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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade do Contestado 

é um instrumento estratégico que objetiva projetar as políticas, objetivos metas da 

Universidade em relação ao futuro, coletivamente elaborado.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UNC delineia a missão, a visão, 

os valores, os objetivos, as metas e as ações que nortearão as decisões da gestão, 

de modo a regular o planejamento e as ações estratégicas de cada dimensão 

institucional, a manutenção e aprimoramento de padrões de qualidade e 

sustentabilidade. 

A elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI resulta do 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI), baseada nos processos de avaliação 

concretizados e em fase de construção, com foco no futuro, por meio de diretrizes 

alinhadas com o desenvolvimento acadêmico, organizacional e físico da UNC, num 

processo com a participação de toda a comunidade acadêmica.  

O desenvolvimento deste PDI seguiu um caminho progressivo na participação 

da comunidade, iniciando-se os trabalhos com a Reitoria e as Pró-Reitorias, o que foi 

seguido pelo envolvimento dos diretores e demais membros das diretorias 

acadêmicas e comunidade acadêmica, por meio de seminários e ferramentas de 

comunicação online. 

Estabelecer metas para a educação superior na região do Contestado, para a 

produção do conhecimento e para a extensão dessa produção está intrinsicamente 

na missão da UNC, comprometida ética e socialmente com o desenvolvimento 

regional. 

De acordo com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) para a 

formalização deste PDI, o documento está organizado em 13 capítulos, que 

descrevem: o perfil institucional, o planejamento e avaliação institucional, o 

desenvolvimento institucional, as políticas acadêmicas, as políticas de pesquisa, as 

políticas de extensão, as políticas de atendimento aos discentes, as políticas de 

comunicação com a sociedade, as políticas de gestão, a gestão financeira e 

orçamentária da instituição, a infraestrutura física, a infraestrutura da tecnologia da 

informação e o plano de gestão de riscos-plano de contingência. Dessa forma o PDI 

da UNC, concomitante com Planejamento estratégico, indica para os próximos anos 
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as diretrizes e metas institucionais, orientando a gestão em busca de resultados 

efetivos para as finalidades da educação superior. 

O PDI para o quinquênio 2022-2027, solidifica-se como o principal norteador 

da gestão institucional, respeitando as diretrizes dos órgãos reguladores e 

aproveitando o conhecimento acumulado nas mais de cinco décadas de atuação da 

UNC, refletindo o planejamento estratégico para o futuro, alinhando o planejamento 

institucional às transformações aceleradas que acontecem em todo o mundo, 

especialmente no setor educacional, cada vez mais híbrido, flexível e atento às 

demandas dos estudantes e à necessidade de promoção do conhecimento para o 

desenvolvimento das pessoas e da sociedade. 
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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 HISTORICO E DESENVOLVIMENTO 

 

A implantação do Ensino Superior na região do Contestado, Estado de Santa 

Catarina, ocorreu a partir da criação das Fundações pelo Poder Público Municipal por 

meio de leis municipais: Lei n. 954 de 07/12/1970 – Criação da Fundação Universitária 

do Planalto Norte Catarinense em Canoinhas; Lei n. 27/71 de 23/10/1971 – Criação 

da Fundação Educacional Alto Vale do Rio do Peixe em Caçador; Lei n. 730 de 

04/11/1971- Criação da Fundação Universitária do Norte Catarinense em Mafra; Lei 

n. 1.392 de 09/04/1976 – Criação da Fundação Educacional do Alto Uruguai 

Catarinense em Concórdia: Lei n. 1.229 de 24/06/1976 – Criação da Fundação 

Educacional do Planalto Central Catarinense em Curitibanos. 

O processo de criação da Universidade do Contestado – UNC iniciou no ano 

de 1990 com o encaminhamento da Carta-Consulta e do Projeto Institucional da 

Universidade ao Conselho Federal de Educação (DOU do dia 07/05/1992). Ao passar 

a competência para o CEE/SC (DOE/SC n. 15.816 de 03/12/1997), foi aprovado o 

reconhecimento da Universidade do Contestado-UNC. 

Em 1992 foi instalada a unidade de Porto União como extensão do Campus 

UNC Canoinhas, sendo em 2014 transformado em Campus UNC Porto União. 

A Universidade do Contestado, Campus Rio Negrinho, iniciou suas atividades 

no ano de 1996 como extensão do campus de Mafra, passando ao status de Campus 

em 2014.  

A Renovação de Credenciamento da Universidade do Contestado ocorreu em 

2006 (DOE SC n. 17.870 de 26/04/2006).  

Em 2010, as mantenedoras foram unificadas, com exceção da FEARPE, 

ficando as demais tuteladas pela mantenedora Fundação Universidade do 

Contestado, FUNC. A sua estrutura passou a ser formada pelos Campi de Mafra, 

Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Porto União e Rio Negrinho e pelos 17 Polos de 

Educação a Distância. A Mantida obteve o Credenciamento por Aditamento por 18 

meses - 2010 (DOE SC n. 18.812 de 22/03/2010). 

No ano de 2012 ocorreu a Renovação de Credenciamento da Universidade do 

Contestado (DOE SC n. 19.390 de 07/08/2012). 
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A Renovação de Credenciamento, no ano de 2015, foi realizada por 6 anos, 

com a Nota Avaliação Externa em 4,69 (conceito muito bom), e nota 5 (conceito de 

Excelência na Gestão) (DOE SC n. 20.240 de 17/02/2016). O Anexo Único apresenta 

o relato institucional da UNC encaminhado ao Conselho Estadual de Educação para 

fins de renovação de credenciamento, sendo importante documento para comparação 

e visualização do crescimento institucional.  

A Universidade do Contestado obteve o Credenciamento na modalidade de 

Educação a Distância no ano de 2004 (DOU de 04/01/2005) e o recredenciamento no 

ano de 2018 (DOU de 08/03/2018). Atualmente consta protocolado no sistema e-MEC 

sob o nº 202307554 a solicitação de renovação de recredenciamento do EaD. 

A Universidade do Contestado nos termos da Portaria nº 589 (DOU n. 237 de 

11/12/2020) teve aprovada a migração para o Sistema Federal de Ensino. Em 

dezembro de 2021, após apelação cível Nº 5000961-94.2017.4.04.7214/SC foi 

concedido o direito à UNC em retornar para o CEE, da qual faz parte novamente 

mediante publicação do parecer n. 217 em 14 de dezembro de 2021, pelo Decreto n. 

1.861 de 13 de abril de 2022, DOE/SC n. 21.752 de 18 de abril de 2022. 

 

Figura 1 – Linha do Tempo na Educação Superior da UNC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023).  
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A UNC está diretamente vinculada ao desenvolvimento econômico, político e 

social das regiões do Planalto Norte, Planalto Serrano e Oeste de Santa Catarina e 

destas à UNC, diante da importância do posicionamento estratégico dos profissionais 

da UNC para o desenvolvimento. Programas de pós-graduação Lato e Stricto Sensu, 

pesquisas paleontológicas e geológicas propiciam o turismo científico. 

Conta com 231 laboratórios da Instituição, técnicos e de ensino, respondem 

pelo desenvolvimento de projetos multissetoriais. 

A iniciação científica se cristaliza na UNC pelos programas institucionais que 

convergem para a publicização dos resultados no Seminário Integrado de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e se completa na Jornada de Iniciação Científica que, em média, 

publica 500 apresentações por ano, nas modalidades: pôster e comunicação oral, 

alcançando em 2023 um número recorde de submissões com 2.659 resumos 

científicos enviados a Comissão Científica. Destes, 100 resumos foram selecionados 

para apresentação oral e 1.252 foram selecionados para a apresentação no formato 

de ê-poster (www.unc.br/sipex). Destaca-se este aumento exponencial em 2023 em 

virtude do constante incentivo para que a academia possa demonstrar suas 

vivências/experiências no ensino, na pesquisa e na extensão – articulando este tripé 

indissociável, em todos os níveis de ensino da UNC, o que permitiu extrapolar a visão 

do SIPEX na instituição. A representação gráfica da evolução dos trabalhos 

submetidos pode ser vista no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Dados dos trabalhos científicos recebidos por edição do SIPEX 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

http://www.unc.br/sipex
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De forma complementar a UNC ainda possibilita a publicização de suas 

atividades de pesquisa na Jornada de Iniciação Científica (JINC), sendo uma parceria 

entre UNC e Embrapa com apoio do IFC estando na 13ª edição em 2023.  

Na UNC, o atendimento a comunidade é fortemente estruturado pela 

assistência à saúde vinculado as clínicas dos cursos de Psicologia, Optometria, 

Enfermagem e Fisioterapia e ambulatório de Medicina.  

No âmbito do empreendedorismo e da inovação, a inclusão da disciplina de 

laboratório de carreira e laboratório de inovação e empreendedorismo, em todos as 

matrizes curriculares, impulsionam o crescimento planejado, resultando no Programa 

Institucional Startup Day vinculado ao INOVA UNC e ao Programa de projetos 

articulados de inovação da UNC. Busca-se com estas iniciativas oportunizar aos 

acadêmicos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu) 

o desenvolvimento de negócios/soluções/estratégias inovadoras atreladas às 

oportunidades no mercado de trabalho.  

 

1.2 IDENTIDADE INSTITUCIONAL MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

A identidade institucional da UNC é caracterizada pela Missão, Visão e Valores. 

Onde a missão define a razão de sua existência, a visão a situação desejável para o 

futuro com base nos valores estabelecidos para a sua trajetória. 

A Missão depreende o fazer, o existir e a forma pela qual o processo 

educacional deve ser focado:  

 
 

O futuro almejado pela Instituição tem o papel de extrapolar os anseios diários 

do ensino superior na dimensão temporal. É o desejo da UNC relacionado com a 

projeção de oportunidades futuras. Com isso a Universidade tem como visão: 

 
 

“Construir e difundir conhecimento formando cidadãos comprometidos 

com o desenvolvimento de uma sociedade humanizada e sustentável”. 

“Ser uma Universidade de Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão” 
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As ações da Universidade são direcionadas e conduzidas pelos seus valores 

institucionais de: Autonomia, Ética, Transparência, Responsabilidade Social e 

Ambiental. 

A partir dos valores institucionais a Universidade realizará suas atividades de 

forma a conduzir para onde a Instituição quer chegar, como quer ser percebida e 

reconhecida na oferta do Ensino Superior, nas modalidades presencial e a distância, 

alcançando a Missão e Visão institucional. 

 
 

1.3 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO 

 

O desenvolvimento institucional da UNC é resultado da relação que se 

estabelece entre o PDI, a Gestão Institucional (GI), a Avaliação Institucional (AI) e o 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI) (Figura 2), onde as atividades são 

desenvolvidas, objetivando a cumprir sua missão, considerando seus valores e seu 

contexto de atuação, com o intuito de realizada sua meta e alcançando seus objetivos 

e concretizar sua visão.  

 

 

 

 

Ética: Realização de ações pautadas na transparência, 

honestidade e respeito aos direitos humanos promovem o exercício 

da cidadania e da democracia. 

Integração: Ação integrada e cooperativa com as comunidades 

na construção do desenvolvimento regional e do bem comum. 

Inovação: Gerar e transformar conhecimento científico e 

tecnológico em soluções sustentáveis e aplicáveis contribui para o 

desenvolvimento socioeconômico. 

Desenvolvimento Sustentável: Gestão de recursos e ações 

comprometidas com o equilíbrio sustentáveis que contribuem para 

a qualidade de vida. 
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Figura 2 – Desenvolvimento Institucional e Planejamento Estratégico Institucional 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), constitui-se como o 

documento que define a missão da Instituição na sua amplitude e as estratégias para 

atingir suas metas e seus objetivos, de acordo com a legislação educacional, 

comtemplando atividades, projetos e programas a serem empreendidos para que os 

objetivos e metas sejam alcançados, observando a coerência e a articulação entre as 

diversas ações, a manutenção de padrões de qualidade e o orçamento. 

A Reitoria é a responsável pela coordenação do Planejamento Estratégico 

Institucional (PEI) da Universidade com vistas a elaborar e atualizar o PDI e suas 

respectivas atualizações, referendadas e aprovadas no Conselho Universitário.  

Já a Gestão Institucional (GI) constitui-se no processo de planejamento, 

execução e correção permanentemente, considerando legislação, estatutos, 

regimentos e demais regulamentações institucionais, pautada na melhoria contínua 

dos processos, com o intuito de aperfeiçoar o desempenho institucional e alcançar os 

objetivos e metas previstos no PDI.  

A Avaliação Institucional (AI) da UNC apresenta-se como o processo que 

monitora o desenvolvimento da Universidade e gerencia as ações de avaliação, 

permitindo ao Planejamento Estratégico Institucional o aprimoramento de metas e 

ações, servindo de guia para a Gestão Institucional. 
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A Avaliação Institucional (AI) é composta por diferentes processos que são 

desenvolvidos em todos os âmbitos da UNC, da Reitoria, das coordenações de cursos 

de graduação, coordenações de programas de pós-graduação stricto sensu e demais 

instâncias e áreas da Universidade.  

Destaca- se a autoavaliação institucional como o processo desenvolvido pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), com autonomia e responsabilidade em gerar 

dados e informações sobre o desenvolvimento institucional, base para Gestão 

Institucional e demais órgãos reguladores educacionais, estando fundamentada na 

Lei n º 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes). 

O Planejamento Estratégico institucional (PEI) consiste na metodologia 

participativa e contínua de analise do ambiente interno e do ambiente externo à 

Instituição, direcionando, definindo e monitorando objetivos, metas, indicadores e 

estratégias com vistas a aperfeiçoar a interação da Instituição com o ambiente externo 

e melhorar os seus resultados, pelo desenvolvimento das estratégias da IES levando 

em consideração o ambiente na qual está inserida.  

A gestão Institucional da Universidade do Contestado, a partir do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Planejamento Estratégico Institucional, elencou 

como meta norteadora "qual UNC queremos construir para o futuro até 2030”, 

implementando programas de gestão dentro da política a serem alcançadas. 

 

1.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: CICLO 2022-2027  

 

O Planejamento Estratégico Institucional, é cooperativo de forma a envolver o 

maior número possível de profissionais da Instituição, que demanda um grande 

esforço coletivo, com a utilização de dezenas de reuniões e oficinas de trabalho, na 

obtenção de dados e informações acerca das condições da Universidade e discussão 

das suas metas. 

 

1.4.1 A Metodologia  

 

O Planejamento Estratégico Institucional para o ciclo 2022-2027 é um processo 

baseada nos processos de avaliação concretizados e em fase de construção, com 
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foco no futuro, por meio de diretrizes alinhadas com o desenvolvimento acadêmico, 

organizacional e físico da UNC.  

A metodologia tomou por base a sistemática adotada no ciclo anterior e uma 

fundamentação teórica sobre planejamento estratégico, considerando as 

especificidades de UNC, formato multicampi, construída em 7 (sete) etapas conforme 

figura a seguir. 

 

Figura 3 – Etapas do Planejamento Estratégico.  

 
Fonte: Reitoria UNC (2023).  

 

Etapa I - Estudo de cenários: Levantamento de dados dos últimos anos, e 

prospecção de delineamento de cenários que constituíram a base para o diagnóstico 

estratégico, com base em informações externas educacionais e econômicas, 

considerada a região de abrangência da UNC. 

Etapa II - Definição dos eixos estratégicos: Elaboração de questões norteadoras 

composta por: Organização Didático- Pedagógica da Instituição, Políticas e 

Programas Institucionais, Perfil do Corpo Docente e Técnico-Administrativo. 

Etapa III - Diagnóstico estratégico: A partir dos dados e informações obtidos no 

estudo de cenários promoveu-se a análise do ambiente interno e do ambiente externo 

por meio da técnica Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) cruzado, 

possibilitando a identificação de oportunidades e ameaças no ambiente externo e 
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forças e fragilidades institucionais, na construção dos possíveis objetivos e estratégias 

a serem adotados definindo a concepção estratégica institucional;  

Etapa IV - Concepção estratégica: nessa etapa foram constituídos os objetivos e as 

metas institucionais para o novo ciclo do Planejamento Estratégico Institucional.  

Etapa V - Definições estratégicas: realizado a partir do diagnóstico, foram 

elaborados os objetivos estratégicos e metas, materializados no Mapa Estratégico. 

Etapa VI - Elaboração do PDI 2022-2027: o plano estratégico para o período de 2022 

a 2027 considerado, considerando a meta norteadora, as exigências previstas pelo 

Sinaes e pelos procedimentos regulatórios do MEC/CEE;  

Etapa VII - Implementação das estratégias: Constitui-se da execução de ações, 

projetos e programas previstos no PDI, pela gestão institucionais, abrangendo todos 

os processos de acompanhamento, controle e avaliação da execução do PDI por meio 

dos processos de AI.  

 

O mapa estratégico consolidado apresenta-se na figura 4 abaixo:  
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Figura 4 – Mapa Estratégico 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023).  

 

Compõe a Metodologia, o processo transversal de Comunicação Institucional, 

o qual tem como finalidade socializar dados e informações sobre o PEI, bem como 
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mobilizar a comunidade acadêmica para o engajamento em ações, projetos e 

programas que visam ao alcance dos objetivos e metas estratégicos 

Para o período 2022 - 2027 foi estabelecida a continuidade do planejamento 

estratégico e acadêmico na UNC conforme objetivos e metas no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Objetivos e Metas do Planejamento Estratégico: 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Institucionalizar 
o planejamento 
estratégico e 
acadêmico na 

UNC 

- Construção 
participativa 

do 
Planejamento 
Estratégico 

na gestão da 
Reitoria e 

campus por 
meio do 
PDCA 

Número de 
eficácia do 
PDCA nas 
ações de 
gestão 

Reitoria 
 

2022-
2027 

Em 2022 a 
média de 

eficácia das 
ações foi de 

93,5% de 
efetividade 

 
Até 2027 
espera-se 

chegar a 95% 
de efetividade 

Fonte: Reitoria UNC (2023).  

 

1.4.2 A Estratégia  

 

O PEI propôs como estratégia para a UNC no período de 2022 a 2027: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estratégia proposta está articulada à identidade institucional, representada pela 

missão, visão e valores, e ressalta o compromisso primordial com a excelência e a 

inovação em todas as esferas do ensino, da pesquisa e da extensão (Figura 5). 
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Figura 5 –Síntese da Estratégia da UNC para o período 2022-2027 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023).  

 

1.4.3 Objetivos, Metas e Programas/Projetos Estratégicos  

 

Para o ciclo 2022 - 2027, o Plano Estratégico Institucional (PEI) estabeleceu os 

objetivos estratégicos como diretrizes fundamentais. Estes objetivos foram 

concebidos com o intuito de orientar e nortear as ações institucionais, visando 

promover o desenvolvimento contínuo e abrangente da organização, alinhado com 

suas metas de crescimento e excelência em áreas específicas, incluindo ensino, 

pesquisa, extensão e demais áreas pertinentes ao seu escopo de atuação. 

No contexto da gestão estratégica, é relevante destacar a influência de Peter 

Drucker, reconhecido como o pai da Administração Moderna. Drucker propôs o 

método "SMART", cujo acrônimo, em inglês, representa as cinco características 

essenciais que devem estar presentes em uma meta S.M.A.R.T:  

"S" de específica (específica);  

"M" de mensurável (mensurável); 

"A" de atingível/alcançável;  

"R" de relevante; e  

"T" de baseada em tempo. 

A metodologia SMART oferece um quadro estruturado e sistemático para a 

definição de metas claras, alcançáveis e mensuráveis. Essa abordagem contribui 
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significativamente para o sucesso e o progresso organizacional, conforme 

evidenciado por Simões (2019). Ao adotar tal metodologia, a instituição estará mais 

apta a traçar e atingir seus objetivos estratégicos de maneira eficiente, promovendo, 

assim, um alinhamento mais preciso com as diretrizes estabelecidas no Plano 

Estratégico Institucional para o ciclo em questão, conforme o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Objetivos e Metas Gerais 

Objetivo Melhorar a qualidade e o desempenho institucional e dos cursos no Sinaes 

Metas 

Incorporar o ENADE como componente de formação. 

Possibilitar formação aos professores no que diz respeito à qualificação ao 
exercício da docência no ensino superior. 

Alcançar Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) maior ou igual a 
4 até 2027 

Alcançar Conceito Preliminar de Curso (CPC) maior ou igual a 4 em todos os 
cursos de graduação até 2027 

Alcançar Conceito Capes maior ou igual a 4 em todos os cursos de pós-
graduação stricto sensu até 2027 

Programas/ 
Projetos Ação 

Melhoria do desempenho dos cursos de graduação no Sinaes 

Melhoria do desempenho dos cursos de pós-graduação stricto sensu no sistema 
de avaliação Capes 

Permanência no Conselho Estadual do Estado de Santa Catarina CEE 

Aprimoramento e ampliação da abrangência da política de internacionalização 

Aprimoramento do Ensino e políticas de ensino 

Objetivo 
Aumentar a produção científica qualificada, bem como a produção 
tecnológica, esportiva, artística e cultural da UNC, intensificando a 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

Metas 

Alcançar o número de doutorados credenciados pela Capes maior ou igual a 5 
até 2027 

Alcançar o número de mestrados credenciados pela Capes maior ou igual a 8 
até 2027 

Alcançar o número de patentes depositadas maior ou igual a 3 até 2027 
Ampliar a produção tecnológica, esportiva, artística e cultural em 10% até 2027 

Ampliar a produção científica qualificada em 20% até 2027 

Programas/ 
Projetos Ação 

Fortalecimento da produção científica qualificada 
Programa de incentivo à publicação docente 

Fortalecimento da produção tecnológica, esportiva, artística e cultural 

Fortalecimento dos programas de pós-graduação stricto sensu 

Objetivo 
Intensificar as ações de extensão nas dimensões de arte e cultura, ensino 
e comunidade. 

Metas 

Intensificar em 10% as ações de arte e cultura por ano. 

Curricularizar a extensão em 100% dos cursos de graduação da universidade, 
com o intuito de promover a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

Programas/ 
Projetos Ação 

Fortalecimento das ações de arte e cultura no âmbito da UNC 

Fortalecimento da extensão articulada 
Capacitação docente sobre curricularização da extensão 

Objetivo Fortalecimento da imagem institucional e a comunicação interna e externa 

Metas 

Reconhecimento de 50%, por meio da pesquisa, da melhoria da imagem 
institucional, por parte de todos os públicos da Universidade. 

Realizar as ações propostas no eixo Posicionamento institucional 

Alcançar índice de satisfação dos egressos UNC maior ou igual a 50% como 
“muito satisfeito” até 2027. 
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Objetivo Melhorar a qualidade e o desempenho institucional e dos cursos no Sinaes 

Alcançar índice de satisfação dos empregados UNC maior ou igual a 50% como 
“muito satisfeito” até 2027 

Alcançar índice de satisfação da comunidade externa com relação a atividades, 
eventos, projetos e programas da UNC maior ou igual a 50% como “muito 
satisfeito” até 2027 

Programas/ 
Projetos Ação 

Implantação da política de relacionamento com o estudante 

Implantação da política de acompanhamento de egressos 

Implantação da política de gestão de pessoas 

Aprovação e implantação da política de comunicação institucional 

Melhoria contínua dos processos de ensino, pesquisa, extensão 

Melhoria contínua dos processos administrativos 

Objetivo 
Fortalecer a UNC como universidade promotora do desenvolvimento 
sustentável 

Metas 
Utilizar recursos renováveis 

Reduzir impacto ambiental 

Programas/ 
Projetos Ação 

 Implementação de política de logística sustentável  

 Melhoria contínua dos processos administrativos 

Objetivo Consolidar e ampliar as ações de inovação. 

