ricardo 
(2009, p.38); Freire (1996, p.22); Freire (1996, p.12); Santos (2013); Ricardo (2009, p. 25); Freire 
(1996, p. 52); Gobbo (2013, p.69); Freire (2014, p.120); Santos (2013, p.57); Cyrino e Pereira (2004); 
Fabris (2013); Cortella (2014); Kelly Apud Moreira (2015); Behrens (2008); Goleman e Senge (2015) ; 
Biagio (2012); Coltre (2014); Drucker (2005); Botello e Greissoni (2016); Dornelles (2006); Nogueira 
(2016); Morin (2015); Mintzberg (2010) e Martinazzo (2016)
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4. O CURSO DE ADMINISTR  

Neste tam- . 
Para organizar esta etapa, primeiramente, buscou-

Do mesmo modo, os 
questionamentos foram elaborados com a finalidade de atender os seguintes 
objetivos: 

 Identificar as formas de 
aprendizagem Andragogicas utilizadas 

 Organizar as -las em um plano de apoio aos 
docentes. 

 
4.1 Grau 

 

a faixa  
 
4.1.1 Perfil dos entrevistados 

Dentre os 119 alunos pesquisados, 54,6% o sexo masculino e 45,4% o 
sexo feminino (Figura 4). 
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Figura 4   
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 % dos 
entrevistados possuem de 20 a 40 anos e 2,5% possuem de 41 a 60 anos (Figura 
5). 
 

Figura 5   

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

Quanto aos semestres que os alunos pesquisados frequentam, a pesquisa 
revelou que 21,8% fazem parte do primeiro semestre, 11,8%, do terceiro semestre, 
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16% do quinto semestre, %, do nono semestre 
(Figura 6). 
 

Figura 6  Semestres que os entrevistados frequentam 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

. Nesse sentido, observa-  
 timo semestre foi o 

que apresentou maior  
 

 

 relacionada ao aspecto 
    

Para tanto, analisou- coluna, com os dados da pesquisa com 
alunos, a fim de compreender quais as 
adequadas.  
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4.1.2.1 Uso da ABP  
O uso da ABP  considerado como bastante importante por 37% dos 

respondentes, totalmente importante por 35,3%, razoavelmente importante por 
26,9%, pouco importante por 0,8% e nenhum pouco importante por 0,05% dos 
respondentes. 

 com os docentes,  
envolvam o uso de ABP, 42% dos entrevista , 
41,2% est , , 
totalmente satisfeitos e nenhum pouco satisfei  dos respondentes, 
conforme Figura 7. 
 

Figura 7  Uso da ABP 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor..  
Adotando ABP, nota-se 

que a maioria destes consideram bastante ou totalmente importante, enquanto que a 
 

satsfeitos. Entende-se que o curso pode trabalhar mais esta ferramenta para 
  

De Andrade e Nicolini (2014), Cyrino e Pereira (2004), Freire (2014), Nunes 
e Patrus-Pena (2011) apud Souza, Ferrugini e Zalbalde (2016), ressaltam a 

letivo, engajado, incitando novas possibilidades, 
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pensamentos estimulados, que poder
 

Portanto, 
integrar expectativa, realidade e sati possibilitando 

 relacionar aprendizagem 
e problemas. 
4.1.2.2 
professor apresenta 

respondentes, totalmente importante por 37%, razoavelmente importante por 22,7%, 
e pouco importante por 2,5%.  

 
, 

48,7% dos entrevistados totalmente satisfeitos, 27,7% est  
satisfeitos, 13,4 totalmente satisfeitos, 8,4 o pouco satisfeitos e 1,7% 
dos respondentes nenhum pouco satisfeitos, conforme Figura 8. 
 
Figura 8  

professor apresenta 

  
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Com base nos resultados apresentados, 37,8% consideram como bastante 
i

48,7%. Desta forma, nota-se uma proximidade entre grau 
ugere-se que podem ser 

i
 visto que, neste 

caso, . 

serem  
Nesse 

iridas anteriromente.  
 
4.1.2.3 Colaboratividade entre aluno e professor 

importante por 63% dos entrevistados, bastante importante por 28,6%, 
razoavelmente importante por 7,6% e pouco importante por 0,8% dos entrevistados. 

 

satisfeitos, 24,4% est  satisfeitos, 23,5 razoavelmente 
satisfeitos, o pouco 0,8% dos 
respondentes, conforme Figura 9. 
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Figura 9  Colaboratividade entre aluno e professor 

  
Fonte: Elaborado pelo autor.  