Metas Criar, consolidar e ampliar programas de inovação 

Programas/ 
Projetos Ação 

Implantação da política de inovação 

Potencializar a criação de novos produtos e serviços inovadores. 
Depósito de patente 

Objetivo Aprimorar os processos de avaliação interna e externa. 

Metas Alcançar o 90% da amostra dos participantes na Avaliação Institucional 

Programas/ 
Projetos Ação 

Fortalecimento dos preocessos de avaliaçao interna  

Fortalecimento dos preocessos de avaliaçao interna 

Objetivo Modernizar e aprimorar os processos administrativos e acadêmicos. 

Metas 

Revisar 100% dos serviços acadêmicos para viabilizar o máximo de 
autosserviço. 

Implantar um sistema integrado de gestão para a celeridade na tomada de 
decisão 

Programas/ 
Projetos Ação 

Aprimoramento dos processos internos  

Aprimoramento das políticas de gestão  

Objetivo Gerir os ativos da Instituição de forma a garantir a disponibilidade, 
manutenção e atualização da infraestrutura e instalações. 

Metas 
Investir 10% do orçamento da Instituição em manutenção, atualização da 
infraestrutura e instalações 

Programas/ 
Projetos Ação 

Estabelecimento rubricas mínimas 

Objetivo Fortalecer a UNC como Universidade inovadora e empreendedora 

Metas 

A cada semestre, renovar em 10% os equipamentos de informática em salas e 
laboratórios 

Capacitar semestralmente  usuários dos serviços de TI 

Implementar um sistema integrado de atendimento nas clínicas integradas 

Implementar na matriz laboratorios de inovação e empreendorismo 

Proporcionar encubação de projeto de alunos e egressos 

Programas/ 
Projetos Ação 

Implantação da modalidade EaD 

Implantação de ensino híbrido, metodologias ativas e modalidade 
semipresencial 

Inovação pedagógica e curricular nos cursos  

Desenvolvimento de competências empreendedoras e de empreendimentos 
pelos docentes, estudantes e egressos da UNC 
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Objetivo Melhorar a qualidade e o desempenho institucional e dos cursos no Sinaes 

Objetivo Consolidar as políticas de valores humanos. 

Metas Estabelecer estímulos por tempo de serviços 

Promover capacitações contínua 

Programas/ 
Projetos Ação 

Aprimorar processos e implantar tecnologias em gestão de pessoal 

Objetivo Manter o equilíbrio e sustentabilidade financeira 

Metas 

Manter o percentual da receita líquida comprometido com o custeio menor ou 
igual a 25%  

Manter percentual da receita líquida comprometido com a folha de pagamento 
menor ou igual a 60%  

Manter  resultado econômico  igual ou superior a 10% sobre o valor da receita 
bruta. 

Programas/ 
Projetos Ação 

 Manutenção desempenho econômico e financeiro institucional, com base na 
alavancagem operacional 

Objetivo 
Ampliar o número de alunos nos Cursos de Graduação e Pós-graduação 
na modalidade EAD. 

Metas 

Acompanhar os alunos nas progressões de estudos.  

Fomentar a participação dos alunos nos eventos de extensão e pesquisa. 

Diminuir a evasão nos cursos na modalidade EAD. 

Programas/ 
Projetos Ação 

Divulgar e incentivar a participação nos eventos promovidos pela Universidade 

Acompanhar as necessidades dos alunos, atendendo de forma ágil. 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

1.4.4 Objetivos 

 

- Aprimorar o ensino, a pesquisa e a extensão, nas modalidades presencial e a 

distância, como parte integrante do processo de formação acadêmica do 

professor, do aluno do ensino superior e do desenvolvimento da sociedade.  

- Consolidar a política de capacitação docente e formação continuada dos 

professores, corpo técnico-administrativo, tutores presenciais e a distância. 

- Modernizar e otimizar os espaços físicos dos campi e polos, atendendo às 

demandas decorrentes do crescimento e das necessidades da UNC. 
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2 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O Programa de Avaliação Institucional da Universidade do Contestado tem 

como finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 

expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social, e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidade social da instituição. 

A Universidade do Contestado desde 1993, vem promovendo ações no sentido 

de avaliar o desempenho institucional tanto como “mecanismo de tomada de decisão 

quanto como fator de crescimento cultural e formativo”. 

A Universidade do Contestado instituiu sua primeira Comissão Própria de 

Avaliação - CPA em 14 de julho de 2004, por meio da Portaria UNC nº 019/2004, 

tendo como atribuição o que prevê a Lei Federal nº 10.861, de 14/04/2004.  

A avaliação externa com a comunidade ocorre de forma trienal, sendo que o 

último ciclo foi realizado nos anos de 2018 e 2021. A prospecção para a próxima 

aplicação é em 2024 e 2027. 

 

Gráfico 2 – Adesão Segmento Técnicos Administrativos/Comunidade Externa. 

 
Fonte: CPA, UNC (2021). 

 

 

 

Comunidade 
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Técnicos 
Administrativos

11%
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52%
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Quanto a participação da Comunidade Externa, no ano de 2021, foi obtido 400 

respondentes, o qual constatou-se que os Segmentos Público e Privado foram os mais 

representativos, 44 e 41% respectivamente. O Terceiro Setor foi representado por 

15% (Gráfico 3) 

 

Gráfico 3 – Adesão Segmento de Trabalho dos entrevistados 

 
Fonte: CPA, UNC (2021). 

 

Em consonância com sua missão, a UNC/Gestão 2022-2027 compreende que 

a Avaliação Institucional: 

- É um processo global, contínuo, que exige a participação e o envolvimento de 

agentes internos e externos à Instituição; 

- Contribui para um estudo diagnóstico da realidade, alcançando uma 

compreensão contextualizada e internalizada que conduz a retroalimentação 

e ao autoconhecimento da instituição, do centro e dos cursos;  

- Cria um fluxo de informações entre a instituição e a coletividade e 

- Permite a análise de questões que otimizam a tomada de decisões pela 

administração, pautada em resultados concretos.  

A plataforma da Avaliação Institucional evidencia os aspectos qualitativos e 

quantitativos em termos de dedicação à docência, eficiência do ensino e da gestão, 

produção acadêmica, projetos e programas de pesquisa e extensão, instalações e 

equipamentos. 

Privado
41%

Público
44%

Terceiro 
Setor
15%
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O referido processo promove o contínuo pensar sobre a qualidade da 

Universidade do Contestado através da análise situacional, identificação de 

problemas, identificação de soluções, definição de prioridades, plano de ação e 

resultados. 

Desta forma a CPA objetiva identificar os principais problemas relativos ao 

Projeto Pedagógico (concepção e curso), docentes (qualificação e produção), 

discentes (desempenho) e infraestrutura (laboratórios, salas de aula, biblioteca, 

equipamentos, etc.).  

De posse destas informações a CPA, a Gestão Institucional, prioriza o que 

precisa ser superado, mantido ou potencializado, com vistas a ampliar a qualidade 

dos serviços prestados pela Universidade do Contestado. 

O Plano de Ação constituir-se-á no elemento-chave para a transformação 

positiva da realidade e é desenvolvida em duas etapas: 

i) Avaliação Interna: Autoavaliação Institucional internamente conduzida pela 

Comissão Própria de Avaliação; 

ii) Avaliação Externa que compreende: 

a) Avaliação Institucional; 

b) Avaliação dos Cursos de Graduação; 

c) Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE  

 

A Comissão Própria de Avaliação adota como Objetivo Geral; sistematizar e 

aperfeiçoar de forma contínua o processo de Autoavaliação Institucional contribuindo 

para a melhoria da qualidade do ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária da 

UNC; 

Como ações estratégicas promove: 

a) Sensibilização/mobilização para autoavaliação; seu funcionamento e as 

suas ações à comunidade acadêmica; 

b) Validação crítica do questionário de coleta pelos integrantes da CPA; 

c) Aplicação do questionário avaliando o ano em curso (coleta de dados interna 

e externa); 

d) Tabulação dos dados possibilitando a visualização das inter-relações entre 

os dados para facilitar a sua compreensão e interpretação; 

e) Interpretação e análise quantitativa e qualitativa dos resultados; 

f) Elaboração do relatório parcial; 
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g) Socialização dos resultados para a CPA; 

h) Elaboração do relatório final/parcial período avaliativo; 

i) Socialização dos resultados para os demais segmentos; 

j) Ações para mudanças sugeridas e apresentadas à Reitoria. 

 

Para a realização da Avaliação Institucional da UNC são utilizados os seguintes 

instrumentos: 

a) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

b) Projetos Pedagógicos de cada Curso. 

c) Plano de Carreira de Cargos e Salários Docentes e Técnico- Administrativos. 

d) Regimento da Instituição. 

e) Estatuto da Mantenedora. 

f) Formulários socioeconômicos. 

g) Relatórios de Avaliação Institucional utilizados na coleta de dados anterior. 

h) Relatório de Avaliação Institucional Externa. 

i) Notícias ou reportagens em jornais, televisão, ouvidoria e outros meios de 

comunicação. 

j) Outros formulários, fichas e relatórios de atividades que possam fornecer 

informações relevantes para a avaliação institucional. 

 

O roteiro de autoavaliação institucional está organizado em três núcleos: 

Núcleo básico e comum – contempla tópicos que devem integrar os 

processos de avaliação interna de todas as IES. 

Núcleo de temas optativos – contém tópicos que podem ser ou não 

selecionados pelas IES para avaliação, conforme sejam considerados pertinentes à 

realidade e adequados ao projeto de avaliação institucional. 

Núcleo de documentação, dados e indicadores – são apresentados dados, 

indicadores e documentos que podem contribuir para fundamentar e justificar as 

análises e interpretações. 

Nos termos do Projeto de Avaliação Institucional o universo da pesquisa 

contempla cursos de graduação, pós-graduação e administração, envolvendo 

discentes, docentes, técnicos administrativos, órgãos executivos e segmentos da 

sociedade civil. 
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A pesquisa de natureza descritiva considera o interesse, campo, metodologia 

e objeto, apresenta a exposição, o registro, a análise e a interpretação dos dados 

coletados. Para a obtenção do propósito da CPA são utilizadas as seguintes 

etapas/técnicas de pesquisa: 

Documentação indireta: resultados obtidos pelos cursos no ENADE e/ou 

quando do reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos. 

Documentação direta: pesquisa de campo: i) análises realizadas por meio 

de: questionário com questões fechadas para docentes, coordenadores de curso, 

técnicos administrativos e representantes da sociedade civil; ii) questionário com 

questões fechadas e abertas para os discentes; iii) questionário com questões abertas 

aos gestores. 

Observação direta intensiva e sistemática, em equipe, nos polos de apoio 

presencial à modalidade de educação a distância. 

A CPA utiliza questionários on-line com questões abertas e/ou fechadas; bem 

como, tabulação de dados de forma interativa, permitindo o acompanhamento do 

processo em paralelo com o preenchimento na resposta; visão comparativa dos 

resultados e anonimato nas respostas com o intuito de dar segurança, agilidade e 

transparência ao processo de Avaliação Institucional.  

Para que haja a eficiência do processo de autoavaliação, entende-se como 

primordial o estabelecimento de um plano de comunicação (Site e Rádios da UNC, 

Reuniões nos Campi – CPA e Mídias Sociais) que permeia todas as suas fases. O 

objetivo do plano de comunicação é alcançar a sensibilização da comunidade interna 

e externa sobre o processo de autoavaliação, e também como meio de reporte dos 

resultados da instituição.  

O principal resultado esperado pela CPA é a sensibilização da Administração 

Superior quanto à necessidade de ações pontuais diante das informações coletadas 

em todos os segmentos envolvidos no processo e a conscientização da importância 

de sua atuação para fins de obtenção de resultados e indicadores que norteiem 

processos estratégicos nos domínios analisados da CPA.  

Em relação à comunidade externa, a participação na avaliação e o resultado 

obtido pela CPA propicia a aproximação com a UNC e permite à sociedade avaliar a 

relevância científica e social das atividades e serviços educativos, bem como se 

efetiva como prestação de contas à comunidade.   
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A composição está descrita nos seguintes termos da Resolução UNC CONSUN 

nº 036/2014: 

 

[...] 
Art. 3º A CPA será constituída por ato da Reitoria, assegurando-se a 
participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da 
sociedade civil organizada, sem privilégio para a maioria absoluta de um 
dos segmentos. 
Art. 4º A CPA será integrada por quatro segmentos: docentes, discentes, 
técnicos administrativos e sociedade civil organizada, assim distribuído: 
a) 02 (dois) representantes dos docentes (modalidade presencial e a 
distância); 
b) 02 (dois) representantes técnicos administrativos; 
c) 02 (dois) representantes discentes (modalidade presencial e a distância); 
d) 02 (dois) representantes da sociedade civil organizada. 
§1º Cada segmento (docente, discente, técnico-administrativo e sociedade 
civil organizada) terá um suplente para substituir um membro titular em suas 
faltas ou impedimentos. 

 

A permanência da CPA vem sendo assegurada por atos autorizativos que 

garantem a representatividade e segurança na atuação para um mandato de 03 anos 

com atuação autônoma em relação aos Conselhos e demais Órgãos da UNC. 

Neste quadro 3– planejamento e avaliação institucional, foram estabelecidas 

as seguintes metas a partir de 2022 a 2027: 

 

Quadro 3 – Objetivos e Metas Avaliação Institucional 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Utilizar os 
resultados 

gerados pela 
CPA e de 
avaliações 

externas como 
ferramenta de 
gestão para 
promover a 

qualidade dos 
cursos e dos 
processos 

administrativos. 

- Diagnosticar 
os resultados 

da UNC e 
seus cursos 

(coordenador, 
professor e 
discente). 

 
- Utilizar os 

dados para o 
processo de 

planejamento 
institucional 

Número de 
sugestões 
realizadas. 

 
Adesão dos 

participantes à 
CPA 

 
Análise 

multisetorial 
dos resultados 
da CPA para o 
planejamento 

das ações 

Reitoria 
 

2022-
2027 

Em 2023 
desejável a 

adesão de no 
mínimo 90% de 
respondedores 

no âmbito 
acadêmico na 

CPA 
 

Desejável a 
adesão de no 

mínimo 70% de 
respondedores 
da comunidade 
externa na CPA 

 
Priorizar o 

acesso da CPA 
no semestre 

em que ela se 
realiza 

fornecendo um 
feedback para 
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todos os 
segmentos 

acadêmicos da 
UNC 

 
Utilizar a CPA 

no programa de 
qualidade 

docente – 5S 
da acadêmica 

 
Fornecer atas 

de socialização 
e plano de 
melhorias 

semestralmente 
a DPR. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Nos últimos anos foram alcançadas a metas estipuladas conforme abaixo. 

 

Tabela 1 – Adesão na CPA. 

Adesão CPA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Alunos 24% 38% 46% 56% 61% 66% 86% 85% 90% 

 Professores - 51% 59% 64% 75% 86% 86% 89% 93% 

Alunos EaD - - - 18% 20% 29% 36% 36% 78% 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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3 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.1 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

 

Por meio da articulação entre o ensino, pesquisa e extensão a UNC atua em 

grandes áreas do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Humanas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes, oferece 62 opções de cursos de 

graduação, tem a oferta de 85 cursos de especialização nas modalidades presencial 

e a distância, 04 Mestrados e 02 Doutorados. 

Presencialmente, possui um campus localizado na cidade de Mafra sede da 

Reitoria, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Porto União e Rio Negrinho. 

No que se refere à Educação a Distância, a inserção da Universidade do 

Contestado ocorreu no ano de 2004, marcando um ponto crucial em sua trajetória 

educacional. Nesse ano, a UNC obteve credenciamento para oferecer cursos 

superiores na modalidade EAD, conforme atestado pelo Parecer CES/CNE nº 377/04, 

datado de 08/12/2004, e homologado com a publicação da Portaria (MEC) nº 4.421, 

em 30 de novembro de 2004. Este reconhecimento oficial foi divulgado no Diário 

Oficial da União (DOU) em 05 de janeiro de 2005. Através dessa Portaria, a instituição 

de ensino superior recebeu autorização para estabelecer polos sedes nas cidades de 

Canoinhas, Concórdia, Mafra, Curitibanos, Caçador, Porto União e Rio Negrinho, 

proporcionando acesso facilitado à educação superior a um número mais abrangente 

de estudantes em diferentes regiões. 

Este marco histórico reafirma o compromisso da Universidade do Contestado 

com a inovação educacional e a democratização do ensino, consolidando sua 

presença e contribuição no cenário da Educação a Distância no Brasil. 

A Instituição oferece desde a educação básica até a pós-graduação. Na 

educação básica, mantém o Colégio Universitário Mafrense, em Mafra, atuando na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio e Colégio Universitário 

Realização atuando no ensino médio. 

Na graduação, atua com a oferta de cursos superiores, bacharelados e 

licenciaturas nas diversas áreas do conhecimento. Oferece, ainda, cursos de pós-

graduação lato sensu, incluindo especializações bem como cursos de pós-graduação 
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stricto sensu, nas áreas de Engenharias, Desenvolvimento Regional, Sistemas 

Produtivos e Administração. 

Além de atuar no ensino, a UNC conta com programas e projetos de pesquisa, 

bem como atividades de extensão por meio de programas, projetos, eventos e 

prestação de serviços. Por todos esses aspectos e considerando o desafio de 

responder às demandas regionais, tem sua identidade consolidada por meio de sua 

missão, visão, valores e objetivos institucionais. 

 

3.2 INSERÇÃO REGIONAL DA UNC 

 

A Universidade do Contestado congrega os Campi de Canoinhas, Concórdia, 

Curitibanos, Mafra, Porto União e Rio Negrinho para a oferta de cursos na modalidade 

presencial e a distância (Figura 6). A região de abrangência geográfica da UNC 

corresponde a 0,70% do território estadual e congrega 0,44% da população 

Catarinense, cujo IDH-M é considerado alto. Para avaliar a inserção regional da UNC 

é necessário admitir o pioneirismo, na década de 70, para a oferta do ensino superior 

no interior do Estado de Santa Catarina, quando a oferta desta modalidade de ensino 

concentrava-se na Capital. Da mesma forma, é imprescindível admitir que a 

consolidação da Universidade esteja diretamente vinculada ao desenvolvimento 

econômico, político e social destes municípios e destes à UNC. 
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Figura 6 – Inserção Regional da UNC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Na sua projeção geográfica, a UNC atende todo território nacional com a 

inserção de alunos nos cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu nas 

modalidades presencial e a distância e Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Na modalidade de Educação a Distância, a UNC mantém 06 polos de 

atendimento presencial: Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União, Rio 

Negrinho. Ao ampliar sua área de atuação nessa modalidade a sua influência 

educativa expande-se por meio dos cursos de Graduação, Tecnólogos e Pós-

Graduação Lato Sensu. 

Nas cidades em que atua, a UNC oferece à população serviços especializados 

de qualidade nas áreas de saúde humana e animal, bem como na assistência jurídica.  

A assistência à saúde humana, aos que necessitam, é oferecida pelas clínicas 

vinculadas aos cursos de Psicologia (Canoinhas, Concórdia, Mafra, Porto União e Rio 

Negrinho), Optometria (Canoinhas), Fisioterapia (Mafra), Enfermagem (Mafra), 

Medicina (Mafra, Concórdia, Porto União). 

A assistência à saúde animal é realizada pela Clínica Veterinária de Grandes e 

de Pequenos Animais (Canoinhas, Mafra), a qual presta serviços aos produtores 
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rurais da região que ali buscam atendimento às criações que possuem valor 

econômico, e também aos animais de estimação da população em geral. 

A assistência jurídica, prestada por meio dos Núcleos de Práticas Jurídicas 

(NPJ), destina-se à população carente das cidades e regiões em que oferece o curso 

de Direito (Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União e Rio Negrinho). 

Com o objetivo de estimular a realização de projetos de extensão, a UNC 

propôs em 2014 a estruturação de seus programas institucionais de Extensão 

priorizando a inserção de suas atividades junto às comunidades, que estavam em 

vigor até 28/11/2023, como:  

a) Programa UNC Saúde e Qualidade de Vida;  

b) Programa UNC na Comunidade;  

c) Programa Universidade Aberta da Maturidade - UNAM Programa 

Universidade Aberta da Terceira Idade – UNATI;  

d) Programa de Educação para o Trânsito;  

e) Programa Atleta UNC;  

f) Coral UNC totalizando 07 programas de extensão conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Meta Extensão 2014 – 2021. 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Instituir os 
programas 
Institucionais 
de extensão 

- Incentivar a 
realização de 
eventos de 
extensão com 
base 
norteados por 
programas 
institucionais 
 
- Inserção da 
UNC na 
Comunidade 
 
 
 

Número de 
Programas 
Institucionais 
 
 

Pró Reitoria de 
Pesquisa, 
Extensão e Pós-
Graduação 
 
 

2014-
2021 

Aprovação de 
07 programas 
institucionais 
de extensão na 
UNC 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

A partir de 2023, tendo a premissa de articular áreas prioritárias na extensão, 

foi proposto novos programas institucionais aprovados na Resolução UNC CONSUN 

053/2023, sendo:  

1) UNC Internacional; 

2) Sou mais Saúde UNC;  
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3) UNC Ambiental e sustentável; 

4) Inova UNC; 

5) Sou mais cultura UNC; 

6) UNC digital e 

7) Sociedade e Cidadania, mantendo os programas Proler, Atleta UNC e 

educação para o trânsito.  

 

Importante ressaltar que a extensão este novo modelo se articula diretamente 

com as políticas afirmativas de ensino da UNC por meio dos programas UNC 

Ambiental e sustentável e Sociedade e cidadania com a proposição de temas 

ambientais e a inserção das temáticas de direitos humanos e questões étnico raciais, 

respectivamente. 

No quadro 5 traz-se as metas para os programas de extensão institucionais. 

 

Quadro 5 – Meta Extensão 2022 - 2027 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Fortalecer os 
programas 

institucionais 
de extensão 

em áreas 
prioritárias 

- Expandir os 
programas de 

extensão; 
 

- Otimizar as 
possibilidades 

de 
curricularização 

por meio de 
programas 

institucionais 
 

- Articular o 
ensino e a 
pesquisa à 
extensão 

 
 
 

Número de 
Programas de 

extensão 
criados 

 
Número de 
projetos de 

curricularização 
 
 

Pró Reitoria de 
Articulação 

Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão - 
PRAEPE 

 
 

2022-
2027 

2023: Proposição 
de sete novos 

programas 
institucionais e 
manutenção de 
03 programas 

anteriores, 
totalizando 10 
programas de 

extensão na UNC 
 

De 2022 a 2027 
espera-se: 

-  aumento de 
20% na expansão 

dos programas 
institucionais; 

 
- 10% da carga 
horária do curso 

esteja 
curricularizada 
nos programas 
institucionais de 

extensão 
 

100% dos cursos 
estejam 

curricularizados 
para extensão 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Abaixo, tem-se os programas que estavam em vigor até 2022 e os novos 

programas de extensão da UNC em vigência a partir de 2023. 

 

Quadro 6 – Programas de Extensão 

Programa de Extensão – 2014-2022 Programa de Extensão – 2023-2027 

1) Programa UNC Saúde e Qualidade de Vida 1) Sou mais Saúde UNC 

2) Programa UNC na Comunidade 2) Sociedade e Cidadania 

3) Programa Universidade Aberta da Maturidade - 
UNAM/UNATI 

3) UNC Ambiental e sustentável 

4) Programa de Educação para o Trânsito 4) Programa de Educação para o Trânsito 

5) Programa Atleta UNC. 5) Programa Atleta UNC. 

6) PROLER 6) PROLER 

7) Coral UNC 7) Sou mais Cultura UNC 

  8) INOVA UNC 

 9) UNC Internacional 

  10) UNC Digital 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

O conjunto de programas e de atendimentos a comunidade resulta na 

responsabilidade da UNC com seu entorno social. É a postura institucional, aliada a 

ações estratégicas para promover o bem-estar dos seus públicos interno e externo, 

com recursos próprios. 

A UNC promove ações que valorizam a vida, o bem-estar e o meio ambiente. 

Com o fomento dessas atividades a Universidade contribui para um processo de 

desenvolvimento que não se encerra nos seus limites geográficos, mas no seio da 

sociedade que tem, de forma efetiva, melhorado suas condições de vida, inclusive 

com a inserção dos 35 mil profissionais diplomados pela UNC. 

 

3.3 ENSINO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A Universidade do Contestado desenvolve a Responsabilidade Social como 

ação permanente e incorporada à cultura institucional, envolvendo os dirigentes, 

colaboradores, parceiros e beneficiários e está focada em preparar seus estudantes 

para exercerem seus papéis sociais de forma comprometida. 

A UNC incentiva docentes, discentes e técnicos administrativos na participação 

em programas e/ou projetos de auxílio à comunidade, englobando ações de educação 

ambiental, disseminação cultural e de inclusão social, prática de esportes, saúde e 

qualidade de vida das comunidades onde a Universidade está inserida. 
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As ações sociais desenvolvidas pela UNC, em atendimento à comunidade e às 

pessoas com necessidades especiais são realizadas, de forma gratuita, por meio das 

Clínicas, Núcleos de Práticas Jurídicas, além da atuação nas comunidades por meio 

de cursos e palestras preventivas e informativas de acordo com a demanda, debates 

e articulações em torno das questões sociais, científicas e tecnológicas, mantendo 

uma relação intensa com a região de abrangência e contribuindo diretamente para o 

desenvolvimento local e regional. 

Na área ambiental a UNC desenvolve ações de sustentabilidade como cultura 

institucional, promovendo a conscientização e racionalização do uso de recursos 

naturais, tais como controle do fluxo de água nas torneiras, utilização do consumo 

consciente de energia elétrica, projetos relacionados à reciclagem e a realização de 

eventos científicos anuais renomados, visando a conscientização da importância da 

água e preservação dos aquíferos em parceria com o poder público e entidades do 

terceiro setor. 

 

3.3.1 Política de Educação das Relações Étnico-Raciais 

 

A Política de Educação das Relações Étnico-Raciais na Universidade do 

Contestado - UNC visa desencadear junto aos professores e alunos, orientações pelo 

constante combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação. 

A Educação quanto às relações étnico-raciais é articulada entre as diferentes 

áreas do saber, com a inclusão de conteúdos de forma interdisciplinar e/ou a essa 

temática nos cursos. No âmbito da extensão a UNC estimula atividades acadêmicas 

com a promoção de encontros, jornadas e seminários que tratem das relações étnico-

raciais positivas para os acadêmicos. Dentre a meta proposta para a UNC de 2014 a 

2021 tem-se a otimização dos eventos de extensão relacionados a Política de 

educação das relações étnico raciais, conforme observa-se no quadro abaixo: 

 
Quadro 7 – Objetivos e Metas Política de relações étnico raciais 2014- 2021 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Propor 
atividades 
de extensão 
vinculado à 
aspectos 
étnico raciais 

- Incentivar a 
realização 
de eventos 
de extensão 
na temática 
proposta 

Número de 
Eventos de 
Extensão 
 
Número de 
participantes 

Pró Reitoria de 
Pesquisa, 
Extensão e Pós-
graduação 

2014-
2021 

03 Projetos de 
extensão 
relacionados a 
Política étnico 
racial 
253 participantes 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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A UNC, por meio de sua política das relações étnico raciais, alcançou 253 

participantes diretamente, conforme demonstrado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Eventos realizados pela UNC sobre Educação das Relações Étnico-Raciais no período de 
2018 a 2020. 

Ano Nome do Evento 
Número de 

participantes 

2018 
A diversidade humana nos aspectos históricos, sociais, legais, éticos 
e políticos 

35 

2019 Roda de Conversa sobre Medicinas Indígenas 11 

2020 I Simpósio sobre Ações Afirmativas e Temas Transversais 207 

Total de participantes entre 2018 a 2020 253 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Para o quinquênio 2022 a 2027, a UNC busca ampliar a proposição na área de 

relações étnico raciais. Objetiva-se um aumento de 10% em novas proposições de 

eventos de extensão e o aumento de 10% na adesão de participantes aos eventos 

propostos em relação ao período anterior, conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 8 – Objetivos e Metas de relações étnico raciais 2022 -2027 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Aumentar 
as ações 

de 
extensão 

vinculado à 
aspectos 

étnico 
raciais 

- Incentivar a 
realização de 
eventos de 
extensão na 

temática 
proposta 

 
 

-Articular 
ensino, e 

extensão na 
temática 
proposta 

 
-Estipular 
eventos 

institucionais 
nas relações 
étnico raciais 
em calendário 

acadêmico 

Número de 
Eventos de 
Extensão 

 
Número de 

participantes 
 
 

Pró Reitoria de 
Articulação 

Ensino, Pesquisa 
e Extensão - 

PRAEPE 
 
 

2022-
2027 

2022 e 2023 
realizados 03 

projetos com a 
adesão de 328 
participantes. 

 
 

Até 2027 espera-
se o aumento de 
10% no número 
de eventos e na 

adesão. 
 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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As atividades de 2022 e 2023 realizadas no âmbito da UNC podem ser vistas 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 – Eventos de extensão sobre relações étnico raciais de 2022 a 2023. 

Ano Nome do Evento 
Número de 

participantes 

2022 Racismo Estrutural e Justiça - por onde anda sua consciência negra 05 

2023 
I seminário Institucional de Determinantes sociais e aspectos étnico 
Raciais 

299 

2023 
Sustentabilidade, Inovação e Desenvolvimento - Panorama sobre a 
África 

24 

Total de participantes entre 2022 a 2023 328 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Gráfico 4 – Dados de participação em eventos relacionado a temática étnico racial na UNC 

 

* 2023 incluindo como evento institucional  
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

 

 

 

 

* 
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3.3.2 Política de Educação Ambiental 

 

A Política de Educação Ambiental na Universidade do Contestado - UNC é 

articulada entre as ciências naturais, sociais e exatas por meio de uma metodologia 

de abordagem interdisciplinar. 

A abordagem interdisciplinar atende aos objetivos fundamentais da Educação 

Ambiental, permitindo uma compreensão integrada do meio ambiente, em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. 

Para implementação de projeto interdisciplinar na perspectiva das diretrizes da 

Política Nacional de Educação Ambiental, a Pró-Reitoria orienta as metodologias de 

implantação nos conteúdos e currículos dos Cursos de Graduação para incorporação 

do tema “Meio Ambiente” em suas disciplinas, visando uma paulatina mudança de 

atitudes necessárias para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Os projetos de Educação Ambiental com o envolvimento de alunos e 

professores deverão contemplar atividades que possibilitem desenvolver atitudes e 

ações favoráveis ao meio ambiente e de respeito e responsabilidade em relação ao 

bem-estar dos indivíduos. 

A Pesquisa e a Extensão devem priorizar projetos de ação e intervenção na 

busca de soluções para os problemas ambientais, no sentido de construção da 

cidadania, considerando a pluralidade e a diversidade cultural ao trabalhar a questão 

ambiental, procurando contextualizar as ações e as atividades a serem desenvolvidas. 

A formação de professores e discentes prioriza a divulgação das informações 

de caráter educativo, trabalhos técnicos, científicos e artísticos sobre a temática 

ambiental, através dos meios de comunicação disponíveis na Universidade. 

Para atender às diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental, a UNC 

investe na capacitação continuada de professores e ações educativas formativas, 

relacionadas às questões ambientais que afetam a qualidade do meio natural, social 

e cultural. O Fórum Ambiental UNC é um evento que propicia espaço para que, 

professores e sociedade, possam discutir e avaliar as estratégias educacionais, 

conteúdos e atitudes a serem adotadas, visando a inserção da temática ambiental no 

currículo de forma articulada com o projeto educativo dos cursos, por consequência 

da Universidade. O Fórum faz parte do calendário institucional da Universidade. 
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A UNC desenvolve ainda projetos institucionais específicos, com implantação 

gradativa nos Campi: Programa de coleta seletiva de resíduos sólidos; plano de 

sustentabilidade ambiental; projetos para a preservação de recursos florestais; 

projetos para a preservação de recursos hídricos; projetos para a reciclagem de 

rejeitos industriais; projetos para a reciclagem de rejeitos residenciais; curso de 

formação para gestão da água em bacias. 

A UNC atenta as áreas prioritárias em meio ambiente, desenvolve o projeto de 

manejo de recursos hídricos financiado pela FAPESC atuando como fortalecedora dos 

comitês de bacias. Em 2021, a UNC foi contemplada pelo edital FAPESC 03/2021 

com o projeto Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e 

Afluentes Catarinenses do Rio Negro que tem por objetivo traçar um Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses 

do Rio Negro, permitindo a formação de um instrumento de gestão de recursos 

hídricos que orientará ações estratégicas em prol das águas. Ainda, de forma 

estratégica, esta temática funde-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da agenda mundial da Organização das Nações Unidas (ONU), articulando-se 

à ODS 06 que discorre sobre garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água 

e saneamento para todos.  

Este projeto volta-se à comunidade por meio das capacitações realizadas pelos 

representantes da Sociedade e alcançou diretamente mais de 700 pessoas. De forma 

indireta, o impacto deste projeto continua por meio do relatório final entregue a 

FAPESC e ao Comitê de Bacias, bem como pelo livro publicado pela Editora da UNC. 

(https://uni-contestado-site.s3.amazonaws.com/site/biblioteca/ebook/OK%20EBOOK%20PRH-CARN_Final.pdf). 

Dada a magnitude do projeto e os resultados conseguidos pelos pesquisadores 

da UNC, novamente a UNC é contemplada pelo Edital de chamada pública FAPESC 

nº 32/2022- Programa de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas de 

Santa Catarina. Este projeto encontra-se em andamento e juntamente com o Edital 

de 2021 já capacitaram 2371 pessoas na temática de educação ambiental - recursos 

hídricos.  

Importante destacar que em 2023 a UNC teve a aprovação no Edital de 

chamada Pública FAPESC 23/2022 – Proeventos fase II com o evento: Simpósio Ilhas 

de Calor: Os caminhos para a Cidade Sustentável. O evento teve como finalidade 

discutir as principais causas e impactos das ilhas de calor urbanas em áreas 

específicas, envolvendo especialistas nas áreas de gestão ambiental, climatologia, 

https://uni-contestado-site.s3.amazonaws.com/site/biblioteca/ebook/OK%20EBOOK%20PRH-CARN_Final.pdf
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engenharias e planejamento urbano. As metas incluíram a realização de palestras e 

debates, sessões de trabalho em grupo para identificar e debater estratégias 

inovadoras para reduzir as ilhas de calor urbanas, a elaboração de um plano de ação 

colaborativo para implementar essas estratégias, a criação de um documento de 

recomendações para autoridades governamentais e instituições privadas e a 

divulgação ampla das informações e resultados alcançados no evento, por meio de 

publicações científicas e eventos posteriores.  

Acrescenta-se ainda ao hall de atividades institucionais participação da UNC 

no Programa PALEONTAR - Expedições para a Antártida. Em 2023, um representante 

da UNC, embarcou para a 4ª expedição no XLII Operantar na coordenação de campo 

do acampamento VEGA, para o continente gelado. O programa de pesquisa brasileiro 

na Antártida, o Pró-Antar (CNPq), é um dos maiores na área, e aborda diversos 

campos do conhecimento, sendo o Brasil um dos únicos países a manter pesquisas 

regulares no continente gelado. Em parceria com a Marinha do Brasil fornece todo o 

apoio e logística necessária para a realização das pesquisas. O PALEOANTAR tem 

como objetivo principal a prospecção, coleta e estudos de fósseis e rochas do período 

Cretáceo da Península Antártica e do arquipélago das Shetland do Sul que permite 

inferir condições climáticas, ambiente, tipo de vida vivenciados há milhares de ano e 

contribuem para entender a evolução do ambiente.  

De forma a aumentar a visão sobre as importantes pesquisas na Antarctica, o 

MCTI lançou o Plano Decenal para Ciência Antártica do Brasil (2023-2032) que 

investigam os processos ambientais e as relações atuais, pretéritas e futuras rumo à 

vanguarda da ciência e desenvolvimento, com pesquisas que estejam na fronteira do 

conhecimento nas diversas áreas. No plano decenal, a UNC, por meio de seus 

pesquisadores do CENPALEO, ficaram responsáveis pela escrita do Plano 4 – 

Geodinâmica e história geológica da Antártica e suas relações com a América do Sul 

que visa integrar estudos geocientíficos para entender os mecanismos que levaram à 

configuração geográfica atual da Antártica desde sua formação e posterior 

fragmentação do supercontinente Gondwana, seu isolamento atual, bem como as 

consequências ambientais para a América do Sul, resultantes das mudanças 

paleogeográficas, tectônicas e climáticas ocorridas ao longo do tempo geológico, em 

grande parte refletida por suas faunas e floras fósseis. 
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A meta proposta para a UNC de 2014 a 2021 tem-se a otimização de atividades 

relacionados a Política de Educação Ambiental, conforme observa-se no quadro 9 

abaixo: 

 

Quadro 9 – Metas para as atividades de educação ambiental de 2014-2021 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Propor 
atividades 

de 
extensão 

vinculado a 
Educação 
ambiental 

- Incentivar a 
realização de 
eventos de 
extensão na 

temática 
proposta 

 
 
 

Número de 
Eventos de 
Extensão 

 
Número de 

participantes 
 
 

Pró Reitoria de 
Pesquisa, 

Extensão e Pós-
graduação 

 
 

2014-
2021 

25 projetos de 
extensão 

relacionados a 
Educação 
ambiental 

 
Público: 2666 
participantes 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

A UNC no período de 2014 a 2021 desenvolveu 25 projetos de extensão e 

alcançou um público de 2666 participantes com assuntos relacionados a educação 

ambiental conforme pode ser visualizado na tabela 4.  

 

Tabela 4 – Eventos promovidos pela UNC na área Meio ambiente 
(Continua...) 

Ano Nome do Evento 
Número de 

participantes 

2016 II Seminário de Sustentabilidade Aplicada a Arquitetura e ao 
Urbanismo do Centro Oeste de Santa Catarina 

40 

2016 II seminário sobre água e desenvolvimento regional: análises e 
propostas tecnológicas para gestão dos recursos hídricos no 
território do alto Uruguai Catarinense 

33 

 Total parcial 73 

2017 Fórum ambiental - Aspectos legais e perspectivas de prevenção 
ao meio ambiente 

22 

2017 II Fórum Ambiental: Programa Antártico Brasileiro 22 

2017 III Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional 40 

2017 Transformação: Dia de Mobilização para Sustentabilidade 40 

 Total parcial 124 

 
 
 
 
 

(Conclusão) 
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2018 Semana da Água 30 

2018 Fórum ambiental UNC - Desenvolvimento sustentável e eficiência 
energética 

150 

2018 Fórum Ambiental: Transformando pequenos gestos em grandes 
ações 

264 

 Total parcial 444 

2019 Educação ambiental e práticas pedagógicas 238 

2019 Semana da Água - Debate Diagnóstico dos Rios dos Queimados 
O que fazer agora? 

60 

2019 Semana da Água - Coleta e Triagem de Resíduos Sólidos na Ilha 
do Parque Fritz Plaumann 

15 

2019 Desafio Regional de Coleta de Resíduos Eletrônicos, marcado 
para o dia 22 de Março - Dia mundial da Água 

200 

2019 Participações em ações de combate à Dengue 14 

2019 Iniciativa Lixo Zero - Jornada Solidária 2019 200 

2019 Seminário sobre eventos hidrológicos, estiagem e inundações no 
Alto Uruguai Catarinense 

27 

2019 IV Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: Análises e 
Propostas Gestão Águas Território Alto Uruguai 

142 

 Total parcial 896 

2020 Agro(tech) ou Agro(tóxico)? Futuras Gerações e Justiça Ambiental 100 

2020 Avaliação do índice de parasitoses em uma escola pública 600 

2020 Conscientização contra a dengue 42 

2020 Sustentabilidade Ambiental na UNC 07 

 Total parcial 749 

2021 V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: Análises e 
propostas para a gestão das águas no território do Alto Uruguai 
Catarinense 

146 

2021 Dia Mundial do Meio Ambiente – urgência na proteção e 
preservação das florestas urbanas 

04 

2021 Workshop de Inovação em Saúde e Meio Ambiente. 50 

2021 Fórum Ambiental UNC – Meio Ambiente e os municípios 180 

 Total parcial 380 

Total de eventos para o período de 2014-2021 2666 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Para o quinquênio 2022 a 2027, a UNC traz novas perspectivas para a ações 

em educação ambiental propondo a articulação do ensino com a extensão com um 

incremento de 10% em novas proposições de eventos de extensão e o aumento de 

10% na adesão de participantes aos eventos propostos em relação ao período 

anterior, conforme apresentado no quadro 10 abaixo: 

 

Quadro 10 – Metas de educação ambiental para o período 2022 a 2027 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Ampliar os 
projetos 

de 
extensão 

na 
temática 

de 
Educação 
Ambiental 

- Incentivar a 
realização de 
eventos de 
extensão na 

temática 
proposta 

 
- Articular 
ensino, e 

extensão na 
temática 
proposta 

 
 

Número de 
Eventos de 
Extensão 

 
Número de 

participantes 
 
 

Pró Reitoria de 
Articulação 

Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão - 
PRAEPE 

 
 
 

2022-
2027 

Em 2022: 07 
projetos com 1021 

participantes 
 

Em 2023: 18 
projetos com 2197 

participantes 
 

Resultado esperado 
para o período até 
2027: aumentar em 
10% os eventos e a 

participação nos 
eventos propostos. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Na tabela abaixo, demonstra-se os eventos de educação ambiental realizados 

de 2022 a 2023. Neste período somam-se 25 projetos com a participação de 3218 

pessoas.  

 
Tabela 5 – Eventos de extensão relacionados ao Meio Ambiente 

(Continua...) 

Ano Nome do Evento 
Número de 

participantes 

2022 

Apresentação ao Grupo de Acompanhamento do Plano (GAP) do 
D1- Cenário Tendencial de Demandas Hídricas e lançamento 
oficial do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro 

19 

2022 
Revestimento asfáltico mais do que uma camada do pavimento, 
uma fonte de renovável de energia 

08 

2022 Projeto VI Seminário Água e Desenvolvimento Regional 630 

2022 Palestra Fauna e Flora no EIA_RIMA 30 

2022 
Fórum Ambiental UNC/SEMAS - Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento das Cidades 

198 

2022 Direito Ambiental em Debate 75 
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(Conclusão) 

2022 
Zoonoses, repercussão no animal e no humano. Teoria e prática 
em ambiente escolar 

61 

 Total parcial 1021 

2023 
Oficina Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos - Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica de Rio Canoinhas e 
Afluentes Catarinense do Rio Negro (PRH-CARN) 

96 

2023 
Proposição de Mecanismos e Valores para a Cobrança pelo Uso 
da Água - Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e Afluentes 
Catarinenses do Rio Negro (BH-CARN) 

98 

2023 Simpósio Ilhas de Calor: Os caminhos para a Cidade Sustentável 113 

2023 Oficinas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 13 

2023 
O Instrumento de Cobrança pelo uso dos recursos hídricos: 
Limites e Possibilidades 

55 

2023 
Curso de Capacitação - Introdução a segurança de barragens e 
mediação de conflitos: aspectos teóricos e práticos 

15 

2023 
Pagamento por serviço ambiental (PSA) com mecanismo para 
conservação da água 

61 

2023 
Microbiologia Ambiental: infinitas maneiras para entender e 
preservar os seres vivos. 

4 

2023 Diálogos sobre água e energia com empreendedores 9 

2023 
Licenciamento Ambiental - a prática empresarial na defesa do 
meio ambiente 

164 

2023 Workshop: as mudanças climáticas e a influência na engenharia 29 

2023 
VII Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional Cuidar das 
nossas águas, é preciso 

553 

2023 Ambiente e Sociedade 94 

2023 
Capacitações Técnicas para os Comitês de Bacias Hidrográficas 
do Grupo Uruguai: Monitoramento Hidrológico e Eventos 
Extremos 

429 

2023 
Curso de Capacitação - Enquadramento dos corpos de água: 
aspectos teóricos e práticos 

269 

2023 Mudanças Climáticas e o Mercado do Carbono no Brasil 146 

2023 Reservas Naturais e Usos na Construção Civil 14 

2023 Diálogos interdisciplinares sobre a proteção ambiental 35 

 Total parcial 2197 

Total de eventos para o período de 2022 a 2023 3218 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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No gráfico 5 pode-se observar o importante aumento na participação nos 

eventos relacionados a Política de educação ambiental da UNC, com a média de 

participação de 735 pessoas/ano de 2016 a 2023. 

 

Gráfico 5 – Dados da participação em eventos relacionados ao meio ambiente da UNC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

3.3.3 Política de Direitos Humanos 

 

A UNC com vistas a contribuir com a efetivação da Resolução CNE/CP n. 

1/2012, norteia a construção dos projetos de cursos contemplando a Educação em 

Direitos Humanos de forma transversal, com a inclusão de conteúdo específico no 

bojo de ementa de disciplina da matriz curricular dos cursos que comporte a temática. 

Na conjuntura de promoção e defesa dos Direitos Humanos, a UNC envolvendo 

ensino, pesquisa e extensão, promove práticas educativas promotoras de uma ética 

comprometida com a diversidade e inclusão, com o combate incansável ao racismo, 

preconceito e a discriminação. Ações relativas à acessibilidade, campanhas de 

promoção e prevenção à saúde, ao uso de drogas, DSTs, campanhas de 

conscientização, reflexão sobre o Dia da Consciência Negra, entre outras ações, 

complementam o conteúdo informado, analisado e discutido em sala de aula e se 

apresentam nos campos de intervenção na sociedade, onde fluem conhecimentos 

formais e não formais. São projetos direcionados para a formação de cidadãos críticos 
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e participativos, em que a UNC é capaz de contribuir para a convivência pacífica, 

inclusão e justiça social. 

Dentre a meta proposta para a UNC de 2014 a 2021 tem-se o aumento de 

eventos de extensão relacionados a Política Afirmativa em Direitos Humanos e 

Justiça, conforme observa-se no quadro abaixo: 

 

Quadro 11 – Objetivos e Metas Políticas afirmativas em Direitos Humanos 2014-2021 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Propor 
atividades 

de 
extensão 

vinculado a 
Direitos 

Humanos e 
Justiça 

- Incentivar a 
realização de 
eventos de 
extensão na 

temática 
proposta 

 

Número de 
Eventos de 
Extensão 

 
Número de 

participantes 
 

Pró Reitoria de 
Pesquisa, 

Extensão e Pós-
graduação 

 
Pro Reitoria de 

Ensino 
 

2014-
2021 

25 projetos de 
extensão 

relacionados a 
Direitos 

humanos 
 

3440 
participantes 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

A UNC no período de 2015 a 2021 desenvolveu 25 projetos de extensão e 

alcançou um público de 3440 participantes com assuntos relacionados a Direitos 

humanos conforme pode ser visualizado na tabela 6 abaixo.  