Com base na Figura 9, mesmo que o percentual de alunos bastante 
-

 colaboratividade entre professor e aluno. Se 
63% dos alunos consideram como totalmente i
totalmente satisfeitos. Assim, entende-se que 
melhorada.  

Neste sentido, Freire (2014), Cortella (2014) e Kelly apud Moreira (2015) 
   docentes e discentes, 

construir, conhecer e apreciar afinidades que possam gerar aprendizados e 
ensinamentos conjuntos. Que estes sejam curiosos por aprender, mais completo se 

 
Por isso, podem ser revistas as for

sendo estimulada e, consequentemente, estabelecer oportunidades e novas 
possibilidades de colaborarem entre si.   
 

 
 como totalmente 

importante por 61,3% dos entrevistados, bastante importante por 23,5%, 
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razoavelmente importante por 13,4% e pouco importante por 1,7% dos 
entrevistados. 

entre professor e , 26,9% 
, 

pouco satisfeitos, conforme Figura 10. 
 

Figura 10   

  
Fonte: Elaborado pelo autor.  

Ao comparar resultados apresentados na Figura 10, conclui-se que a 

 
Nesta perspectiva, Behrens (2008), Freire (2014) e Ricardo (2009) destacam 

, 
 

Portanto, nota-
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4.1.2.5 De uma forma geral os componentes curriculares contemplam projetos 

desenvolvimento das atividades propostas 
Quando questionados se, de uma forma geral, os componentes curriculares 

de vida para auxiliar o desenvolvimento das atividades propostas, 40,3% dos 
respondentes consideram bastante importante, 38,7% totalmente importante, 19,3% 
razoavelmente importante e 1,7%, pouco importante. 

,  , 
44,5 razoavelmente satisfeitos, 31,1% est te 
satisfeitos, 15 , 6,7  e 3% 
nenhum pouco satisfeitos, conforme Figura 11.. 
 

Figura 11 - De uma forma geral os componentes curriculares contemplam projetos 
 

desenvolvimento das atividades propostas 

  
. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

-
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-

 40,3% consideram 
bastante importante contra 31,1% conferindo o grau de  bastante satisfeitos.  

, quando 
cita A ), m
alunos 

interatividade com empre

administrador . 
De acordo com Goleman e Senge (2015) e Nunes e Pratus-Pena (2011) 

apud Souza, Ferrugini e Zabalde (2016), tagonismos, 

, entende-se que podem ser criadas ou 

interagindo c
 

 
- ar qualidade de vida ao 

estudar 
-  vida ao 

bastante importante por 25,2%, razoavelmente importante por 11,8% e pouco 
importante por 1,7% dos respondentes. 

 
-

ao estudar, , 
razoavelmente satisfeitos, , 
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satisfeit respondentes, conforme 
Figura 12. 
 

Figura 12  -
vida ao estudar 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Adotando 

recebidos pelos docentes, observa-se uma grande lacuna, pois 61,3% consideram 
 como totalmente importante, 

-se   

A ): a 

Alguns professores precisam compreender que nem todos os alunos tiveram uma 

ensinamento,Uma conversa onde o debate seja de modo mais particular . 

importantes 
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para a melhoria 
vezes possa passar despercebida. 
 
4.1.2.7 Re  para as habilidades que o administrador 

 
Quando questionados 

55,5% dos respondentes consideram totalmente importante, 26,9% bastante 
importante, 15,1% razoavelmente importante e 2,5% pouco importante.  

, 32,8
satisfeitos, , 

respondentes, conforme Figura 13. 
 

Figura 13 - 
 

 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Tomando como base os resultados expressos na Figura 13, nota-se que o 

-se a 55,5% 
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, 15,1%. Assim, entende-se que 
o curso  

Os conceitos de Behrens (2008), Souza, Ferrugini e Zalbalde (2016), 

- rtante para o 
. Em 

ambientes extremamente competitivos. 

ente 
importante, 
administrador.  
 

voltado a 
resultados superiores 

o a 
resultados superi
respondentes, bastante importante por 32,8%, razoavelmente importante por 15,1% 
e pouco importante por 2,5% dos respondentes. 

 a 
, 42% 

dos e , , 
, 5,9% est  satisfeitos e nenhum pouco 

% dos respondentes, conforme Figura 14. 
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Figura 14  
resultados superiores 

 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Tendo como base os resultados da Figura 14, verifica-se uma lacuna entre o 

, a
satisfeitos (42%) (32,8%). Mesmo assim, cabe ao 

 
voltados a resultados superiores os quais o mercado vai exigir.  