 
Tabela 6 – Eventos de extensão promovidos pela UNC em Direitos Humanos no período de 2014 a 
2021 

(Continua...) 

Ano Evento 
Número de 

Participantes 

2015 
X congresso de educação - Ressignificando práticas Pedagógicas 
na Sociedade do conhecimento 

153 

2015 Seminário saúde, educação e inclusão da Pessoa com Deficiência 195 

 Total parcial 348 

2016 
Projeto social e de inclusão de adequação de área existente no 
setor de educação e trabalhos - oficinas APAE de Mafra/SC 

05 

 Total parcial 05 

2017 Saúde, Educação e Inclusão da Pessoa com Deficiência 302 

2017 Seminário Descentralizado - Educação e Violências 02 

2017 
Projeto UNC Comunidade - palestra autismo ou transtorno do 
espectro autista 

41 

2017 Advocacia criminal na sociedade do espetáculo 194 

 Total parcial 539 
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(Conclusão) 

2018 
Palestra para os membros do Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência 

32 

2018 
II Seminário de Direitos Humanos: os jovens e a participação 
política 

280 

2018 
Dia da Inclusão - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

80 

2018 1ª feira interinstitucional por uma cultura de paz 315 

2018 Dança sobre rodas 23 

 Total parcial 730 

2019 A diversidade e a equidade dentro das organizações 150 

2019 
Direitos humanos - reconhecimento das diferenças e das 
diversidades 

119 

2019 30 anos de história da epidemia do HIV no Brasil 170 

 Total parcial 439 

2020 Live: Direito dos Autistas 156 

2020 Gênero e diversidade na promoção da saúde 32 

2020 
Violência contra a mulher: por que ainda precisamos falar sobre 
isso? 

80 

 Total parcial 268 

2021 Biopolítica e Desenvolvimento 17 

2021 Precisamos falar sobre abuso sexual 28 

2021 
I Seminário Internacional, III Seminário Nacional e V Seminário 
Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional 

650 

2021 Os direitos da pessoa com deficiência 38 

2021 I Fórum sobre autismo 32 

2021 
Os Entraves e Desafios que Atrasam a Igualdade da Mulher 
Brasileira nos Espaços de Poder! 

208 

2021 
Webinário: Liberdade e suas formas: Dia nacional da luta 
antimanicomial 

138 

 Total parcial 1111 

Total de Projetos em Direitos Humanos desenvolvidos no período de 2015 
a 2021 

3440 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 
Para o quinquênio 2022 a 2027, a UNC propôs novas metas para a articulação 

do ensino com a extensão e propôs um aumento de 10% em novas proposições de 
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eventos de extensão e o aumento de 10% na adesão de participantes aos eventos 

propostos em relação ao período anterior, conforme apresentado no quadro 12 

abaixo: 

 
Quadro 12 – Metas para as ações em Direitos Humanos e Justiça (2022-2027) 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Ampliar os 
projetos de 
extensão 

na 
temática 
Direitos 

Humanos 
e Justiça 

- Incentivar a 
realização de 
eventos de 
extensão na 

temática 
proposta 

 
- Articular 
ensino, e 

extensão na 
temática 
proposta 

 
 
 

Número de 
Eventos de 
Extensão 

 
Número de 

participantes 
 
 

Pró Reitoria de 
Articulação 

Ensino, Pesquisa 
e Extensão - 

PRAEPE 
 
 
 

2022-
2027 

Em 2022: 09 
projetos com 

802 
participantes 

 
Em 2023: 08 
projetos com 

557 
participantes 

 
 

Resultado 
esperado para o 

período: 
aumentar em 

10% os eventos 
e a participação 

nos eventos 
propostos. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 
Observa-se que de 2023 a 2024 o alcance para os projetos realizados foi de 

1359 em 17 eventos realizados (Tabela 7).  

 
Tabela 7 – Eventos promovidos pela UNC em Direitos Humanos no período de 2022 a 2023 

(Continua...) 

Ano Nome do Evento 
Número de 

participantes 

2022 
Aula Inaugural do Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (PROERD) - "Direitos da Infância e da 
Juventude" 

34 

2022 
Aula Inaugural Roda de conversa Rede de atendimento e atuação 
na violência e abuso sexual infanto-juvenil 

31 

2022 Prevenção do abuso e exploração sexual infantojuvenil 42 

2022 Prevenção e Combate ao Assédio Sexual 25 

2022 Democracia e Políticas Públicas: Porque Votar é Importante 70 

2022 
Desafios e Perspectivas da Mulher na Sociedade Contemporânea: 
O Protagonismo Feminino 

104 

2022 Família e Pessoa com Deficiência 382 
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(Conclusão) 

2022 Debate - O papel da família na promoção dos direitos da criança 24 

2022 Autismo na Visão de um Autista 90 

 Total parcial 802 

2023 
I Encontro com o Grupo de Diversidade, Inclusão, Equidade e 
Pertencimento na empresa West Rock (Projeto DIEP): eixo de 
trabalho de Pessoas com Deficiência (PCD) 

25 

2023 
O direito do trabalho a luz dos direitos e garantias fundamentais 
dispostos na constituição federal de 1988 

19 

2023 
Autismo no Cotidiano Familiar - A Voz da Experiência; fala de uma 
família (pais e filho) com filho autista. 

61 

2023 Simpósio Internacional: Os diversos aspectos da inclusão 105 

2023 I Seminário Articulado Sociedade e Cidadania 158 

2023 
Descomplicando relacionamentos - prevenção à violência nos 
relacionamentos afetivos 

86 

2023 
Desconstruindo estigmas: A luta antimanicomial em foco na mesa-
redonda 

32 

2023 
Colóquio: Direitos humanos das pessoas idosas: envelhecer com 
dignidade 

71 

 Total parcial 557 

Total para o período de 2022 a 2023 1359 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

No gráfico 6 tem-se os dados de participantes nos eventos relacionados a 

política de Direitos Humanos com a média de participação de 533,22 pessoas/ano de 

2015 a 2023.  
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Gráfico 6 – Quantificação dos participantes por ano nos eventos de Direitos humanos 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

3.4 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS  

 

A UNC é uma instituição educacional que tem a missão de “Construir e difundir 

conhecimento formando cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma 

sociedade humanizada e sustentável”. 

Na execução de sua missão, todas as modalidades de educação ofertadas pela 

UNC seguem os princípios filosóficos e técnico-metodológicos, que orientam a ação 

acadêmica observado as especificidades da organização didático-pedagógica de 

cada modalidade e nos componentes curriculares e pressupões a adoção dos 

seguintes princípios: 

I. A educação superior deve contribuir para a formação do ser humano pleno, 

cidadão responsável e ético, superando a formação e capacitação profissional; 

II. A educação superior deve contribuir para a construção do conhecimento e 

inovação que possam resolver problemas regionais na busca por qualidade de vida; 

III. O desenvolvimento de competências que englobam habilidades e atitudes 

profissionais deve ser enfatizado em todos os cursos, complementando a formação 

do “Ser” com a aprendizagem do “Fazer”, com foco nas demandas da sociedade e do 

mundo do trabalho; 
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IV. O domínio das linguagens contemporâneas, como a Informática, e de 

idiomas de larga abrangência, é considerado essencial em face de sua importância 

para a atuação em contextos multinacionais e para o fortalecimento regional da 

América Latina;  

V. As limitações de aprendizagem impostas pela sala de aula devem ser 

suplementadas por atividades autônomas dos estudantes que contribuam para que 

eles se apropriem do conhecimento e de sua produção; considera-se relevante a 

aprendizagem que se dá em situações não formais, em ambientes virtuais ou 

presenciais, tendo em vista a potencialidade interdisciplinar e transdisciplinar dessas 

situações. As matrizes curriculares, porquanto, devem contemplar a realização de 

projetos integradores, transversais e interdisciplinares, que pautem importantes temas 

e questões ligadas não só ao contexto específico da profissão, mas a outras que 

digam respeito ao exercício pleno da cidadania, como ética, etnia, gênero, diferentes 

culturas e costumes, entre outras;  

VI. A aprendizagem não deve se restringir ao ambiente acadêmico, 

principalmente no contexto contemporâneo profundamente marcado pela oferta 

ampla e diversificada de educação não formal e informal, e mediado por tecnologias 

de informação e de comunicação em todas as dimensões do cotidiano;  

VII. O tripé ensino-pesquisa–extensão deve contemplar a inovação, que 

contribua para a sustentabilidade em todas as suas dimensões e para o 

enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas da população 

Dessa forma, a UNC considera que a educação superior deve contribuir para a 

formação do ser humano pleno e cidadão responsável ético, indo além da simples 

formação e capacitação profissional; bem como contribuir para a construção do 

conhecimento e inovação que possam resolver problemas regionais na busca por 

qualidade de vida, orientando se, além dos princípios gerais supracitados, orienta-se 

pelo conjunto de princípios específicos:  

A. Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 

compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos;  

B. Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas 

aplicações no mundo do trabalho;  

C. Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, 

para a gestão de processos e a produção de bens e serviços;  
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D. Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e 

ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 

E. Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 

mudanças nas condições do trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de 

estudos em cursos de pós-graduação na modalidade Lato e Stricto Sensu; 

F. Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 

atualização permanente dos cursos e seus currículos; e  

G. Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão do curso e da 

respectiva organização curricular. 

 

3.4.1 Educação para o Século XXI 

 

Desde a década de 1990 a educação para o século XXI, tem sido pauta de 

discussões nacionais e internacionais sobre e o compromisso com a aprendizagem 

dos estudantes, compreendida como o processo de desenvolvimento de 

competências para fazer frente aos desafios do mundo contemporâneo.  

Segundo os direcionamentos da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, do inglês United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) para a educação do século XXI, são apontadas 

que tais competências incluem, de forma não exclusiva, a capacidade do estudante 

de (DELORS, 2000): 

- Aprender a conhecer: consiste nas capacidades de formular problemas, 

definir objetivos e especificar e aplicar metodologias, técnicas e ferramentas 

na solução de problemas; 

- Aprender a fazer: consiste na capacidade de empregar conceitos, métodos, 

técnicas e ferramentas próprios de determinado campo profissional; 

- Aprender a conviver: consiste na capacidade de se comunicar de forma 

eficaz, trabalhar em equipe, respeitar as normas de convívio social levando 

em conta os direitos e deveres individuais e coletivos; 

- Aprender a ser: Consiste na capacidade de agir eticamente e comprometido 

com o respeito aos direitos humanos. 

 

Alguns estudos internacionais têm discutido mudanças, quanto as 

transformações que o mundo do trabalho vem passado e necessidade das mudanças, 
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na educação, é possível citar o realizado pelo Institute for The Future (IFTF), um grupo 

ligado à University of Phoenix que se dedica a pesquisas sobre mudanças sociais e 

no mercado de trabalho. O relatório Future work skills 2020 apontou seis grandes 

indutores de mudanças disruptivas com impactos sobre as habilidades para o trabalho 

no século XXI (IFTF, 2011): 

- Extrema longevidade: ocorre um aumento da população com idade acima 

dos 60 anos, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa e em países como o 

Brasil. A perspectiva é de que tal fenômeno influencie as percepções sobre 

idade/velhice, bem como sobre as carreiras profissionais, a inserção no 

mercado de trabalho e a forma de proporcionar serviços de saúde e bem-estar 

para as pessoas idosas; 

- Ascensão de sistemas e máquinas inteligentes: o avanço tecnológico, 

especialmente da microeletrônica e da tecnologia da informação e 

comunicação, proporciona a disponibilização de um grande número de 

máquinas e sistemas inteligentes (smart) não apenas nas fábricas e 

escritórios, mas também nos serviços médico-hospitalares e educacionais, 

nos lares e na vida cotidiana. Isso implicará um novo tipo de relacionamento 

dos seres humanos com as máquinas e sistemas, o que exigirá domínio de 

habilidades tecnológicas e compreensão das modalidades de 

relacionamentos sociais mediadas por essas tecnologias; 

- Mundo computacional: a difusão do uso de sensores para a captação de 

dados e o incremento no poder de processamento e de comunicação por meio 

de diferentes objetos de uso cotidiano (internet of things – IoT) abrem a 

oportunidade de desenvolvimento de sistemas pervasivos e ubíquos em uma 

escala que anteriormente era impossível. Uma das consequências disso é a 

disponibilização de uma enorme quantidade de dados (big data) que por meio 

de modelagem e simulação propiciam a compreensão de uma variedade de 

fenômenos e problemas nas mais diferentes áreas e em diferentes níveis de 

abrangência. Isso exige a capacidade de coletar e analisar grandes volumes 

de dados com o intuito de identificar padrões de relacionamento e 

comportamento, tomar decisões e projetar soluções; 

- Ecologia das novas mídias: novas tecnologias de multimídia transformam 

as formas de comunicação, desenvolvendo novas linguagens e influenciando 

não apenas a maneira com que as pessoas se comunicam, mas também 
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como se relacionam e aprendem. Tais mudanças exigem outras formas de 

alfabetização além da textual e uma nova compreensão dos processos de 

aprendizagem e construção do conhecimento; 

- Superestruturas organizacionais: novas tecnologias e plataformas de mídia 

social estão influenciando a forma como as organizações se estruturam e 

como produzem e criam valor. O conceito de rede passa a ser uma importante 

metáfora para a compreensão da sociedade e das organizações. Essa 

reestruturação implica ir além das estruturas e dos processos tradicionais para 

considerar uma integração em escala ainda maior, ultrapassando as fronteiras 

organizacionais e físicas com o objetivo de propiciar a colaboração entre 

pessoas, grupos e instituições. Isso influencia e transforma conceitos 

organizacionais e de gestão que passam a considerar aspectos das áreas de 

design, computação, neurociências, psicologia, antropologia cultural e 

sociologia; 

- Mundo conectado globalmente: o aumento da interconectividade global faz 

repensar as relações entre as nações, e um novo contexto social e político 

desenha-se à medida que Estados Unidos e Europa deixam de ser lideranças 

em termos de criação de empregos, inovação, poder político e econômico. As 

organizações multinacionais já não têm necessariamente suas sedes na 

Europa, no Japão e nos EUA e, além disso, passam a usar a conectividade 

global para potencializar o papel de suas subsidiárias em países como Índia, 

Brasil e China. Como algumas das consequências dessa transformação, 

cresce a importância de saber lidar com a diversidade humana e todos os 

seus aspectos e dispor da capacidade de adaptação a diferentes contextos 

sociais e culturais. 

 

O World Economic Forum - Future of Jobs Report (2023) identificou um 

conjunto de habilidades para o mundo do trabalho com base nas mudanças 

caracterizadas anteriormente. Tais habilidades são representadas no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Principais habilidades emergentes para as profissionais em 2023 e a prospecção para 
2027 

As 10 Principais Habilidade Emergentes de 
2023 

As 10 Habilidades Priorizadas pelas 
Empresas para 2027 

1 Pensamento Criativo 1 Pensamento Analítico 

2 Pensamento Analítico 2 Pensamento Criativo 

3 Alfabetização tecnológica 3 Inteligência Artificial e Big Data 

4 
Curiosidade e Aprendizado ao Longo da 
Vida 

4 Liderança e Influência Social 

5 Resiliência, Flexibilidade e Agilidade 5 Resiliência, Flexibilidade e Agilidade 

6 Pensamento Sistêmico 6 
Curiosidade e Aprendizado ao Longo da 
Vida 

7 Inteligência Artificial e Big Data 7 Alfabetização Tecnológica 

8 Motivação e Autoconsciência 8 Design e Experiência do Usuário 

9 Gestão de talentos 9 Motivação e Autoconsciência 

10 Orientação e Apoio ao Cliente 10 Empatia e Escuta Ativa 

Fonte: Adaptado de IFTF (2023). 

 

Recentemente, o Fórum Econômico Mundial (WEFORUM, 2015) publicou um 

estudo sobre uma nova visão para a educação com o emprego de novas metodologias 

e tecnologias de aprendizagem. O estudo enfatiza a concepção de uma educação ao 

longo de toda a vida que tem por objetivo o desenvolvimento de competências e 

habilidades (figura 7) necessárias para que se possa enfrentar as transformações no 

mundo do trabalho e no contexto social (WEFORUM, 2015). 

 

Figura 7 – Competências e habilidades para o século XXI  

 
Fonte: Weforum, 2015. 
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De acordo o Weforum (2015), as competências e as habilidades para o século 

XXI contemplam três grupos: 

- Habilidades fundamentais – relacionadas às habilidades aplicadas no 

cotidiano e que podem ser subdivididas em: leitura e escrita; numéricas; 

aplicação do pensamento científico; utilização de tecnologias da informação e 

comunicação; gestão das finanças pessoais; e atuação no contexto cultural e 

no exercício da cidadania; 

- Competências – relacionadas à abordagem de problemas complexos que 

incluem: pensamento crítico e solução de problemas; criatividade; 

comunicação; colaboração (os quatro “cês”); 

- Características pessoais – dizem respeito a atitudes e habilidades 

empregadas em situações de mudança e que abrangem: curiosidade; 

iniciativa; persistência e resiliência; adaptabilidade; liderança; consciência 

social e cultural. 

 

No Brasil, a referência importante na discussão sobre educação, está 

contemplada no Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pelo Congresso 

Nacional e sancionado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014), 

tem vigência de dez anos e conta com as seguintes diretrizes: 

- Erradicação do analfabetismo; 

- Universalização do atendimento escolar; 

- Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

- Melhoria da qualidade da educação; 

- Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais 

e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

- Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

- Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país; 

- Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, 

como proporção do PIB, que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

- Valorização dos profissionais da educação; 

- Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. 
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3.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

E DOS CURSOS (PRESENCIAL E A DISTÂNCIA) 

 

No contexto atual faz-se necessário uma reflexão acerca da oferta de cursos 

perante o mercado de trabalho, atreladas de forma sustentável e equilibradas entre 

três pilares: 

i) Estudo da demanda regional do mercado de trabalho sobre a relevância e 

justificabilidade tanto da ampliação quanto implementação de novos cursos; 

ii) Estudo acadêmico sobre as diversas áreas do saber sinalizando a 

necessidade dos referidos cursos; 

iii) Estudo financeiro avaliando a viabilidade econômica e financeira para 

adequação e/ou ampliação dos espaços físicos e do quadro de docentes e técnico-

administrativos para atendimento aos novos cursos e novas vagas a serem 

implantadas. 

 

3.5.1 Expansão dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu 

 

A UNC comprometida com a produção e difusão do conhecimento através do 

ensino, atrela o desenvolvimento pedagógico como mola propulsora para a 

transformação da sociedade, contribuindo para a construção da democracia e da 

cidadania, mediante a consolidação do aprendizado ofertado pela UNC, e desta 

forma, continuamente busca a expansão de seus cursos de graduação e pós-

graduação (quadro 14, 15, 16, 17, 18 e 19). 

A UNC priorizando o desenvolvimento da qualificação às diversas áreas do 

conhecimento propôs em 2022/2023 quatro novas APCN de mestrado a CAPES, 

sendo: 1) Mestrado acadêmico em Educação; 2) Mestrado Acadêmico em Saúde; 3) 

Mestrado em Direito e 4) Mestrado em Sociedade e Ambiente. Em absoluto em todas 

as áreas propostas representa uma demanda canalizada de profissionais, que por 

meio dos programas de pós-graduação da UNC, podem se beneficiar com a 

continuidade de seus estudos e contribuir sobremaneira para o desenvolvimento da 

região em que se inserem.  
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Quadro 14 – Cronograma de Expansão Cursos de Graduação – Modalidade Presencial 

GRADUAÇÃO – MODALIDADE PRESENCIAL 

CURSO TIPO CAMPUS PREVISTO IMPLANTADO 

Medicina Veterinária Graduação Mafra 2021 2020 

Medicina Graduação Concórdia/Porto União 2023 2023 

Odontologia Graduação Concórdia/Mafra 2021 2021 

Biomedicina Graduação Concórdia/Mafra 2021 2021 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Quadro 15 – Cronograma de Expansão Cursos de Graduação – Modalidade Educação a Distância de 
2014 a 2021 

GRADUAÇÃO – MODALIDADE EAD 

CURSO TIPO ANO 

Biomedicina Bacharelado 2021 

Engenharia de Produção Bacharelado 2020 

Farmácia Bacharelado 2021 

Fisioterapia Bacharelado 2021 

Nutrição Bacharelado 2021 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Quadro 16 – Cronograma de Expansão Cursos de Graduação– Modalidade Educação a Distância 
para 2022 a 2027 

GRADUAÇÃO – MODALIDADE EAD 

CURSO TIPO PROJEÇÃO / ANO 

Engenharia Civil Bacharelado 2022 à 2027 

Engenharia Elétrica Bacharelado 2022 à 2027 

Gastronomia Bacharelado 2022 à 2027 

Arquitetura e Urbanismo Bacharelado 2022 à 2027 

Big Data e Inteligência Analítica Tecnólogo 2022 à 2027 

Engenharia de Produção Bacharelado 2022 à 2027 

Estética e Cosmética Tecnólogo 2022 à 2027 

Gestão Comercial Bacharelado 2022 à 2027 

Gestão Financeira Bacharelado 2022 à 2027 

Inteligência Artificial Bacharelado 2022 à 2027 

Marketing e Mídias Digitais Bacharelado 2022 à 2027 

Negócios Bacharelado 2022 à 2027 

Processos Gerenciais Tecnólogo 2022 à 2027 

Relações Públicas Bacharelado 2022 à 2027 

Serviço Social Bacharelado 2022 à 2027 

Sistemas para Internet Tecnólogo 2022 à 2027 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Quadro 17 – Cronograma de Expansão Cursos de Pós-Graduação – Modalidade Educação a 
Distância 

PÓS-GRADUAÇÃO - MODALIDADE EAD 

CURSO TIPO ANO 

Pós-graduação em Big Data e Inteligência Analítica  EAD 2023 

Pós-graduação em Estética e Cosmética EAD 2023 

Pós-graduação em Direito Digital  EAD 2023 

Pós-graduação em Banco de Dados EAD 2022 à 2027 

Pós-graduação em Gestão da Qualidade EAD 2022 à 2027 

Pós-graduação em Gestão da Tecnologia da Informação EAD 2022 à 2027 

Pós-graduação em Inteligência Artificial EAD 2022 à 2027 

Pós-graduação em Gestão Financeira EAD 2022 à 2027 

Pós-graduação em Gestão Hospitalar EAD 2022 à 2027 

Pós-graduação em Gestão Pública EAD 2022 à 2027 

Pós-graduação em Logística  EAD 2022 à 2027 

Pós-graduação em Marketing e Mídias Digitais EAD 2022 à 2027 

Pós-graduação em Processos Gerenciais EAD 2022 à 2027 

Pós-graduação em Processos Escolares EAD 2022 à 2027 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Quadro 18 – Cronograma de Expansão Programas de Mestrado  

STRICTO SENSU 

CURSO Modalidade Campus 
Ano Previsto 

Realizado 

Engenharia Civil, Ambiental e Sanitária Presencial Concórdia 2018 

Contábeis e Administração Presencial Mafra 2020 

Sistemas Produtivos Presencial Curitibanos 2020 

Educação Presencial Canoinhas 2022-2027 

Ciências da Saúde Presencial Mafra 2022-2027 

Direito (Environmental, social and Governance) Presencial Mafra 2022-2027 

Sociedade e Ambiente Presencial Porto União 2022-2027 

Ciências de Dados Presencial Mafra 2022-2027 

Fonte: Reitoria, 2023. 

 

Quadro 19 – Cronograma de Expansão Programas de Doutorado  

STRICTO SENSU 

CURSO Modalidade Campus ANO 

Desenvolvimento Regional Presencial Canoinhas 2020 

Contábeis e Administração (DINTER) Presencial Mafra 2020 

Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental Presencial Concórdia 2022-2027 

Administração Presencial Mafra 2022-2027 

Sistemas Produtivos Presencial Curitibanos 2022-2027 

Fonte: Reitoria, 2023. 
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A Universidade do Contestado disponibiliza um total de 62 cursos, sendo 40 na 

modalidade presencial, distribuídos entre 26 bacharelados, 7 licenciaturas e 7 

tecnólogos. Já na modalidade de Educação à Distância, são ofertados 22 cursos, com 

12 bacharelados, 6 licenciaturas e 4 tecnólogos. Essa ampla oferta de cursos é 

disponibilizada nos 6 campi da instituição, conforme é possível visualizar no quadro 

20 e 21. 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, ofertados na modalidade presencial 

e a distância, estão demonstrados no quadro 22 e 23, todos oficialmente 

institucionalizados e aprovados pelo Conselho Universitário da Universidade do 

Contestado – CONSUN/UNC. 

No quadro 24, é possível visualizar os cursos oferecidos na modalidade 

presencial pelos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do 

Contestado. É importante destacar que esses programas abrangem uma ampla 

variedade de áreas do conhecimento, proporcionando aos estudantes a oportunidade 

de se aprofundar em temas relevantes para suas carreiras e áreas de interesse. 

 

Quadro 20 – Cursos de Graduação Reconhecidos e Ofertados – Modalidade Presencial 

Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última 

Renovação 
Reconhecimento 

Administração 

Canoinhas 50 Bacharelado 

Decreto CFE 
nº 71.815 de 
07/02/1973 
publicado 
DOU de 
08/02/1973 

Decreto CFE nº 80.477 
de 03/10/1977 
publicado DOU 
04/10/1977 

Decreto nº 916 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
Nº 21.393 de 
12/11/2020 

Concórdia 50 Bacharelado 

Decreto CFE 
nº 71.815 de 
07/02/1973 
publicado 
DOU de 
08/02/1973 

Decreto CFE nº 80.477 
de 03/10/1977 
publicado DOU 
04/10/1977 

Decreto nº 916 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
Nº 21.393 de 
12/11/2020 

Curitibanos 50 Bacharelado 

Decreto CFE 
nº 93.856 de 
22/12/1986 
publicado 
DOU de 
23/12/1986 

Portaria Ministerial nº 
615 de 31/05/1995 
publicado DOU de 
01/06/1995 

Decreto nº 916 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
Nº 21.393 de 
12/11/2020 

Mafra 100 Bacharelado 

Decreto CFE 
nº 71.815 de 
07/02/1973 
publicado 
DOU de 
08/02/1973 

Decreto CFE nº 80.477 
de 03/10/1977 
publicado DOU 
04/10/1977 

Decreto nº 916 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
Nº 21.393 de 
12/11/2020 

Rio Negrinho 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
35/2000 de 
20/12/2000 

Decreto nº 2.029 de 
16/11/2008 publicado 
DOE/SC nº 18.511 de 
16/12/2008 

Decreto nº 916 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
Nº 21.393 de 
12/11/2020 
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Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última 

Renovação 
Reconhecimento 

Agronomia 

Canoinhas 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
042/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Concórdia 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
042/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Mafra 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
042/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Mafra 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN 
069/2016 de 
20/12/2016 

Decreto nº 819 de 
02/09/2020, publicado 
DOESC 21.345 de 
02/09/2020 

Decreto nº 2.189 
de 28/09/2022 
publicado 
DOE/SC nº 
21.867 de 
29/09/2022 

Artes Visuais Concórdia/Seara 30 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
042/2021 de 
20/11/2021 

- - 

Biomedicina 

Concórdia 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN 
025/ 2019 
de 
11/06/2019 

- - 

Mafra 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
004/2022 de 
10/02/2022 

- - 

Ciências  
Biológicas 

Concórdia 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
055/ 2011 
de 
30/11/2011 

Decreto nº 795 de 
26/07/2016, publicado 
no DOE/SC nº 20.348 
de 27/07/2016 

Decreto nº 236 de 
30/08/2019, 
publicado no 
DOE/SC nº 
21.091 de 
02/09/2019 

Mafra 40 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
040/2011 de 
30/11/2011 

Decreto nº 795 de 
26/07/2016, publicado 
no DOE/SC nº 20.348 
de 27/07/2016 

Decreto nº 236 de 
30/08/2019, 
publicado no 
DOE/SC nº 
21.091 de 
02/09/2019 

Ciências  
Contábeis 

Canoinhas 50 Bacharelado 

Decreto nº 
78.675 
publicado 
DOU de 
08/11/1976 

Portaria Ministerial nº 
400 de 24/06/1980 
publicado DOU de 
26/06/1980 

Decreto nº 915 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
nº 21.393 de 
12/11/2020 

Concórdia 40 Bacharelado 

Decreto nº 
85.987 de 
11/05/1981 
publicado 
DOU de 
13/05/1981 

Portaria Ministerial nº 
514 de 09/07/1986 
publicado DOU de 
10/07/1986 

Decreto nº 915 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
nº 21.393 de 
12/11/2020 

Curitibanos 40 Bacharelado 

Decreto nº 
78.675 
publicado 
DOU de 
08/11/1976 

Portaria Ministerial nº 
400 de 24/06/1980 
publicado DOU de 
26/06/1980 

Decreto nº 915 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
nº 21.393 de 
12/11/2020 
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Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última 

Renovação 
Reconhecimento 

Mafra 50 Bacharelado 

Decreto nº 
91.467 de 
23/07/1985 
publicado 
DOU de 
25/07/1985 

Portaria nº 1.122 de 
06/12/1990 publicado 
DOU de 10/12/1990 

Decreto nº 915 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
nº 21.393 de 
12/11/2020 

Ciências da 
Religião 

Mafra 30 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
044/2021 de 
20/10/2021 

- - 

Design Rio Negrinho 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSEPE 
121/2008 de 
23/10/2008 

Decreto nº 1.259 de 
20/11/2012, publicado 
DOE/SC nº 19.462 de 
22/11/2012 

Decreto nº 819 de 
02/09/2020 
publicado DOESC 
21.345 de 
02/09/2020 

Direito 

Canoinhas 100 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
nº 25, de 
23/12/1998 

Decreto nº 075 de 
14/03/2003, publicado 
DOE/SC nº 17.115 de 
17/03/2003 

Decreto nº 819 de 
02/09/2020, 
publicado DOESC 
21.345 de 
02/09/2020 

Concórdia 100 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
nº 26, de 
23/12/1998 

Decreto nº 75 de 
14/03/2003, publicado 
DOE/SC nº 17.115 de 
17/03/2003 

Decreto nº 819 de 
02.09.2020, 
publicado DOESC 
21.345 de 
02.09.2020 

Curitibanos 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
nº 27, de 
23/12/1998 

Decreto nº 75 de 
14/03/2003, publicado 
DOE/SC nº 17.115 de 
17/03/2003 

Decreto nº 819 de 
02.09.2020, 
publicado DOESC 
21.345 de 
02.09.2020 

Mafra 150 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
nº 02, de 
01/06/1998 

Decreto nº 75 de 
14/03/2003, publicado 
DOE/SC nº 17.115 de 
17/03/2003 

Decreto nº 819 de 
02.09.2020, 
publicado DOESC 
21.345 de 
02.09.2020 

Porto União 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
nº 10, de 
20/12/2000 

Decreto nº 075 de 
14/03/2003, publicado 
DOE/SC nº 17.115 de 
17/03/2003 

Decreto nº 819 de 
02.09.2020, 
publicado DOESC 
21.345 de 
02.09.2020 

Rio Negrinho 60 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
046/2015 de 
03/12/2015 

Decreto nº 819 de 
02.09.2020, publicado 
DOESC 21.345 de 
02.09.2020 

Decreto nº 2.160 
de 14/9/2022, 
publicado DO/SC 
21.857 de 
15/09/2022 

Ecologia 

Canoinhas 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
011/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Concórdia 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
011/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Curitibanos 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
011/2022 de 
30/06/2022 

- - 
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Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última 

Renovação 
Reconhecimento 

Mafra 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
011/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Porto União 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
011/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Rio Negrinho 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
011/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Educação 
Especial 

Canoinhas 30 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
019/2021 de 
28/06/2021 

- - 

Mafra 30 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
036/2022 de 
20/07/2022 

- - 

Educação Física 

Concórdia 40 Licenciatura 

Decreto nº 
97.148 de 
30/11/1988 
publicado 
DOU de 
01/12/1988 

Portaria Ministerial 
nº449 de 10/05/1996 
publicado no DOU de 
10/05/1996 

Decreto nº 490 de 
04/03/2020 
publicado no DOE 
nº 21.215 de 
05/03/2020 

Curitibanos 50 Licenciatura 

Decreto nº 
97.148 de 
30/11/1988 
publicado 
DOU de 
01/12/1988 

Portaria Ministerial 
nº449 de 10/05/1996 
publicado no DOU de 
10/05/1996 

Decreto nº 491 de 
04/03/2020 
publicado no DOE 
nº 21.215 de 
05/03/2020 

Mafra 60 Licenciatura 

Decreto nº 
97.148 de 
30/11/1988 
publicado 
DOU de 
01/12/1988 

Portaria Ministerial 
nº449 de 10/05/1996 
publicado no DOU de 
10/05/1996 

Decreto nº 490 de 
04/03/2020 
publicado no DOE 
nº 21.215 de 
05/03/2020 

Porto União 50 Licenciatura 

Decreto nº 
97.148 de 
30/11/1988 
publicado 
DOU de 
01/12/1988 

Portaria Ministerial 
nº449 de 10/05/1996 
publicado no DOU de 
10/05/1996 

Decreto nº 490 de 
04/03/2020 
publicado no DOE 
nº 21.215 de 
05/03/2020 

Educação Física 

Concórdia 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSEPE 
nº 086/2005 
de 
16/12/2005 

Decreto nº 038 de 
10/02/2011, publicado 
DOE/SC nº 19.027 de 
11/02/2011 

Decreto nº 197 de 
07/08/2019 DOE 
nº 21.074 de 
08/08/2019 

Curitibanos 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSEPE 
nº 086/2005 
de 
16/12/2005 

Decreto nº 038 de 
10/02/2011, publicado 
DOE/SC nº 19.027 de 
11/02/2011 

Portaria nº 110 de 
04/02/2021, 
publicado DOU nº 
25 de 05/02/2021  

Mafra 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSEPE 
nº 086/2005 
de 
16/12/2005 

Decreto nº 038 de 
10/02/2011, publicado 
DOE/SC nº 19.027 de 
11/02/2011 

Portaria nº 110 de 
04/02/2021, 
publicado DOU nº 
25 de 05/02/2021  
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Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última 

Renovação 
Reconhecimento 

Enfermagem 

Concórdia 40 Bacharelado 

Decreto nº 
80.553 de 
11/10/1977 
publicado 
DOU de 
11/10/1977 

Portaria Ministerial 
nº28 de 
08/01/1982 publicado 
no DOU de 12/01/1982 

Decreto nº 155 de 
24/06/2019 
publicado no DOE 
nº 21.042 de 
25/06/2019 

Mafra 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 
nº028/2002 
de 
19/12/2002 

Decreto nº 2.029 de 
16/12/2008 publicado 
no DOE nº 18.511 de 
16/12/2008 

Portaria nº 110 de 
04/02/2021, 
publicado DOU nº 
25 de 05/02/2021  

Engenharia de 
Software 

Concórdia 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 
nº047/2016 
de 
06/10/2016 

Decreto nº 819 de 
02/09/2020 publicado 
DOESC 21.345 de 
02/09/2020 

Decreto nº 2.393 
de 30/12/2022, 
publicado 
DOE/SC nº 
21.929 de 
30/12/2022 

Curitibanos 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
003/2022 de 
10/02/2022 

- - 

Mafra 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 
nº047/2016 
de 
06/10/2016 

Decreto nº 819 de 
02/09/2020 publicado 
DOESC 21.345 de 
02/09/2020 

Decreto nº 2.393 
de 30/12/2022, 
publicado 
DOE/SC nº 
21.929 de 
30/12/2022 

Engenharia Civil 

Concórdia 100 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 
nº030/2011 

Decreto nº 1.110 de 
03/04/2017 publicado 
no DOE nº 20.507 de 
04/04/2017 

Portaria nº 110 de 
04/02/2021, 
publicado DOU nº 
25 de 05/02/2021  

Mafra 150 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 
nº030/2011 
de 
21/09/2011 

Decreto nº 1.110 de 
03/04/2017 publicado 
no DOE nº 20.507 de 
04/04/2017 

Portaria nº 110 de 
04/02/2021, 
publicado DOU nº 
25 de 05/02/2021  

Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Curitibanos 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 
nº07/2001, 
de 
20/12/2001 

Decreto nº 4.269 de 
26/04/2006 publicado 
no DOE nº 17.870 de 
26/04/2006 

Portaria nº 110 de 
04/02/2021, 
publicado DOU nº 
25 de 05/02/2021  

Engenharia 
Elétrica 

Canoinhas 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSEPE 
nº043/2007 
de 
31/08/2007 

Decreto nº 1.259 de 
20/11/2012 publicado 
no DOE nº 19.462 de 
22/11/2012 

Portaria nº 110 de 
04/02/2021, 
publicado DOU nº 
25 de 05/02/2021  

Farmácia 

Concórdia 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN 
069 de 
22/10/2003 

Decreto nº 1.598 de 
12/08/2008 publicado 
no DOE nº 18.422 de 
12/08/2008 

Portaria nº 110 de 
04/02/2021, 
publicado DOU nº 
25 de 05/02/2021  

Canoinhas 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN 
025/2002 de 
19/12/2002 

Decreto nº 4.269 de 
26/04/2006 publicado 
no DOE nº 17.870 de 
26/04/2006 

Decreto nº 2.393 
de 30/12/2022, 
publicado 
DOE/SC nº 
21.929 de 
30/12/2022 

Mafra 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN 
045 de 
03/12/2015 

Decreto nº 819 de 
02/09/2020 publicado 
DOESC 21.345 de 
02/09/2020 

Decreto nº 2.393 
de 30/12/2022, 
publicado 
DOE/SC nº 
21.929 de 
30/12/2022 
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Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última 

Renovação 
Reconhecimento 

Física 

Canoinhas 30 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
020/2021 de 
28/06/2021 

- - 

Mafra 30 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
045/2021 de 
20/10/2021 

- - 

Fisioterapia 

Concórdia 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC – 
CONSUN nº 
07/1998 de 
13/08/1998 

Decreto nº 5.677 de 
16/09/2002 publicado 
no DOE nº 16.993 de 
17/09/2002 

Decreto nº 5 de 
23/01/2019 
publicado no 
DOE-SC nº 
20.941 de 
24/01/2019 

Mafra 80 Bacharelado 

Resolução 
UNC – 
CONSUN nº 
07/1998 de 
13/08/1998 

Decreto nº 2.523 de 
17/08/2009 publicado 
no DOE nº 18.670 de 
17/08/2009 

Portaria nº 110 de 
04/02/2021, 
publicado DOU nº 
25 de 05/02/2021  

Fonoaudiologia 

Canoinhas 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
051/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Concórdia 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
051/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Mafra 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
051/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Geologia Mafra   Bacharelado 
Resolução 
UNC-
CONSUN nº 

- - 

Letras - Língua 
Portuguesa 

Curitibanos 30 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
018/2021 de 
28/06/2021 

- - 

Medicina 

Concórdia 120 Bacharelado 

Decreto nº 
2.356 de 
16/12/2022, 
publicado no 
DOE/SC nº 
21.920 de 
19/12/2022 

- - 

Mafra 120 Bacharelado 

Decreto nº 
1.103 de 
27/03/2017 
publicado no 
DOE/SC nº 
20.502 de 
28/03/2017 

Decreto nº 194 de 
28/06/2023 publicado 
no DOE/SC nº 22.048 
de 28/06/2023 

- 

Porto União 90 Bacharelado 

Decreto nº 
195 de 
30/06/2023, 
publicado no 
DOE/SC nº 
22.050 de 
30/06/2023 

- - 
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Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última 

Renovação 
Reconhecimento 

Medicina 
Veterinária 

Canoinhas 90 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
013 de 
13/08/1998 

Decreto nº 75 de 
14/03/2003 publicado 
no DOE nº 17.115 de 
17/03/2003 

Portaria nº 110 de 
04/02/2021, 
publicado DOU nº 
25 de 05/02/2021  

Mafra 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
023 de 
13/12/2018 

- - 

Odontologia 

Concórdia 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
23 de 
11/06/2019 

- - 

Mafra 50 Bacharelado 

Decreto nº 
2.156 de 
13/09/2022, 
publicado no 
DOE/SC nº 
21.856 de 
14/09/2022 

- - 

Optometria Canoinhas 150 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
34/99 de 
15/12/1999 

Decreto nº 1.365 de 
22/01/2004 publicado 
no DOE nº 17.320 de 
22/01/2004 

Resolução 
CEE/SC nº de 
067/2023 

Reedição Canoinhas 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
034/2021 de 
26/08/2021  

Resolução CEE/SC nº 
de 068/2023 

  

Pedagogia Mafra 30 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
037/2022 de 
20/07/2022 

- - 

Psicologia 

Canoinhas 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
047 de 
03/12/2015 

Decreto nº 641 de 
03/06/2020 publicado 
no DOE nº 21.282 de 
03/06/2020 

- 

Concórdia 60 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
12 de 
20/12/2000 

Decreto nº 580 de 
15/08/2003 publicado 
no DOE nº 17.217 de 
15/08/2003 

Decreto nº 915 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
Nº 21.393 de 
12/11/2020 

Mafra 70 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
19 de 
23/12/1998 

Decreto nº 580 de 
15/08/2003 publicado 
no DOE nº 17.217 de 
15/08/2003 

Decreto nº 915 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
Nº 21.393 de 
12/11/2020 

Porto União 50 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
30 de 
20/12/2000 

Decreto nº 580 de 
15/08/2003 publicado 
no DOE nº 17.217 de 
15/08/2003 

Decreto nº 915 de 
11/11/2020 
publicado DOESC 
Nº 21.393 de 
12/11/2020 

Rio Negrinho 100 Bacharelado 

Resolução 
UNC 
CONSUN nº 
046 de 
17/12/2014 

Decreto nº 492 de 
04/03/2020 publicado 
no DOE nº 21.215 de 
05/03/2020 

- 
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Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última 

Renovação 
Reconhecimento 

Tecnologia em 
Estética e 
Cosmética 

Canoinhas 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
009/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Concórdia 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
009/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Mafra 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
009/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Tecnologia em 
Eventos 

Canoinhas 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
046/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Concórdia 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
046/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Curitibanos 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
046/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Mafra 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
046/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Porto União 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
046/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Rio Negrinho 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
046/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Tecnologia em 
Gastronomia 

Canoinhas 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
008/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Concórdia 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
008/2022 de 
30/06/2023 

- - 

Mafra 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
008/2022 de 
30/06/2024 

- - 

Tecnologia em 
Gerontologia 

Canoinhas 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
057/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Concórdia 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
057/2022 de 
24/08/2022 

- - 
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Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última 

Renovação 
Reconhecimento 

Curitibanos 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
057/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Mafra 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
057/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Porto União 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
057/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Rio Negrinho 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
057/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Tecnólogo em 
Mecatrônica 
Industrial 

Canoinhas 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
010/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Curitibanos 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
010/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Mafra 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
010/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Tecnologia em 
Podologia 

Canoinhas 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
055/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Concórdia 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
055/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Mafra 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
055/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Rio Negrinho 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
055/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Tecnologia em 
Terapias 
Integrativas e 
Complementares 

Canoinhas 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
053/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Concórdia 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
053/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Curitibanos 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
053/2022 de 
24/08/2022 

- - 
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Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última 

Renovação 
Reconhecimento 

Mafra 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
053/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Porto União 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
053/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Rio Negrinho 40 Tecnólogo 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
053/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Tecnologia 
Educacional 

Mafra 30 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
038/2022 de 
20/07/2022 

- - 

Terapia 
Ocupacional 

Canoinhas 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
049/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Concórdia 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
049/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Mafra 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
049/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Zootecnia 

Canoinhas 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
044/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Mafra 40 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
044/2022 de 
24/08/2022 

- - 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Quadro 21 – Cursos de Graduação Reconhecidos e Ofertados - Modalidade Educação a Distância. 

Cursos 
Local de 
Oferta 

Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última Renovação 
Reconhecimento 

Administração 
Polos 
UNC* 

700 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 057 
de 18/08/2010 

Decreto nº 2.218 de 
03/06/2014 
publicado no DOE 
nº 19.830 de 
04/06/2014 

Decreto nº 819 de 
02/09/2020, 
publicado DOESC 
21.345 de 
02/09/2020 

Agronomia 
Polos 
UNC* 

300 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
037/2021 de 
28/06/2021 

- - 

Biomedicina 
Polos 
UNC* 

1000 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
035/2021 de 
28/06/2021 

- - 

Ciências Biológicas 
Polos 
UNC* 

1000 Licenciatura 
Resolução 
UNC- 

- - 
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Cursos 
Local de 
Oferta 

Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última Renovação 
Reconhecimento 

CONSUN 036 
de 13/12/2018 

Ciências Contábeis 
Polos 
UNC* 

400 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 058 
de 18/08/2010 

Decreto nº 2.257 de 
16/06/2014 
publicado no DOE 
nº 19.839 de 
17/06/2014 

Decreto nº 819 de 
02/09/2020, 
publicado DOESC 
21.345 de 
02/09/2020 

Educação Especial 
Polos 
UNC* 

200 Licenciatura 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 010 
de 28/06/2017 

Aguardando 
Publicação 

- 

Educação Física  
Polos 
UNC* 

1000 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 036 
de 13/12/2018 

Decreto nº 276 de 
14/09/2023 
publicado no DOE 
nº 22.103 de 
15/09/2023 

- 

Educação Física 
Polos 
UNC* 

1000 Licenciatura 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 036 
de 13/12/2018 

Decreto nº 276 de 
14/09/2023 
publicado no DOE 
nº 22.103 de 
15/09/2023 

- 

Engenharia Ambiental 
e Sanitária 

Polos 
UNC* 

300 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
036/2021 de 
28/06/2021 

- - 

Engenharia Civil 
Polos 
UNC* 

300 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
036/2021 de 
28/06/2021 

- - 

Engenharia Elétrica 
Polos 
UNC* 

300 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
036/2021 de 
28/06/2021 

- - 

Engenharia da 
Produção  

Polos 
UNC* 

1000 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 036 
de 13/12/2018 

- - 

Farmácia 
Polos 
UNC* 

1000 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
035/2021 de 
28/06/2021 

- - 

Fisioterapia 
Polos 
UNC* 

1000 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
035/2021 de 
28/06/2021 

- - 

História 
Polos 
UNC* 

200 Licenciatura 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 011 
de 28/06/2017 

Decreto nº 325 de 
23/10/2023 DOE/SC 
nº 22.129A de 
23/10/2023 

- 

Jornalismo 
Polos 
UNC* 

200 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 037 
de 03/12/2015 

Decreto nº 819 de 
02/09/2020, 
publicado DOESC 
21.345 de 
02/09/2020 

- 
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Cursos 
Local de 
Oferta 

Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última Renovação 
Reconhecimento 

Letras – Língua 
Portuguesa e 
Respectivas 
Literaturas 

Polos 
UNC* 

400 Licenciatura 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 001 
de 26/02/2013 

Decreto nº 827 de 
19/08/2016 
publicado no DOE 
nº 20.366 de 
22/08/2016 

Decreto nº 228 de 
04/08/2023 DOE/SC 
nº 22.076 de 
07/08/2023 

Nutrição 
Polos 
UNC* 

1000 Bacharelado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
035/2021 de 
28/06/2021 

- - 

Pedagogia 
Polos 
UNC* 

700 Licenciatura 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
nº060/2010 de 
18/08/2010  

Decreto nº 2.218 de 
03/06/2014 
publicado no DOE 
nº 19.830 de 
04/06/2014 

Decreto nº 276 de 
14/09/2023 
publicado no DOE 
nº 22.103 de 
15/09/2023 

Publicidade e 
Propaganda 

Polos 
UNC* 

200 Bacharelado 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 012 
de 28/06/2017 

Decreto nº 325 de 
23/10/2023 DOE/SC 
nº 22.129A de 
23/10/2023 

- 

Tecnologia em 
Desenvolvimento de 
Software 

Polos 
UNC* 

200 Tecnológico 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
007/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Tecnologia em 
Gastronomia 

Polos 
UNC* 

200 Tecnológico 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
007/2022 de 
30/06/2022 

- - 

Tecnologia de Gestão 
de Recursos Humanos 

Polos 
UNC* 

400 Tecnológico 

Resolução 
UNC- 
CONSEPE 
204 de 
11/12/2008 

Decreto nº 1.259 de 
20/11/2012 
publicado no 
DOE/SC nº 19.462 
de 22/11/2012 

Decreto nº 224 de 
03/08/2023 
publicado no 
DOE/SC nº 22.074 
de 03/08/2023 

Tecnologia em Gestão 
Comercial 

Polos 
UNC* 

1000 Tecnológico 

Resolução 
UNC- 
CONSUN 016 
de 30/08/2018 

Decreto nº 464 de 
08/02/2024 
publicado no 
DOE/SC nº 22.201ª 
de 08/02/2024. 