Freire (1996), Lacombe (2009) e Motta, Melo 

conhecimento de outras pessoas e estarem constantemente movimentando a 
mente. 

 
para resultados futuros conforme solicita um dos entrevistado
(A ): acredito que um pouco mais de desafios pois estamos caindo no 
cons

se durante o curso . 
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4.1.2.9 A forma co  

importante por 60,5% dos respondentes, bastante importante por 23,5%, 
razoavelmente importante por 15,1% e pouco importante por 0,8% dos  
respondentes. 

razoavelmente satisfeitos, 29,4 bastante 
satisfeitos, 19,3 , 15,1

respondentes, conforme Figura 15. 
 

Figura 15 -  

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Percebe-

 

 
Freire (1996) e Santos (2013), na mesma linha de pensamento, destacam a 

. Da mesma forma, alguns alunos 

(
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cada aluno, saber as dificuldades deles . 
Portanto, faz-  atual, a fim de 

 visando 
 e melhorando 

 
 
4.1.2.10 Sentir- o 

 
Quando questionados quanto a sentir-se desafiado e motivado a quebrar 

 e conhecimento, 49,6% dos respondentes 
consideram totalmente importante, 30,3% bastante importante, 19,3% 
razoavelmente importante e 0,8% pouco importante. 

-se 
desafiado e motivado a quebrar 

, 
satisfeitos, , 
nenhum pouco satisfeitos, conforme Figura 16. 
 

Figura 16  Sentir-
 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 16 verifica-se que existe uma lacuna entre o 

  

 mas possibilitam 
estimular o empreendedorismo. Neste sen
serem desafiados quando cita A ): 

. 
Assim, 

Desenvolver a
 

 
4.1.2.11 s perspectivas 

como totalmente importante por 59,7% dos respondentes, bastante importante por 
25,2%, razoavelmente importante por 12,6% e pouco importante por 2,5% dos  
respondentes. 

o 

bastante satisfeitos, , 
 pouco satisfeitos, conforme Figura 17. 
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Figura 17   

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

questionadores novas perspectivas existem lacunas pois 59,7% 
consideram como totalmente importante, enqu

, por isso entende-se que o curso pode 
 

Santos (2013), Drucker (2005), Botello e Greissoni (2016), Dornelles (2006) 

aplica, envolve e inova o fazer. 
 Portanto, faz-  

demonstram que desejam novas possibilidades. Os casos reais parecem ser uma 
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o conhecimento 

 para unificar o conhecimento 50,4% dos 
respondentes consideram totalmente importante, 26,9%, bastante importante, 
20,2%, razoavelmente importante e 2,5%, pouco importante. 

transdisciplinaridade para unificar o conhecimento, 
razoavelmente satisfeitos, , 
satisfeitos,   satisfeitos, conforme 
Figura 18. 
 

Figura 18 - Em rel
unificar o conhecimento.  

 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Considerando os resultados obtidos, 

totalmente importante e bastante importante temos 77,3% para o grau de 
Logo, existe uma lacuna 

 
Coltre (2014), Behrens (2008), Gobbo (2013) e Morin (2015) apresentam 
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pontualmente. Assim, t de 
conhecimentos pode representar 

  
 

aprendizagem para adultos  
Os docentes demonstram possuir conhecimento sobre as difer

totalmente importante por 47,1% dos respondentes, bastante importante por 34,5%, 
razoavelmente importante por 14,3%, nenhum pouco importante por 2,5% e pouco 
importante por 1,7% dos  respondentes. 

, 
satisfeitos, , 21 , 

 e 3,4% nenhum pouco satisfeitos, conforme Figura 19. 
 
Figura 19 - 

aprendizagem para adultos  
 

   
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Analisando a Figura 19, percebe-se que os alunos conferem um grau de 

-se 81,6%, enquanto que o grau 
, a -se que este 

assunto pode ser ampliado e discutido em novas oportunidades.  
Os conceitos de Freire (2014), Morin (2005), Karolczak (2009) e De Aquino 

compartilhadas. 

principalmente, s.  
 
4.1.2.14 Os docentes apresentam planejamento, c  

Os docentes apresentam pl
considerado como totalmente importante por 61,3% dos respondentes, bastante 
importante por 26,9%, razoavelmente importante por 10,1% e pouco importante por 
1,7% dos  respondentes. 

com os docentes em apresentarem 
, 

bastante satisfeitos, , 
satisfeitos,  satisfeitos, conforme 
Figura 20. 
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Figura 20 - O
 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Com  base nos resultados obtidos,  

aos docentes no sentido de pl
pequena lacuna 

-
  

Santos (2013), De Lima e Da Silva (2012), Morin (2015) e Freire (1996) 
afirmam similarmente que, estando motivado, com interesse e possuindo habilidades 

diante de responsabilidades compartilhadas, os docentes tendem a assumir o papel 
de condutores diante dos alunos. Neste sentido, -
diferenciais. 