- 

*Polos UNC: Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União, Rio Negrinho. 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Quadro 22 – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu Ofertados - Modalidade Presencial. 

Curso Local de Oferta Vagas Resolução UNC CONSUN 

Advocacia Contemporânea: Inovação e Prática Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 080/2020 

Alfabetização Todos os campi da UNC 30 Resolução UNC CONSUN 068/2022 

Avaliação Psicológica Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 003/2019 

Clínica Interdisciplinar em Estimulação Precoce Concórdia 40 Resolução UNC CONSUN 008/2016 

Controladoria Auditoria e Perícia Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 005/2016 

Direito Civil e Processo Civil Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 006/2019  

Direito Digital Todos os campi da UNC 30 Resolução UNC CONSUN 057/2023 

Direito do Trabalho e Previdenciário Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 006/2016 
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Curso Local de Oferta Vagas Resolução UNC CONSUN 

Educação Ambiental Todos os campi da UNC 35 Resolução UNC CONSUN 051/2021  

Educação Especial Todos os campi da UNC 30 Resolução UNC CONSUN 069/2022 

Educação Infantil Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 033/2019 

Educação Responsabilidade Social e Cidadania Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 003/2020 

Enfermagem Oncológica Todos os campi da UNC 30 Resolução UNC CONSUN 004/2023 

Enfermagem Oncológica Todos os campi da UNC 30 Resolução UNC CONSUN 008/2023 

Engenharia de Segurança do Trabalho Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 014/2014  

Ensino Fundamental I e II Todos os campi da UNC 30 Resolução UNC CONSUN 070/2022 

Equipes de Alta Performance Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 035/2019 

Ergonomia Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 026/2019 

Extensão Produção e Qualidade do Leite Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 015/2021 

Farmacologia Clínica e Atenção Farmacêutica  Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 024/2022 

Finanças Corporativas Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 025/2017  

Fisiologia do Exercício, Prescrição e Treinamento 
Personalizado 

Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 015/2017  

Gestão Escolar Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 034/2019 

Gestão Estratégica de Cooperativas Todos os campi da UNC 45 Resolução UNC CONSUN 016/2017 

Gestão Estratégica de Cooperativas de Crédito Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 001/2018  

Gestão Estratégica de Pessoas Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 034/2015 

História Natural com Ênfase em Paleontologia Todos os campi da UNC 30 Resolução UNC CONSUN 025/2015 

Instrumentação Cirúrgica Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 023/2021 

Investigação Criminal Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 027/2019 

Licenciamento Ambiental Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 066/2016 

MBA em Auditoria e Perícia Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 005/2018  

MBA em Controladoria, Auditoria e Perícia Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 079/2020 

MBA em Controladoria, Finanças e Gestão 
Tributária 

Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 003/2021 

MBA em Gestão de Pessoas para Alto 
Desempenho 

Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 001/2020 

MBA em Gestão de Projetos Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 065/2016 

MBA em Gestão e Inovação em Saúde  Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 010/2021 

MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas Concórdia 45 Resolução UNC CONSUN 014/2020 
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Curso Local de Oferta Vagas Resolução UNC CONSUN 

MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas de 
Crédito 

Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 001/2018  

MBA em Prática Penal Avançada Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 026/2022 

MBA Executivo em Gestão das Organizações Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 004/2019  

Metodologias Ativas Todos os campi da UNC 16 Resolução UNC CONSUN 055/2020 

Metodologias Ativas Todos os campi da UNC 30 Resolução UNC CONSUN 006/2023 

Metodologias Ativas Todos os campi da UNC 30 Resolução UNC CONSUN 010/2023 

Neuropsicologia Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 030/2019 

Optometria Clínica Baseada em Evidência  Canoinhas 40 Resolução UNC CONSUN 056/2020 

Processo Civil Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 041/2016 

Projeto e Execução de Estruturas Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 005/2019  

Psicologia Clínica Todos os campi da UNC 30 Resolução UNC CONSUN 074/2022 

Saúde Única Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 058/2020 

Suicidologia: Prevenção e Posvenção Todos os campi da UNC 40 Resolução UNC CONSUN 054/2020 

Tecnologias Digitais aplicadas à Educação Todos os campi da UNC 35 Resolução UNC CONSUN 050/2021 

Tributos Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 007/2019  

Urgência Todos os campi da UNC 20 Resolução UNC CONSUN 049/2021 

Urgência, Emergência e Trauma Concordia/Mafra 40 Resolução UNC CONSUN 034/2015 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Quadro 23 – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu Ofertados - Modalidade de Educação a 
Distância. 

Curso 
Local de 

Oferta 
Vagas Resolução UNC CONSUN 

Big Data e Inteligência Analítica Polos UNC 100 
Resolução UNC CONSUN 
056/2023 

Design Thinking Polos UNC 100 
Resolução UNC CONSUN 
084/2022 

Direito do Trabalho Polos UNC 1000 
Resolução UNC CONSUN 
024/2018 

Docência no Ensino Superior Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
022/2014 

Educação de Jovens e Adultos Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
021/2014 

Educação e Sociedade Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
020/2014 

Educação Especial e Inclusiva Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
025/2014 

Educação Infantil Polos UNC 20 
Resolução UNC CONSUN 
033/2019 



94 
 

 

Curso 
Local de 

Oferta 
Vagas Resolução UNC CONSUN 

Enfermagem do Trabalho Polos UNC 100 
Resolução UNC CONSUN 
083/2022 

Enfermagem em Urgência, Emergência e Unidade de Terapia 
Intensiva 

Polos UNC 250 
Resolução UNC CONSUN 
018/2013 

Enfermagem Oncológica Polos UNC 100 
Resolução UNC CONSUN 
008/2023 

Ensino Religioso Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
024/2014 

Estética e Cosmética Polos UNC 100 
Resolução UNC CONSUN 
057/2023 

Farmacologia Clínica e Atenção Farmacêutica Polos UNC 100 
Resolução UNC CONSUN 
025/2022 

Gestão Ambiental  Polos UNC 100 
Resolução UNC CONSUN 
062/2023 

Gestão e Inovação em Saúde  Polos UNC 100 
Resolução UNC CONSUN 
063/2023 

Gestão Escolar Polos UNC 40 
Resolução UNC CONSUN 
034/2015 

Gestão Escolar: Orientação e Supervisão Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
019/2014 

Liderança e Inovação Polos UNC 100 
Resolução UNC CONSUN 
082/2022 

MBA em Auditoria, Controladoria e Perícia Contábil Polos UNC 1000 
Resolução UNC CONSUN 
026/2018 

MBA em Consultoria e Gestão Empresarial Polos UNC 1000 
Resolução UNC CONSUN 
028/2018 

MBA em Gestão de Pessoas Polos UNC 1000 
Resolução UNC CONSUN 
027/2018 

MBA em Gestão, Inovação e Marketing Polos UNC 1000 
Resolução UNC CONSUN 
025/2018 

MBA Executivo em Negócios Imobiliários Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
023/2014 

Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
018/2014 

Negócios com ênfase em Finanças Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
026/2014 

Negócios com ênfase em Gestão de Negócios Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
028/2014  

Negócios com ênfase em Gestão Pública Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
034/2014 

Negócios com ênfase em Marketing Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
027/2014 

Processo Civil - Prática da Advocacia Polos UNC 45 
Resolução UNC CONSUN 
013/2014 

Tecnologias e Educação a Distância Polos UNC 200 
Resolução UNC CONSUN 
017/2014 

*Polos UNC: Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União, Rio Negrinho. 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Quadro 24 – Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu Ofertados 

Cursos Local de Oferta Vagas Grau Autorização Reconhecimento 
Última Renovação 
Reconhecimento 

Programa de Pós-
Graduação em 
Desenvolvimento 
Regional 

Canoinhas 18 Mestrado 

Resolução 
UNC-
CONSEPE 
020/2005, de 
01/06/2005 

Decreto nº 1.531 
de 15/07/2008, 
publicado no 
DOE/SC nº 
18.402 p.03. 

Decreto nº 802 
de 25/08/2020, 
publicado no 
DOE/SC nº 21.339 
de 25/08/2020 p. 
02. 

Programa de Pós-
Graduação 
Profissional em 
Engenharia Civil, 
Sanitária e 
Ambiental 

Concórdia/Mafra 20 Mestrado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
017/2015 de 
12.06.2015 

Decreto nº 1.438 
de 27/12/2017, 
publicado no 
DOE/SC nº 20.682 
de 28/12/2017 p. 
03. 

- 

Programa de Pós-
Graduação 
Profissional em 
Administração 

Mafra 18 Mestrado 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
036/2017 
16/10/2017 

Decreto nº 802 de 
25/08/2020, 
publicado no 
DOE/SC nº 21.339 
de 25/08/2020 p. 
03. 

- 

Programa de Pós-
Graduação 
Interinstitucional 
Associado em 
Sistemas 
Produtivos 

Mafra 5 Mestrado 

Resolução 
UNC-
CONSUN nº 
022/2019 de 
11/06/2019 

- - 

Programa de Pós-
Graduação em 
Ciências Contábeis 
e Administração 

FUCAPE - 
DINTER 

15 Doutorado 

Resolução 
UNC 
CONSUN 
021/2020 de 
26/06/2020 

Portaria nº 609 de 
14/03/2019 

- 

Programa de Pós-
Graduação em 
Desenvolvimento 
Regional 

Canoinhas 6 Doutorado 

Resolução 
UNC-
CONSUN 
020/2019 de 
11/06/2019 

Decreto nº 802 de 
25/08/2020, 
publicado no 
DOE/SC nº 21.339 
de 25/08/2020 p. 
03. 

- 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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4 POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

4.1 POLÍTICA DE ENSINO 

 

A Política de Ensino da UNC tem como objetivo definir as diretrizes 

institucionais que orientam o planejamento, a organização, a coordenação, a 

execução, a supervisão/acompanhamento e a avaliação de atividades, processos, 

projetos e programas desenvolvidos pela Universidade nos diversos níveis e 

modalidades do ensino e que propiciam a consecução dos objetivos estratégicos e o 

alcance das metas institucionais. 

Para o desenvolvimento da Política de Ensino no âmbito institucional, a UNC 

tem como diretrizes: 

- Garantir a qualidade do ensino e a excelência acadêmica nos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação; 

- Promover o ensino de forma indissociável com a pesquisa e extensão; 

- Articular a pesquisa ao ensino como forma de incentivo à produção do 

conhecimento na graduação, fortalecendo as atividades de investigação dos 

cursos (TCCs, monografias), a iniciação científica e a publicação de estudos 

em revistas indexadas; 

- Aumentar a produção científica e os serviços à comunidade; 

- Incentivar as iniciativas de educação a distância; 

- Articular o ensino presencial com a educação a distância; 

- Elevar e manter os indicadores de qualidade dos cursos de graduação e pós-

graduação. 

- Fortalecimento do programa de capacitação e qualificação continuada de 

docentes e estímulo ao aprimoramento da ciência da aprendizagem, com 

base no desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias de ensino. 

- Projeção, manutenção e modernização dos espaços acadêmicos (salas de 

aula, laboratórios didáticos, de convivência, bibliotecas, etc.). 

- Atualização dos projetos pedagógicos e currículos de ensino que atendam às 

diretrizes estabelecidas em âmbito estadual e nacional, a fim de adequá-los 

às mudanças científicas, sociais e culturais. 

- Maior impacto da Pós-Graduação no processo de aperfeiçoamento dos 

cursos de Graduação. 
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- Aprimoramento das formas de ingresso e dos programas de inclusão. 

- Possibilitar a formação continuada e articulada entre Graduação e Pós-

Graduação. 

- Articulação entre as diferentes áreas do saber, com a inclusão de temas 

transversais ou de conteúdos, relacionadas às temáticas: relações étnico-

raciais, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, educação 

ambiental, direitos humanos e inclusão. 

 

A Política de Ensino estabelece os princípios e diretrizes que nortearão as 

atividades fim da UNC, visando oferecer as condições necessárias para o 

desenvolvimento do ensino e da pesquisa, elevar a produção científica e o nível de 

formação acadêmica e profissional, atingir padrões de qualidade e excelência, que 

permitam aos acadêmicos altos índices de empregabilidade, com excelentes 

colocações no mercado de trabalho e em concursos públicos, fortalecendo dessa 

forma, a imagem Institucional da Universidade do Contestado. 

A Política de Ensino objetiva um ensino como atividade sistemática de 

construção do conhecimento, articulada à pesquisa e à extensão, por meio de 

processos de ensino-aprendizagem, com vistas a promover o desenvolvimento 

humano e a formação profissional sustentável, e tendo como objetivos: 

- Habilitar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento para participarem 

do desenvolvimento sociocultural, econômico e político da sociedade; 

- Contribuir para o exercício da cidadania por meio da educação para os direitos 

humanos e da educação para as relações étnico-raciais; 

- Promover a percepção da complexidade mediante a multi a inter e a 

transdisciplinaridade; 

- Estimular a produção do conhecimento científico objetivando alcançar 

autonomia intelectual, emancipação política dos sujeitos e proposição de 

soluções para os problemas cotidianos, especialmente os regionais e 

nacionais; 

- Promover um processo de ensino e aprendizagem centrado no estudante, 

levando-o a construir sua autonomia e a desenvolver a competência de 

aprender a aprender; 
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- Promover o desenvolvimento do pensamento científico utilizando-se da 

investigação científica da realidade, considerando a pesquisa como princípio 

educativo no processo de ensino e aprendizagem; 

- Promover a articulação entre teoria e prática e a contextualização social do 

processo de ensino e aprendizagem por meio de atividades no âmbito da 

Instituição ou pela participação em atividades curricularizadas de extensão 

que propiciem o contato dos estudantes e profissionais da educação com a 

realidade profissional e social; 

- Promover o desenvolvimento integral da pessoa nos seus aspectos 

intelectuais, psicológicos, físicos e sociais; 

- Estimular a inovação e o empreendedorismo; 

- Estimular a internacionalização, a mobilidade e o intercâmbio acadêmico e 

cultural de estudantes e profissionais da Instituição para a integração regional, 

nacional e internacional; 

- Difundir a concepção de ser humano contextualizado ambientalmente, 

desenvolvendo a consciência ética que tem como base a sustentabilidade 

socioambiental, por meio da Educação Ambiental; 

- Promover o desenvolvimento de competências socioemocionais que 

favoreçam ao estudante a compreensão e a modulação das próprias 

emoções, o cultivo de interações sociais mais positivas, a atuação em equipes 

de trabalho e a responsabilização pelas próprias decisões, ações e resultados 

delas decorrentes; 

- Ampliar o acesso ao ensino por meio da diversificação das formas de ingresso 

e das modalidades de oferta; 

- Manter os projetos pedagógicos atualizados em relação tanto às tendências 

e inovações curriculares e pedagógicas quanto aos conteúdos curriculares e 

às competências dos egressos, considerando o diálogo com a comunidade 

externa e estudos sobre as tendências sociais, científicas e educacionais. 

 

4.2 POLÍTICA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

Os princípios pedagógicos que orientam a ação educativa da UNC visam uma 

educação voltada para o pensar e fazer ensino, pesquisa e extensão no contexto dos 

problemas reais, das demandas concretas da região, da orientação da formação 
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profissional em articulação o com uma educação baseada em valores que balizam os 

comportamentos, atitudes e decisões de todos os integrantes da comunidade 

acadêmica. 

A articulação de forma indissociável entre ensino-pesquisa-extensão é o 

fundamento metodológico do ensino superior e como atividades constitutivas da 

universidade estão contempladas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, construídos 

coletivamente pelos seus Colegiados. 

Considera-se para o perfil do egresso deva expressar as competências 

profissionais necessárias para o campo de atuação profissional, alicerçadas na 

formação de cidadãos comprometidos com uma sociedade humanizada e sustentável, 

com autonomia intelectual, consciência filosófica e práticas críticas, que permitam 

transcender o ambiente próprio de formação e contribuir para o desenvolvimento das 

demandas da sociedade.  

A estrutura curricular dos cursos contempla a flexibilização da formação, com 

a incorporação de outras formas de aprendizagem, tanto pela verticalidade, quanto 

pela horizontalidade. A verticalidade prevê a possibilidade de organização do saber 

ao longo dos semestres e anos, a horizontalidade, possibilita ao educando o 

aproveitamento de várias atividades acadêmicas para fins de integralização curricular, 

ambas de acordo com a especificidade de cada curso. A flexibilidade dos 

componentes curriculares permite a realização de disciplinas e outras atividades 

acadêmicas entre a Universidade e outras conveniadas; cursar disciplinas optativas 

disponibilizadas no próprio curso e nos demais cursos da Instituição, cursar disciplinas 

na modalidade a distância para acadêmicos do ensino presencial e disciplinas na 

modalidade presencial para alunos da educação a distância; cursar disciplinas eletivas 

em diferentes estruturas curriculares, bem como Libras, de forma optativa ou 

obrigatória (Licenciatura); realizar atividades complementares, entre outros.  

O aproveitamento de conhecimentos adquiridos no exercício profissional, bem 

como abreviação quanto a duração dos cursos, para aqueles que tenham 

extraordinário aproveitamento dos estudos com aprovação por banca examinadora, 

também é uma das possibilidades. 

As metodologias de ensino-aprendizagem ressaltam além dos métodos 

tradicionais a inserção gradativa das metodologias ativas de aprendizagem, quando o 

aluno estabelece com o professor, com outros alunos e com o conhecimento, a própria 

composição e de seu repertório de significados seja pela sistemática de aulas 
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presenciais e/ou pelo uso de ferramentas virtuais. É na combinação do conhecido com 

o novo, numa relação de continuidade e/ou de ruptura, capazes de abrir novos 

percursos educativos que o PBL ou Problem Based Learning, o TBL (Team Based 

Learning), a Sala de aula invertida (Flipped Classroom, o Fichamento (otimiza a leitura 

na pesquisa científica), o Paper (pequeno artigo científico), o Case Method (briefing), 

a Nota de Síntese, o uso da ferramenta Socrative para utilização da metodologia Peer 

Instruction (Metodologia Ativa), os mapas conceituais como recurso pedagógico, entre 

outros, compõe a estrutura de  formação docente. 

A incorporação de avanços tecnológicos às práticas educacionais se efetiva 

por meio de recursos como videoconferência, Moodle, softwares de simulação, blogs, 

laboratórios de informática, documentos virtuais e outras ferramentas que 

oportunizam aos professores o desenvolvimento de atividades diferenciadas. 

A utilização de recursos tecnológicos, de comunicação, informação ou como 

ferramenta de trabalho se tornou imprescindível para a formação e preparação dos 

profissionais para atuação nas diferentes áreas do conhecimento. O Classroom, 

Google Meet, Agenda Google, Drive e pacote de ferramentas colaborativas Google, 

vídeos, simulações, ilustrações animadas, laboratórios virtuais, mapas, gráficos, jogos 

interativos, são importantes meios de motivação e retenção de alunos, tanto para a 

modalidade presencial quanto para a educação a distância. 

Acresça-se como recursos tecnológicos: multimídia, salas de informática com 

softwares específicos para cada área de estudo, chromebooks, smarthboard, 

laboratórios virtuais de alta precisão, ambientes virtuais de aprendizagem (AVA 

Moodle e Classroom), vídeoaulas, plataforma multidisciplinar para ensino de anatomia 

e fisiologia humana em 3D (Csanmek); softwares de simulação e jogos empresariais, 

salas ambientes (Business e Maker), acesso à internet de alta velocidade, laboratório 

de TV e Rádio. 

A Política de Ensino com base na formação de profissionais comprometidos 

com uma sociedade humanizada e sustentável, visa provocar o estímulo pela busca 

do conhecimento de forma investigativa e interativa, adotando metodologias que 

permitam ao acadêmico perceber-se como sujeito, autor da sua aprendizagem, 

participando ativamente na construção dos conteúdos que serão a base do seu 

desenvolvimento profissional. Ao professor cabe o papel de orientador e incentivador 

da ação educativa. São diretrizes: Garantir a qualidade do ensino na graduação e pós-

graduação; Promover o ensino, a pesquisa e extensão indissociáveis; Articular a 
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pesquisa com o ensino para fortalecer as atividades de investigação, a iniciação 

científica e a publicação; Articular o ensino presencial com a educação a distância;  

Aprimorar as formas de ingresso e os programas de inclusão; Possibilitar a formação 

continuada e articulada entre graduação e pós-graduação; e incluir os temas 

transversais no desenvolvimento do cursos. 

A Universidade do Contestado institui sua Política de Ensino com base na 

formação de profissionais comprometidos com uma sociedade humanizada e 

sustentável, com autonomia intelectual, consciência filosófica e práticas criativas que 

permitam transcender o ambiente próprio de formação e contribuir para o 

desenvolvimento das demandas da sociedade. 

Nessa perspectiva, a UNC busca responder à sua missão, as necessidades do 

mercado de trabalho, as demandas socioeconômicas da região e as alterações no 

cenário educacional, repensando os projetos pedagógicos dos cursos, os currículos, 

a avaliação, a questão da interdisciplinaridade e a diversificação na forma de ensinar, 

mudando paradigmas e promovendo uma inovação na educação. 