Logo, representar

  
 

partir do  
Quanto 

, 60,5% dos entrevistados 
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consideram como totalmente importante, 26,1% bastante importante, 10,9% 
razoavelmente importante e 2,5% pouco importante. 

com os docentes  

utilizado pelo professor, 38,7 , 33,6% 
razoavelmente satisfeitos, te satisfeitos, 11,8

pouco satisfeitos e 0,8% nenhum pouco satisfeitos, conforme Figura 21. 
 

Figura 21 - 
 

 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Tendo por base os resultados apresentados -se que existe 

, 
importantes a , 86,6% contra 53,8%.   

Mintzberg (2010), Mattos (2013), Freire (1996), Gobbo (2013) e Ricardo 
(2009) apresentam posicionamentos parecidos quando afirmam que novas formas 

serem utilizadas e que novas linhas de aprendizagem surgem constantemente.  

II): utilizar 
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atividades complementares como palestras, materiais 
atualizados pra uma 

ocorrem sobre o tema abordado . 
Portanto, as , em 

alunos. Desta forma, este item pode ser campo vasto para utilizar a tecnologia como 
aliada ao aprendizado. Obviamente que, respeitadas as estruturas e disponibilidades 
de que o curso disponibiliza. Entretanto, podem ser analisadas novas 

riais digitais que venham ao encontro das necessidades 
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5 PLANO DE APOIO AO DOCENTE 

Considera-se que com a 
busca de diferenciais competitivos torna-

deradas pelo atuais 
, assim como, os 

futuros alunos ou seus familiares,  
 

A s alunos, consideram-se 

envolvem docentes e discentes do Curso URI 
. Busca-se,  

planejamento de aulas e demais atividades com 
dizem respeito at   

 A   -se um plano de 
apoio aos docentes do cu  plano considera o que 

, 
na  II). 

do plano, -se a ferramenta 5W2H. De acordo com 
Meira (2003), e sete 

What  Why  porque 
Where  ; When  quando?; Who  

feito?; e 2H: How  ; How much  quanto vai custar?. A referida 
ferramenta apresenta aplicabilidade para ser usada nos mais diversos tipos de 
planos.  

Neste sentido, Silva et al. (2013) ampliaram os estudos demonstrando a 

empresa de -definidos 
-

ferr , , tirar 
para cada problema.  No estudo, -
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resultados de qualidade,  
competividade, entre outros.  

O estudo corrobora ainda, que a 
utilizadas para desenvolvimento de pl  Por fim, o estudo ratifica a 

, a utilizada neste estudo, pelo 
,  da 

possibilidade de falhas e, consequentemente,   
Em outra possibilidade, Silveira et al. (2016) desenvolveram estudos na 

im
 Observou-se que a referida empresa apresentava a necessidade de 

utilizar-
especialmente de troca de lubrificantes. Assim, 

gargalo? Desta forma, foi ampliado o estudo e, 
ferramenta, 

rida ferramenta pela sua 
simplicidade, objetividade   Finalmente concluiu-se que a 

lubrificantes. as m-se 
custos e melhor gerenciamento do processo.  Por fim, concluiu-se que o implante 

-se 
da qualidade total

  
Portanto, apresenta-se o referido plano de apoio do presente estudo. 

-se que, 

docentes e demais envolvidos. Caso con

Enquanto, 
-se, que o plano seja um balizador, mas jamais 
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constitua-se controlad
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Assim, , deste estudo, estimular as trocas e 
buscar crescimento coletivo, deseja-se possa este plano, possibilitar ser acrescido 

resultados positivos.  Mesmo que algumas m resursos financeiros, 
ainda , entende- s 
de serem executadas com custo-  
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IS 
Olhando para um panorama educacional, de grandes diversidades e certas 

 emerge o tema eleito para este estudo, que aborda as 
ndragogia na for IES 

. Ampliaram-se os estudos a partir da an

  
O estudo apresentou-se apoiado por um bre  Teoria da 

Complexidade, a qual aproxima-se da Andragogia, justamente por ambas indicarem 
 e interativas Percebeu-se que 

analisar como a Andragogia pode contribuir para a aprendizagem pode ser fator 
  um 

curso, assim como por parte da ge
aprendizagem, a partir de uma pesquisa, como foi o caso deste estudo, visa 
conhecer o n  e aprendizagem entre docentes e 
discentes.  

 aos alunos manifestarem 
interiorizadas. A

sendo feito, com vistas a refletir e entender seu 
 Assim, utilizar  permite estimativas 

constantes   
 representam 

humanos, combinando com as formas que estes interagem, se conhecem e se 
reconhece ealizam como atores n  

relacionados  dministrador e  andragogia. 
 ssumir 

papeis de protagonismo. Corroboram que o discente pode ser um agente 
 transformador da sociedade e que isso pode 



87

, mas que ele necessita ser envolvido no processo de ensino 
aprendizagem, com responsabilidades.  