Essa inovação educacional compreende o estímulo pela busca do 

conhecimento de forma investigativa e interativa, adotando metodologias que 

permitam ao acadêmico perceber-se como sujeito, autor da sua aprendizagem, 

participando ativamente na construção dos conteúdos que serão a base do seu 

desenvolvimento profissional; ao professor cabe o papel de orientador, facilitador e 

incentivador da ação educativa. Dessa forma, pretende-se diminuir 

consideravelmente o nível de evasão, reprovação e absenteísmo no ensino superior 

estimulado também pelas metas estabelecidas pelo quadro 25.  

 

Quadro 25 – Metas estabelecidas ao ensino: 2022 - 2027 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

Ampliar a 
utilização da 
modalidade 
a distância 
nos cursos 
presenciais. 

Normatizar a oferta de disciplinas na 
modalidade à distância ao ensino 
presencial 

Número de 
Disciplinas 
Ofertadas na 
modalidade 
a distância 
Número de 
alunos 

PRE 
2022-
2027 

Concluído 
Resoluções 
CONSUN e 
PPCs 
atualizados 

Adequar os projetos pedagógicos 
quanto a oferta de disciplinas na 
modalidade a distância. 

Ampliar os 
cursos de 
graduação 
ofertados na 
instituição 

Realizar pesquisa de mercado 
Número de 
Cursos 
Novos 
Ofertados 

PRE - PRAP 
2022-
2027 

Em andamento 
Analisar estrutura física e acadêmica 
para efetivação e oferta de cursos; 

Avaliar a viabilidade econômica e 
financeira. 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

Criação de 
estratégias 
para reduzir 
a taxa de 
evasão e 
para 
retenção dos 
alunos nos 
cursos de 
graduação, 
visando à 
formação 
plena no 
ensino 
superior. 

Realizar pesquisa sobre evasão. 

% do Índice 
de Evasão % 
Índice de 
trancamento 
 
% Índice de 
desistência 
 
Número de 
retorno de 
acadêmicos 

PRE 
2022-
2027 

A realizar 

Identificar os fatores da evasão no 
ensino presencial. 

Conhecer o perfil do acadêmico 

Traçar estratégias de retenção. 

Realizar campanha de sensibilização 
para importância do ensino superior. 

Definir plano de ação para 
recuperação de acadêmicos com 
matrículas inativas e desistentes. 

Introduzir os 
modelos 
matriciais de 
currículos, 
organizados 
por eixos de 
conheciment
o que 
viabilizem a 
interação e 
compreensã
o do aluno 
ao seu 
processo de 
formação. 

Promover a reflexão sobre inovação, 
currículo e alternativas para 
organização curricular. 

Número de 
Ações 
realizadas 
Número de 
docentes 
envolvidos 

PRE 
2022-
2027 

A realizar. 

Auxiliar os Núcleos Docentes 
Estruturantes (NDE’s) de curso no 
processo de construção de matriz 
curricular organizados por eixos de 
conhecimento. 

Institucionalizar a utilização da 
organização curricular por eixos de 
conhecimento. 

Fomento do 
ensino e 
aprendizage
m de línguas 
estrangeiras. 

Criar programa de idiomas UNC. Número de 
ações de 
incentivo 
Número de 
disciplinas 
em língua 
estrangeira 

PRE 
2022-
2028 

2022: Ofertado 
o  
módulo básico  
para o idioma 
espanhol 
 
 
A realizar 

Realizar parcerias com escolas de 
idiomas. 

Incentivar a inclusão de disciplinas em 
língua estrangeiras nos currículos.  

Garantir a 
evolução 
qualitativa 
dos cursos 
de 
graduação, 
presencial e 
a distância. 

Utilizar os resultados de avaliação 
interna e externa para planejamento e 
aperfeiçoamento constante dos 
cursos. 

% do Índice 
Geral de 
Cursos e 
Conceito 
Preliminar de 
Curso 

PRE 
2022-
2028 

Em constante 
Atualização Manter os currículos dos cursos de 

graduação atualizados observando as 
necessidades profissionais do 
mercado e com as DCN’s 

Elevar o 
índice de 
avaliação 
dos cursos 
de 
graduação 
ofertados 
pela UNC. 

Utilização de questões nos moldes do 
ENADE no processo de ensino-
aprendizagem. 

Resultado 
aferido pelo 
ENADE 
 
% evolução 
do resultado 
obtido no 
ENADE. 
 
Resultados 
das 
Avaliações 
Externas 

PRE 
2022-
2027 

Concluído 
Resolução 
CONSUN 

Aplicação de avaliações nos moldes 
do ENADE no processo de ensino-
aprendizagem, em todas as fases. 

A realizar 

Intensificar mecanismos para 
obtenção e manutenção de resultados 
relevantes no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
(ENADE). 

A realizar 

Aplicação de Simulados ENADE aos 
alunos habilitados ao clico avaliativo. 

Em andamento 

Execução de Plano de Medidas para 
os cursos com avaliação inferior a 3.0 
(ENADE) 

Em andamento 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

Qualificação dos cursos de 
graduação, segundo indicadores do 
INEP/CEE, obtendo conceitos 4 ou 5. 

Em constante 
aperfeiçoament
o 

Adequar os 
Projetos 
Pedagógicos 
dos Cursos 

Incluir a discussão das políticas 
afirmativas em ementa específicas 
nos cursos de graduação. 

Número de 
PPC’s 
atualizados 

PRE 
2022-
2027 

Em constante 
Atualização 

Revisão dos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPC’s) e Matrizes 
Curriculares com adoção de práticas 
de flexibilização curricular. 

Revisitar as disciplinas de Núcleo 
Comum para os Cursos de 
Graduação. 

Readequar os Estágios Obrigatórios, 
fortalecendo o processo de formação 
dos estudantes. 

Redefinir os TCC’s como processo de 
Iniciação científica, fortalecendo a 
pesquisa nos cursos de graduação. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

4.3 DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO STRICTO SENSU 

 

A Universidade do Contestado tem priorizado o aprimoramento dos critérios 

avaliativos estabelecidos pelo MEC e pelo mercado de trabalho, com objetivo de 

manter o ensino, pesquisa e extensão com qualidade e inovação. 

As avaliações externas de cursos, conforme Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES, tem atribuído aos cursos avaliados, notas superiores à 

meta estabelecida, de nota 4 - conceito muito bom – com destaque às dimensões 

Políticas de Gestão e Infraestrutura, bem como os referenciais de qualidade dispostos 

no instrumento de avaliação (tabela 8). 

 

Tabela 8 – Conceitos/Avaliações  
(Continua...) 

CURSO CAMPUS 
CC (in 
loco) 

ANO CPC ANO ENADE ANO 

ADMINISTRAÇÃO CANOINHAS ** 2008 3 2018 3 2022 

ADMINISTRAÇÃO CONCÓRDIA 4,33 2018 4 2018 4 2018 

ADMINISTRAÇÃO CURITIBANOS 4,3 2018 3 2018 3 2018 

ADMINISTRAÇÃO MAFRA ** 2008 3 2018 2 2022 

ADMINISTRAÇÃO NEAD 4,02 2018 - - 3 2022 

AGRONOMIA NEAD SC - - - - - 

BIOMEDICINA MAFRA SC - - - - - 

BIOMEDICINA NEAD SC - - - - - 
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(Continua...) 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - 
LICENCIATURA 

NEAD 4,87 2023 - - - - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS CONCÓRDIA ** 2008 4 2018 2 2022 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS MAFRA 4,15 2018 3 2018 3 2022 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS NEAD 4,39 2017 3 2018 2 2022 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
- PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

NEAD 4 2022 - - - - 

DIREITO CANOINHAS 4,46 2018 3 2018 2 2022 

DIREITO CONCÓRDIA 4,54 2018 3 2018 2 2022 

DIREITO CURITIBANOS 4,66 2018 3 2018 2 2022 

DIREITO MAFRA 4,55 2018 3 2018 2 2022 

DIREITO PORTO UNIÃO 4,56 2018 3 2018 2 2022 

DIREITO RIO NEGRINHO 4,04 2022 - - 3 2022 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NEAD 4,35 2022 - - - - 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
BACHARELADO 

MAFRA 3,15 2012 3 2021 3 2021 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
BACHARELADO 

CURITIBANOS 3,5 2015 3 2019 3 2019 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
BACHARELADO 

NEAD 4,1 2023 - - - - 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 
LICENCIATURA 

NEAD 4,07 2023 - - - - 

ENFERMAGEM CONCÓRDIA 3,67 2019 3 2010 2 2010 

ENFERMAGEM MAFRA 4,33 2015 3 2019 2 2019 

ENGENHARIA CIVIL MAFRA 4,25 2016 3 2019 3 2019 

ENGENHARIA CIVIL NEAD SC - - - - - 

ENGENHARIA DE 
CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO 

CURITIBANOS 3,65 2017 3 2019 2 2019 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

NEAD SC - - - - - 

ENGENHARIA DE 
SOFTWARE 

CONCÓRDIA 4,18 2022 - - - - 

ENGENHARIA DE 
SOFTWARE 

CURITIBANOS SC - - - - - 

ENGENHARIA DE 
SOFTWARE 

MAFRA 4,14 2022 - - - - 

ENGENHARIA ELÉTRICA CANOINHAS 3,84 2017 3 2019 2 2019 

FARMÁCIA CONCÓRDIA 4,13 2019 3 2019 3 2019 

FARMÁCIA MAFRA 4,16 2022 - - - - 

FARMÁCIA NEAD SC - - - - - 

FISIOTERAPIA MAFRA 3,48 2015 3 2019 3 2019 

FISIOTERAPIA NEAD SC - - - - - 

HISTÓRIA NEAD 3,08 2022 - - - - 

JORNALISMO NEAD 3,2 2023 - - - - 

LETRAS - LÍNGUA 
PORTUGUESA E 
RESPECTIVAS 
LITERATURAS  

NEAD 4,03 2023 - - - - 



105 
 

 

(Conclusão) 

LETRAS - PORTUGUÊS CURITIBANOS SC - - - - - 

MEDICINA CONCÓRDIA 4,03 2022 - - - - 

MEDICINA MAFRA 4,69 2023 - - - - 

MEDICINA PORTO UNIÃO 4,33 2023 - - - - 

MEDICINA VETERINÁRIA CANOINHAS 3,98 2012 3 2019 2 2019 

MEDICINA VETERINÁRIA MAFRA SC - - - - - 

ODONTOLOGIA MAFRA 3,51 2022 - - - - 

OPTOMETRIA CANOINHAS 4,45 2023 - - - - 

PEDAGOGIA NEAD 4,76 2023 2 2021 2 2021 

PSICOLOGIA CANOINHAS 4,51 2019 - - - - 

PSICOLOGIA CONCÓRDIA 4,52 2018 3 2018 3 2022 

PSICOLOGIA MAFRA 4,5 2018 3 2018 3 2022 

PSICOLOGIA PORTO UNIÃO 3,94 2012 3 2018 2 2018 

PSICOLOGIA RIO NEGRINHO 4,51 2019 - - 1 2022 

SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM 
GESTÃO COMERCIAL 

NEAD 4 2022 - - - - 

SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

NEAD 4,6 2023 2 2018 2 2022 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

Abaixo apresenta-se as metas atingidas em relação qualificação dos cursos de 

graduação, segundo indicadores do INEP/CEE, obtendo conceitos 4 ou 5. 

 

Gráfico 7 – Avaliações externas dos cursos, metas atingidas: 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023) 
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Em relação ao Stricto Sensu, na última avaliação quadrienal em 2021, o 

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional obteve conceito 4 cumprindo 

com a meta estabelecida na quadrienal de 2017 (conceito 3). Esta nova atribuição de 

conceito permitiu a UNC avançar na solidez de seu programa e submeter a proposta 

de Doutorado em Desenvolvimento Regional, o qual foi aprovado pela CAPES.  

Para os demais programas a avaliação quadrienal esteve em 3, tendo como 

metas para a quadrienal de 2025 e 2029, respectivamente as notas 4 e 5.  

 

Quadro 26 – Meta para qualificação do Stricto Sensu 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 
ESPERADOS/OBTIDOS 

Qualificar 
os 
programas 
de pós-
graduação 
-PPG de 
Stricto 
Sensu da 
UNC 

- Mapear as 
necessidades 
de melhoria 
dos PPG a 
partir da 
avaliação 
quadrienal da 
CAPES – 
Sucupira 
 
- Implementar 
as melhorias 
principalmente 
as 
relacionadas a 
produção 
científica e 
inserção na 
comunidade 
do PPG por 
meio de ações 

Nota das 
quadrienais 
 
Indicadores de 
produção 
científica 
qualificada 
 

Pró Reitoria de 
Articulação de 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão – 
PRAEPE 
 
Coordenadores 
dos Stricto 
Sensu 
 

2022-
2027 

Até 2023 –Somente 
o programa em 
desenvolvimento 
regional possui 
nota 4 
 
Até 2027 – Espera-
se que todos os 
programas possam 
obter nota 4 e o 
desenvolvimento 
regional possa 
evoluir para nota 5. 
 
Espera-se que até 
2027 a produção 
científica aumente 
em 30%  

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

Na tabela abaixo, demonstra-se a produção científica dos programas de Stricto 

Sensu da UNC 

 

Tabela 9 – Produção científica dos programas de Stricto Sensu da UNC 
(Continua...) 

Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, sanitária e ambiental - PMPECSA 

Qualis 2014-2021 2022-2023 

A1 32 9 
A2 27 15 
A3 29 8 
A4 16 14 
B1 19 5 
B2 9 7 
B3 6 5 
B4 7 3 
B5 0 0 
C 11 13 
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(Conclusão) 
Livros 94 50 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional _ PGGDR (mestrado e 
Doutorado) 

 2014-2021 2022-2023 

A1 8 8 
A2 28 15 
A3 37 8 
A4 49 11 
B1 19 7 
B2 20 2 
B3 12 4 
B4 23 6 
B5 0 0 
C 41 23 

Livros 137 22 

Programa de Mestrado Profissional em Administração - PMPA 

 2014-2021 2022-2023 

A1 2 7 
A2 7 11 
A3 22 9 
A4 19 5 
B1 13 3 
B2 13 3 
B3 9 1 
B4 4 1 
B5 0 0 
C 29 8 

Livros 44 6 

Programa de Mestrado em Sistemas Produtivos - PPGSP 

 2014-2021 2022-2023 

A1 2 1 
A2 4 4 
A3 6 2 
A4 7 3 
B1 5 0 
B2 3 1 
B3 3 1 
B4 2 1 
B5 0 0 
C 6 4 

Livros 25 9 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

4.4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

A Universidade do Contestado coerente com suas atividades fim e com a 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, tem configurado como organização 

didático-pedagógica no ensino superior os seguintes cursos e níveis: 

- Graduação – bacharelados e licenciaturas, destinados àqueles candidatos 

que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, e obtido classificação 

em processo seletivo. 
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- Tecnólogos - graduação voltada para quem deseja ingressar rapidamente no 

mercado de trabalho, prepara os estudantes para uma área específica de uma 

determinada profissão. 

- Extensão - cursos livres, de curta e média duração, destinados àqueles 

candidatos que satisfaçam/preencham os requisitos de cada caso. 

- Pós-graduação Lato Sensu - cursos de especialização, aperfeiçoamento, 

destinados àqueles candidatos diplomados em curso de graduação, que 

atendam as normas fixadas para cada programa ou curso. 

- Pós-graduação Stricto Sensu - cursos de mestrado e doutorado, destinados 

àqueles candidatos diplomados em curso de graduação, que atendam às 

normas fixadas para cada programa ou curso. 

 

O compromisso da UNC com a comunidade acadêmica fundamenta-se em 

oportunizar aos docentes e discentes, condições que viabilizem a práxis pedagógica, 

baseada nos princípios de universalização do saber e da inovação tecnológica em 

suas modalidades presencial e a distância, efetivando a pesquisa e a extensão, num 

processo constante de qualificação profissional. 

O atendimento às diretrizes de ensino na Universidade do Contestado está 

centrado prioritariamente nas Pró-Reitorias e suas respectivas Diretorias, nas 

Coordenações de Áreas, Colegiados de Cursos e nos Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDEs). 

Em relação aos parâmetros para a constituição dos currículos, os cursos de 

graduação são planejados por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

com a observância dos preceitos das políticas estabelecidas no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de cada curso, 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), tendo como base a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

A relação teoria e prática deve favorecer uma proposta pedagógica que 

conduza o aluno à realidade, permitindo a interpretação, a reinterpretação e a 

sistematização das experiências acadêmicas, estimulando, portanto, a reflexão. Ela 

deve permitir a aplicação de conhecimentos adquiridos durante a vida acadêmica 

(ensino, pesquisa e extensão) na prática, podendo estar na organização curricular 

através de estágio supervisionado obrigatório ou não obrigatório, visitas técnicas, 

aulas em laboratórios, monitorias, oficinas, pesquisa individual ou coletiva e atividades 
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de extensão, observando as políticas institucionais e diretrizes, internas e externas, 

específicas a cada curso. 

As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios que 

tem por objetivo complementar a prática acadêmica na formação do estudante. Essas 

atividades são estudos e práticas independentes que devem ser desenvolvidas por 

meio de ensino, pesquisa e extensão, seja na modalidade presencial ou a distância, 

respeitada a legislação vigente e as normas específicas aplicáveis a cada curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade acadêmica obrigatória, 

desenvolvida mediante orientação e avaliação, que consiste na sistematização, 

registro e apresentação de conhecimentos na área de formação como resultado do 

trabalho de pesquisa, investigação científica e extensão. 

O processo de avaliação de ensino-aprendizagem tem caráter formativo, e se 

constitui de um processo contínuo tendo em vista o desenvolvimento de habilidades 

e competências que expressam a aprendizagem do aluno. Tem por finalidade 

acompanhar o progresso do aluno no domínio das competências exigidas para 

adequada formação científica e profissional. A avaliação do desempenho acadêmico 

é realizada de forma sistemática utilizando-se de instrumentos teórico-práticos em 

consonância com as normas institucionais e legislação vigente. O registro das notas 

é feito por duas médias (M1 e M2) é realizado no diário on-line e no final do semestre 

é conferido e assinado digitalmente pelo professor da disciplina e coordenador do 

curso e arquivado do sistema online de ensino da UNC.  

Cabe ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) a responsabilidade de consolidar 

o Projeto Pedagógico do Curso, integrando o ensino com as respectivas linhas de 

pesquisa e extensão. 

Quanto à autonomia didático-científica da UNC compete ao Conselho Superior 

Universitário (CONSUN) decidir sobre a criação, expansão, modificação e extinção de 

cursos. No âmbito externo submete-se ao CEE/SC para fins de reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos. 

A organização didático/pedagógica compreende o planejamento sistemático 

das ações docentes previstas no Plano de Ensino, documento oficial que define a 

disposição dos conteúdos em cada ementa de disciplina, objetivos, procedimentos 

metodológicos, avaliativos e bibliográficos. 

A UNC utiliza a Avaliação Institucional como forma de acompanhar e redefinir 

as estratégias que atendam às diretrizes de ensino. 
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4.4.1 Flexibilidade dos Componentes Curriculares 

 

A flexibilidade nos cursos ofertados evidencia-se na construção de estrutura 

curricular que proporciona a incorporação de outras formas de aprendizagem, tanto 

pela verticalidade quanto pela horizontalidade. A verticalidade prevê a possibilidade 

de organização do saber ao longo dos semestres e anos. A horizontalidade, possibilita 

ao educando o aproveitamento de várias atividades acadêmicas para fins de 

integralização curricular. Na UNC a flexibilidade dos componentes curriculares dá-se 

por meio das seguintes formas: 

- Mobilidade acadêmica, o que possibilita a realização de disciplinas e outras 

atividades acadêmicas entre a Universidade do Contestado e Universidades 

nacionais e internacionais conveniadas, bem como entre os Campi da UNC; 

- Disciplinas optativas disponibilizadas no próprio curso e nos demais cursos da 

Instituição, que permitem ampliar seus conhecimentos e competências; 

- Oferta de disciplina na modalidade assíncrona para acadêmicos do ensino 

presencial. 