Neste sentido, emerge relevante o papel docente. Trata- , ao 
mesmo tempo, colaborador. Deve estar constantemente sensibilizado da sua 

como facilitador de um aluno que ora interage na sala de aula, mas que 
futuramente formado administrador, 

 
Desta forma, q

fundamentada dos docentes em sala de aula, conclui-se que foi atendido, 
pois 
IES, mais precisamente, . 

 , estes tamb oi 
ompreender a Andr , entendendo que esta teoria 

 tanto de 
ensino como aprendizagem, compartilhadas entre professor e aluno, pode permitir 
que  a todo instante. Concebe-se que a forma 

, se utilizada como complemento ou apoio na 
 

 
identificar a estes  formas de aprendizagem 
utilizadas rganizar as -las em um 
plano de apoio aos docentes que e

 Nele encontram- r implantadas 
5W2H. Estimula-se no plano a r

istrador.  
Partindo das respostas dos alunos entende-

aspectos positivos, os quais foram evidenciados pelos alunos. Ao mesmo tempo, 
percebe-se que existem lacunas a serem preenchidas, 

Acredita-se que estas 
e 

pectativas dos 
discentes a partir de formas diferenciadas.  
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, ema para armazenar e 

discuss  neste estudo. Destaca-

ndizagem.  

plano onde o docente em conjunto com os discentes e 
apoiados pela ins

s demonstraram-se carentes. 
Diante dos resultados desta pesquisa, ressalta-se as responsabilidades que 

  precisam ter no 
sentido de ter um vies conectado entre pesquisas acad micas 
organiz . Ambas precisam ser aproximadas e associadas constantemente. 
Finalmente, observa-se que 
merecem novos estudos quie visam associar-se a este. Entende-se essencial em 
novas pesquisas obter um olhar do docente para tal tema, visto que o presente 
estudo priorizou o est  
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 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS: A causa que nos leva a estudar o 
problema desta pesquisa consiste 

 URI - Campus Santo Angelo  RS?. Nesse 

de resultados de forma colaborativa. Assim, o objetivo principal que nos leva a estudar esse 
docentes em sala de aula. forma:  a

destinados aos alunos matriculados, denominados instrumentos de pesquisa. : Os procedimentos adotados nesta pesquisa 
-se a necessidade de considerar quaisquer -

possam gerar desconforto fazendo com que fique constrangido em man

 

na sociedade. 
 GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO

-
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DANOS

nal. Entretanto, se houver algum custo 
 :  

Eu, ________________________________________________, fui informado dos objetivos 
se assim desejar. O pesquisador certificou-Em c
Recebi uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade  
__________________________              _________________________________  
Nome do Participante                                         Assinatura do Participante   
Data: 
Luciano Junges 
_______________________   ________________________ 
Nome do Pesquisador                                       Assinatura do Pesquisador 
Data: 
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- URI  
Programa de -  PPGGEO  Mestrado Profissional Mestrando: Luciano Junges 

 
  

 
utilizados, exclusivamente, em minha pesquisa de Mestrado. A pesquisa apresenta como objetivo 

de 
 

A a
que cria um alinhament
responsabilidade por aquilo que julga ser importante aprender.  

pela andragogia os professores 
compartilham com o corpo discente, a responsabilidade, tanto pelo ensino, quanto pela 

 
arantido o anonimato do respondente.  

 
  
 

com a seguinte escala conceitual: 
1 

Nenhum Pouco 
2 

Pouco 
3  

Razoavelmente 
4 

Bastante 
5  

Totalmente 
 conforme exemplo a seguir: 

 
Neste exemplo sobre a , o respondente marcou o quinto 

 
important  
sua , o respondente 

ente), pois considera que os professores e 
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 gue importante e esteja 
? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Para finalizar, por favor forne alguns dados complementares:  

(   ) Masculino (   ) Feminino  
 

(   ) Menor de 20 anos (   ) De 20 a 40 anos (   ) De 41 a 60 anos (   ) Mais de 60 
anos  
Semestre: ______ 

Obrigad  
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E-  
pesquisa com os alunos do curso. 
 

 