 

Quadro 27 – Disciplinas assíncronas ofertadas no período de 2020 a 2024 

CURSO FASE DISCIPLINA CH 

Administração 

1 Economia 60 

1 Empreendedorismo e Inovação 30 

1 Metodologia Cientifica 30 

1 Cálculos Aplicado a Negócios 60 

2 Comunicação Empresarial 60 

2 Legislação Empresarial I 60 

2 Ética e Fundamentos Sociais 60 

3 Gestão Comercial 30 

3 Legislação Empresarial II 60 

3 Orçamento Empresarial 60 

3 Gestão Comercial 60 

3 Liderança e Negociação 60 

4 Desenvolvimento Sustentável 30 

4 Estatística II 60 

4 Estatística 60 

4 Metodologia da Pesquisa 60 

5 Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis 30 

5 Gestão de Qualidade 60 

5 Gestão em Saúde 60 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

5 Comunicação Empresarial 60 

6 Ética Profissional 30 

6 Metodologia da Pesquisa 60 

6 Comércio Exterior 60 

7 Gestão de Projetos 60 

7 Logística 60 

8 Gestão Pública 60 

8 Jogos Empresariais 30 

8 Tópicos Especiais de Administração 30 

8 Sistemas de Informações Gerenciais 60 

Arquitetura e Urbanismo 

1 Metodologia Científica 30 

1 Português 60 

8 Metodologia da Pesquisa 60 

9 Estudos Sociais e Econômicos 60 

9 Ética e Legislação 30 

10 Desenvolvimento Sustentável 30 

Biomedicina 

1 Desenvolvimento Sustentável 30 

1 Metodologia Científica 60 

1 Primeiros Socorros 30 

2 Bioquímica 60 

2 Saúde Coletiva 60 

2/3 Empreendedorismo e Inovação 30 

2 Epidemiologia 30 

3 Biofísica 30 

3 
Fundamentos de Biomedicina, Biotecnologia e 
Bioprocessos 

30 

3 Histologia e Embriologia 60 

3 Imunologia 60 

3 Biossegurança 60 

4 Análise Ambiental 60 

4 Bromatologia 60 

4 Deontologia Biomédica 30 

4 Parasitologia 60 

5 Biologia Molecular 60 

5 Bioestatística 60 

5 Análise Forense 60 

Ciências Biológicas - 
Bacharelado 

6 Bioestatística 60 

6 Sociologia 60 

Ciências Biológicas-Licenciatura 

7 Empreendedorismo e Inovação 30 

7 Metodologia da Pesquisa 60 

8 Desenvolvimento Sustentável 30 

8 Filosofia 60 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

8 Libras 60 

8 Sociologia 60 

Ciências Contábeis 

1 Economia 60 

1 Empreendedorismo e Inovação 30 

1 Metodologia Científica 30 

1 Cálculos Aplicado a Negócios 60 

2 Comunicação Empresarial 60 

2 Legislação Empresarial 60 

2 Psicologia Organizacional 60 

2 Ética e Fundamentos Sociais 60 

3 Estatística 60 

3 Legislação Tributária 60 

3 Noções Atuariais 60 

3 Gestão Comercial 60 

3 Liderança e Negociação 60 

4 Desenvolvimento Sustentável 30 

4 Legislação Social e Trabalhista 60 

4 Estatística 60 

4 Metodologia da Pesquisa 60 

5 Contabilidade Governamental I 60 

5 Ética Profissional 30 

5 Análise das Demonstrações Contábeis II 60 

5 Contabilidade Governamental 60 

5 Comunicação Empresarial 60 

6 Metodologia da Pesquisa 60 

6 Práticas Trabalhistas e Previdenciárias 30 

6 Contabilidade Governamental II 60 

6 
Contabilidade Aplicada às Organizações sem Fins 
Lucrativos 

60 

6 Práticas Trabalhistas e Previdenciárias 60 

7 
Contabilidade Aplicada às Organizações sem Fins 
Lucrativos 30 

7 Auditoria Contábil e Operacional 60 

7 Liderança e Negociação 60 

8 Jogos Empresariais 30 

8 Perícia Arbitragem e Mediação 60 

8 Sistemas de Informações Gerenciais 60 

8 Perícia, Arbitragem e Mediação 60 

Design 

1 Português 30 

1 Sociologia 60 

8 Legislação e Normas Aplicadas ao Design 30 

Direito 
1 Metodologia Científica 30 

1 Português 30 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

1 Teoria do Direito 60 

1 Direito Econômico 30 

1/2 Hermenêutica Jurídica 30 

2 Antropologia Jurídica 30 

1/2 Linguagem Jurídica 30 

1/2 Sociologia Jurídica 60 

2/3 Filosofia Jurídica 60 

2/3 História do Direito 30 

3/4/9 Direito da Propriedade Intelectual 30 

3/4 Direitos Humanos 30 

4/5 Teoria da Argumentação Jurídica 30 

4 Optativa: Direito Autoral 30 

4 Optativa - Empreendedorismo e Inovação 30 

4/5 Teoria da Argumentação Jurídica 30 

5/6 Direito Civil V – Responsabilidade Civil 30 

5/6/8 Deontologia Jurídica 30 

6 Optativa II: Direito Imobiliário 30 

6 Optativa II Direito De Trânsito 30 

6/7 Conciliação e Mediação 30 

7/8 Metodologia da Monografia 60 

8 Metodologia da Pesquisa 30 

9 Direito Internacional Público 60 

9 Direito Internacional Público 30 

9 Monografia I 30 

9 Direito Tributário I 60 

9/10 Direito Financeiro e Ordem Econômica 30 

9/10 Direito Internacional Privado 30 

9/10 Direito Registral e Notarial 30 

10 História do Contestado 30 

10 Direito da Criança e do Adolescente 30 

10 Monografia II 30 

Educação Física - Bacharelado 

1 Citologia 30 

1 Metodologia Científica 30 

1 História da Educação Física 30 

1 Português 60 

1 Primeiros Socorros 30 

1 Bioquímica 30 

2 Filosofia 30 

2 Português 30 

2 História da Educação Física 30 

2 Planejamento e Organização de Eventos 60 

3 Didática 30 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

3 Psicologia 60 

3 Educação Física Inclusiva e de Esportes Adaptados 60 

3 Ética 30 

3 Fisiologia do Exercício 60 

4 Bioquímica 30 

5 Metodologia da Pesquisa 60 

6 Nutrição na Atividade Física 60 

6 Atividade Motora Adaptada 30 

6 Prevenção de Acidentes e Socorros e Urgências 30 

6 Estatística 30 

7 Ética e Meio Ambiente 30 

7 Esportes Complementares 30 

7 Metodologia do Treinamento Esportivo 60 

8 
Bases Teóricas do Treinamento de Força: ênfase 
em Musculação 

60 

8 Avaliação e Prescrição da Atividade Física 60 

9 Administração Desportiva 60 

9 Ética e Meio Ambiente 30 

Enfermagem 

1 Metodologia Científica 30 

1 Português 30 

1 Bioquímica 60 

2 Microbiologia 60 

2 Bioquímica 60 

2 Histologia 30 

2 Saúde Coletiva 60 

2 Saúde Mental 60 

3 Nutrição 60 

3 Imunologia 30 

3 Nutrição 30 

3 
Enfermagem em Doenças Transmissíveis e 
Parasitárias 

60 

3 
Enfermagem em Doenças Transmissíveis e 
Parasitárias 

30 

4 Bioestatística 60 

4 Ética, Bioética e Legislação em Enfermagem 30 

4 Epidemiologia 30 

5 Enfermagem na Saúde do Idoso 30 

6 Saúde Coletiva II 60 

7 Metodologia da Pesquisa 60 

7 Saúde do Trabalhador e Biossegurança 30 

8 Desenvolvimento Sustentável 30 

8 Sociologia 60 

8 Sociologia 30 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

8 
Optativa - Interpretação de Exames 
Complementares 

30 

Engenharia Civil 

1 Química Geral 60 

1 Sociedade, Meio Ambiente e Engenharia 30 

1 Química 60 

2 Metodologia Científica 30 

3 Computação Aplicada à Engenharia 30 

3 Fenômenos dos Transporte 60 

4 Estatística 60 

5 Administração Aplicada a Engenharia 30 

5 Materiais de Construção II 60 

5 Resistência dos Materiais II 60 

6 Ética e Legislações Aplicadas a Engenharias 30 

6 Projetos Complementares I 60 

7 Projetos Complementares II 60 

7 Drenagem e Saneamento 60 

7 Sensoriamento remoto 60 

8 Relações Humanas e Psicologia no Trabalho 60 

8 Projetos Complementares II 60 

8/9 Metodologia da Pesquisa 60 

9 Engenharia e Segurança do Trabalho 30 

9 Patologia das Construções 60 

9 Planejamento e Controle de Obras 60 

10 Administração Aplicado a Engenharia 30 

10 Engenharia de Avaliação e Perícia 30 

10 Engenharia Econômica 30 

Engenharia de Controle e 
Automação 

1 Metodologia Científica 30 

1 Português 30 

6 Metrologia 30 

6 Resistência dos Materiais 60 

8 Metodologia da Pesquisa 60 

8 Sociologia 60 

8 Eletiva I 60 

Engenharia de Software 

1 Lógica Matemática 60 

1/5 Português 60 

1 Fundamentos de Engenharia de Software 60 

2 Engenharia de Requisitos de Software 30 

2/4 Inglês Técnico 60 

2 Teoria Geral de Sistemas 30 

3 Fundamentos de Sistemas de Informação 60 

3 Probabilidade Estatística 60 

4 Metodologia Científica 30 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

4 Teoria Geral da Administração 60 

4 Liderança e Negociação 60 

5 Empreendedorismo e Inovação 30 

5 Metodologia da Pesquisa 60 

5 Gerência de Projetos de Software 60 

6 Desenvolvimento Sustentável 30 

6 Verificação e Validação 60 

6 Engenharia Econômica 60 

7 Filosofia 60 

7 Filosofia 30 

7 Gestão da Tecnologia da Informação 60 

8 Legislação em Informática 60 

8 Sociologia 60 

8 Sociologia 30 

Engenharia Elétrica 

1 Metodologia Científica 30 

1 Química Geral 30 

1 Estatística 30 

4 Ciência dos Materiais 60 

5 Administração 30 

5 Sistemas Lineares 30 

6 Economia 30 

7 Fenômenos de Transporte 60 

7 Metrologia 60 

8 Metodologia da Pesquisa 60 

8 Optativa I - Redes Industriais 60 

9 Empreendedorismo e Inovação 30 

9 Legislação Aplicada a Engenharia 60 

10 Desenvolvimento Sustentável 30 

Farmácia 

1 Introdução à Farmácia 30 

1 Química Geral 60 

1 Citologia 60 

1/3 Desenvolvimento Sustentável 30 

1 Metodologia Científica 60 

1 Primeiros Socorros 30 

2 Genética 30 

2 Metodologia Científica 30 

2 Saúde Pública 30 

2 Bioquímica 60 

2 Saúde Coletiva 60 

2 Empreendedorismo e Inovação 30 

2 Epidemiologia 30 

2 Química Orgânica 60 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

2 Imunologia 30 

3 Análise Instrumental 30 

3 Introdução à Farmácia 30 

3 Química Orgânica 60 

3 Patologia Geral 30 

3 Biossegurança 60 

3 Bioquímica 60 

4 Microbiologia 30 

4 Patologia Geral 60 

4 Imunologia 30 

5 Parasitologia 60 

5 Parasitologia 30 

5 Psicologia em Saúde 30 

5 Bromatologia I 60 

5 Patologia Geral 30 

6 Deontologia e Ética Farmacêutica 30 

6 Psicologia em Saúde 30 

7 Microbiologia Clínica 60 

7 Tecnologia de Alimentos 60 

8 Biologia Molecular 30 

8 Metodologia da Pesquisa 60 

9 Bioestatística 60 

9 Empreendedorismo e Inovação 30 

9 Gestão de Qualidade dos Processos 30 

9 Sociologia 30 

9 Bioestatística 30 

10 Gestão de Empresas Farmacêuticas 30 

10 Empreendedorismo e Inovação 30 

Fisioterapia 

1 Metodologia Científica 30 

1 Português 30 

1 Citologia 30 

1 Bioquímica 60 

2 Biofísica 30 

2 Saúde Coletiva I 30 

2 Histologia e Embriologia 30 

2 Saúde Coletiva 60 

3 Microbiologia Geral 60 

3 Saúde Coletiva II 30 

3 Sociologia 30 

3 Microbiologia 60 

3 Nutrição 30 

4 Ética E Deontologia 60 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

4 Nutrição 30 

4 Farmacologia 30 

4 Nutrição 30 

5 Filosofia 30 

5 Inglês 30 

5 Imaginologia e Exames Complementares 60 

6 Administração em Fisioterapia 30 

6 Bioestatística 60 

6 Optativa: Fisioterapia na Oncologia 30 

6 Optativa - Fisioterapia Vestibular 30 

7 Metodologia da Pesquisa 60 

7 Pesquisa em Fisioterapia 30 

7 Ergonomia e Fisioterapia do Trabalho 60 

8 Fisioterapia em Reumatologia 60 

9 Empreendedorismo, Inovação 30 

10 Seminário de TCC II 30 

10 Seminário de TCC 30 

Licenciatura em Artes Visuais 

2 Didática e Fundamentos na Aprendizagem 60 

2 Filosofia da Educação 30 

2 História da Arte Moderna 30 

3 Estética 30 

3 
Estrutura e Funcionamento do Ensino da Educação 
Básica 

60 

3 Planejamento e Avaliação 60 

4 História da Arte Brasileira e América Latina 30 

4 Sociologia da Educação 30 

4 Tecnologias Educacionais 60 

5 Políticas Públicas e Gestão Educacional 60 

Licenciatura em Ciências da 
Religião 

2 Didática e Fundamentos na Aprendizagem 60 

2 Filosofia da Educação 30 

2 Epistemologia do Fenômeno Religioso 60 

3 
Estrutura e Funcionamento do Ensino da Educação 
Básica 

60 

3 Planejamento e Avaliação 60 

4 Sociologia da Educação 30 

4 Tecnologias Educacionais 60 

5 Textos Sagrados II 60 

5 Políticas Públicas e Gestão Educacional 60 

Licenciatura em Educação 
Especial 

2 Didática e Fundamentos na Aprendizagem 60 

2 Filosofia da Educação 30 

2 Psicologia da Educação 60 

3 Planejamento e Avaliação 60 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

3 
Estrutura e Funcionamento do Ensino da Educação 
Básica 

60 

3 Sociologia da Educação 30 

4 Políticas Públicas e Gestão Educacional 30 

4 Tecnologias Educacionais 30 

4 
Fundamentos Metodológicos do Trabalho 
Pedagógico com pessoas com Deficiência Física 

60 

5 Ética e Educação Especial 30 

6 Fundamentos e Metodologia da Educação Inclusiva 60 

6 Aprendizagem e Procedimentos 60 

6 Libras 60 

Licenciatura em Física 

2 Filosofia da Educação 30 

2 Geometria Analítica 60 

3 Planejamento e Avaliação 60 

3 
Estrutura e Funcionamento do Ensino da Educação 
Básica 

60 

4 Equações Diferenciais Ordinárias 60 

4 Sociologia da Educação 30 

4 Tecnologias Educacionais 60 

5 Políticas Públicas e Gestão Educacional 60 

6 Fundamentos e Metodologia da Educação Inclusiva 60 

Licenciatura em Letras - 
Português 

3 Planejamento e Avaliação 60 

3 Sociologia da Educação 30 

3 Sociolinguística 60 

4 Literatura Infanto Juvenil 30 

4 Políticas Públicas e Gestão Educacional 30 

4 Tecnologias Educacionais 60 

5 Fundamentos e Metodologia da Educação Inclusiva 60 

5 Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa I 60 

6 Literatura Brasileira III 60 

6 Libras 60 

Licenciatura em Pedagogia 

2 Filosofia da Educação 30 

2 Psicologia da Educação 30 

2 Sociologia da Educação 30 

3 Didática 60 

3 Planejamento e Avaliação 60 

4 Estrutura e Funcionamento do Ensino 60 

4 Componente Curricular 60 

4 Fundamentos da Neurociências 60 

Licenciatura em Tecnologia 
Educacional 

2 Psicologia Educacional 60 

3 Lei Geral de Proteção de Dados e Ética Digital 30 

3 Planejamento e Avaliação 60 

4 Tecnologias Educacionais 60 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

4 Design Digital 60 

Medicina Veterinária 

1 Metodologia Científica 30 

1 Química 60 

2 Bioquímica Veterinária 60 

2 Genética 30 

2 Bioquímica 60 

2 Bioclimatologia e Bem-estar Animal 60 

2 Bioquímica Animal 60 

2 Histologia e Embriologia 30 

3 Desenvolvimento Sustentável 30 

3 Microbiologia 60 

3 Extensão Rural 30 

4 Imunologia Veterinária 60 

4 Bioestatística 60 

5 Metodologia da Pesquisa 60 

5 Patologia Aplicada 60 

6 Administração e Economia Rural 45 

6 Deontologia e Legislação Veterinária 30 

6 Saúde Pública Veterinária 45 

6 Toxicologia Veterinária 60 

6 Saúde Pública Veterinária 30 

7 Epidemiologia Veterinária 45 

7 Epidemiologia Veterinária 60 

8 Inspeção de Produtos de Origem Animal I 60 

8 Tecnologia de Produtos de Origem Animal 60 

9 Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos 45 

9 Zoonoses 60 

Odontologia 

1 Biologia Molecular 30 

1 Metodologia Científica 30 

2 Bioquímica 60 

2 Imunologia 60 

3 Bioestatística Odontológica 60 

3 Ergonomia 30 

4 Biossegurança 30 

5 Metodologia da Pesquisa 60 

Optometria 

1 Metodologia Científica 30 

1 Português 30 

1 Epidemiologia 30 

1 Inglês 30 

2 Fisiologia Geral 60 

2 Inglês Técnico 30 

2 Inglês 30 
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CURSO FASE DISCIPLINA CH 

2 Microbiologia Geral 60 

3 Microbiologia Geral 60 

3 Epidemiologia 30 

3 Neurociência 30 

4 Epidemiologia 60 

4 Bioestatística 60 

5 Bioestatística 60 

5 Saúde Pública 30 

7 Metodologia da Pesquisa 60 

7 Sociologia 60 

8 Relações Profissionais 30 

9 Desenvolvimento Sustentável 30 

9 Empreendedorismo e Inovação 30 

9 Desenvolvimento Sustável 30 

9 Empreendedorismo e Inovação 30 

Psicologia 

1 Metodologia Científica 30 

1 Filosofia   30 

1 Português 30 

2 Filosofia 30 

2 Neuroanatomia 30 

2 Português 30 

2 Psicologia da Aprendizagem I 60 

2 Saúde Coletiva 60 

2 Saúde Mental 60 

2 Fisiologia Geral 60 

3 Ética 30 

3 Psicologia da Aprendizagem II 60 

3 Sociologia 30 

4 Psicologia Social E Comunitária 60 

5 Bioestatística 60 

5 Metodologia da Pesquisa 60 

5 
Disciplina Específica – Ênfase em Processos de 
Dependência e Drogadição 

30 

5 
Disciplina Específica – Ênfase em Teorias e 
Técnicas Psicoterápicas Psicodrama 

30 

5 Processos Grupais 60 

6 Legislação Em Psicologia 30 

6 
Disciplina Específica – Ênfase em Psicologia das 
Emergências e Desastres 

30 

6 Psicologia Escolar 60 

6 
Disciplina Específica – Ênfase em Teorias e 
Técnicas Psicoterápicas Analíticas 

30 

7 Sexualidade Humana 30 



122 
 

 

CURSO FASE DISCIPLINA CH 

8 
Disciplina Específica – Ênfase em Psicopedagogia 
Clínica 

30 

8 Psicologia Jurídica 30 

8 
Disciplina Específica – Ênfase em Psicologia do 
Esporte 

30 

9 Empreendedorismo e Inovação 30 

9 
Disciplina Específica – Ênfase em Psicologia 
Ambiental 

30 

9 Desenvolvimento Sustentável 30 

9 
Disciplina Específica – Ênfase em Tópicos 
Emergentes em Psicologia Clínica 

30 

10 Desenvolvimento sustentável 30 

10 
Disciplina Específica – Ênfase em Tópicos 
Emergentes em Psicologia 

30 

10 
Disciplina Específica – Ênfase em Teorias e 
Técnicas Psicoterápicas Corporal 

30 

10 
Disciplina Específica – Ênfase em Programas 
Sociais 

30 

10 
Disciplina Específica – Ênfase em Tópicos 
Emergentes em Psicologia da Saúde 

30 

10 
Disciplina Específica – Ênfase em Psicologia do 
Esporte 

30 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

- Oferta de aulas síncronas proporciona uma abordagem flexível e acessível 

ao processo educacional, permitindo que os alunos participem de suas 

atividades acadêmicas a partir de qualquer localidade com conexão à internet. 

Essa modalidade de ensino envolve a elaboração cuidadosa dos conteúdos 

pelo professor da disciplina, visando adaptá-los de maneira personalizada 

para atender às necessidades específicas de cada turma, considerando as 

diferentes trajetórias de aprendizado dos estudantes. 

 

As aulas síncronas são predominantemente conduzidas por meio de 

transmissões ao vivo, realizadas nos dias e horários habituais dos encontros 

presenciais da turma. Essa abordagem visa manter um contato constante entre 

educador e alunos, proporcionando interações ativas e oportunidades para esclarecer 

dúvidas em tempo real. A interação diária ou frequente com o professor durante as 

transmissões ao vivo contribui para um ambiente de aprendizado mais dinâmico e 

engajador. 
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Quadro 28 – Disciplinas ofertadas na modalidade síncronas: 

ANO CURSO FASE DISCIPLINA CH 
2
0
2
1

 

Administração 6 Comércio Exterior  60 

Ciências Contábeis 6 Contabilidade Governamental II 60 

Direito 4 Direito Constitucional III 60 

Direito 8 Legislação Penal Especial 60 

Direito 10 Direito da Criança e do Adolescente 30 

Direito 10 Direito Eleitoral 30 

Psicologia 6 Legislação em Psicologia 30 

2
0
2
2

 

Administração 8 Gestão do Agronegócio 60 

Direito 10 Medicinal Legal 30 

Direito 10 Direito da Criança e do Adolescente 30 

Direito 10 Direito Eleitoral 30 

Direito 4 Direito Constitucional III 60 

Direito 8 Legislação Penal Especial 60 

Psicologia 2 Neuropsicologia 30 

Psicologia 2 Psicologia e Políticas Públicas  60 

Psicologia 6 Legislação em Psicologia 30 

Psicologia 6 Psicologia e Pessoa com Deficiência 60 

Psicologia 6 Psicologia e Gestão de Pessoas 60 

Administração 2 Laboratório de inovação e empreendedorismo  60 

Administração 2 Análise das Demonstrações Contábeis 60 

Administração 2 Psicologia Organizacional 60 

Engenharia de 
Software 

4 Sistemas Operacionais 60 

Engenharia de 
Software 

6 Engenharia Econômica 60 

Engenharia de 
Software 

2 Desenvolvimento de Software  60 

Engenharia de 
Software 

2 Laboratório de inovação e empreendedorismo  60 

Engenharia de 
Software 

2 Psicologia Organizacional 60 

Farmácia 10 Gestão de Empresas Farmacêuticas  30 

Psicologia 2 Neuropsicológica  30 

Direito 3 Direito Constitucional III 60 

Engenharia de 
Software 

2 Desenvolvimento de Software 60 

Ciências Contábeis 2 Psicologia Organizacional 60 

Ciências Contábeis 2 Laboratório de inovação e empreendedorismo  60 

Ciências Contábeis 2 Análise das Demonstrações Contábeis 60 

Farmácia 10 Gestão de Empresas Farmacêuticas 30 

Psicologia 2 Psicologia e Políticas Públicas 60 

Psicologia 6 Psicologia e Gestão de Pessoas  60 

Direito 2 Antropologia Jurídica 30 

Direito 10 Medicina Legal 30 

Direito 1 Antropologia Jurídica 30 

Direito 7 Legislação Penal Especial 60 
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ANO CURSO FASE DISCIPLINA CH 

Direito 9 Direito da Criança e do Adolescente 30 

Direito 9 Direito Eleitoral 30 

Direito 9 Medicina Legal 30 

Administração 4 
Comportamento do Consumidor e Marketing 
Organizacional 

60 

Administração 4 Estratégia Empresarial 60 

Ciências Contábeis 4 
Comportamento do Consumidor e Marketing 
Organizacional 

60 

Ciências Contábeis 4 Estratégia Empresarial 60 

Farmácia 2 Genética 60 

2
0
2
3

 

Direito 3 Criminologia 60 

Direito 5 Direito Administrativo I 60 

Direito 2 Criminologia 60 

Direito 4 Direito Administrativo I 60 

Psicologia 3 Psicologia da Aprendizagem II 60 

Psicologia 5 Psicologia Organizacional e do Trabalho 60 

Psicologia 7 Teorias e Técnicas Psicoterápicas Psicanalíticas 60 

Administração 3 Gestão de Pessoas 60 

Administração 3 Marketing 60 

Ciências Contábeis 7 Auditoria Contábil e Operacional 60 

Engenharia de 
Software 

1 Arquitetura de Computadores 60 

Engenharia de 
Software 

3 Arquitetura de Software 60 

Engenharia de 
Software 

3 Banco de Dados II 60 

Engenharia de 
Software 

5 Web Design 60 

Engenharia de 
Software 

7 Cloud Computing 30 

Farmácia 7 Atenção Farmacêutica 60 

Psicologia 3 Técnicas de Entrevista 60 

Psicologia 9 Corpo e Saúde 30 

Administração 1 Contabilidade Empresarial 60 

Biomedicina 1 Química Geral 60 

Ciências Contábeis 3 Marketing 60 

Farmácia 1 Citologia 60 

Farmácia 9 Atenção Farmacêutica 60 

Medicina Veterinária 1 Anatomia Animal I 90 

Medicina Veterinária 1 Química Geral 60 

Psicologia 1 Anatomia 60 

Direito 2 Antropologia Jurídica 30 

Direito 4 Direito Constitucional III 60 

Direito 8 Legislação Penal Especial 60 

Direito 10 Direito da Criança e do Adolescente 30 

Direito 10 Direito Eleitoral 30 

Direito 10 Medicina Legal 30 
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ANO CURSO FASE DISCIPLINA CH 

Direito 1 Antropologia Jurídica 30 

Direito 3 Direito Constitucional III 60 

Direito 7 Legislação Penal Especial 60 

Direito 9 Direito da Criança e do Adolescente 30 

Direito 9 Direito Eleitoral 30 

Direito 9 Medicina Legal 30 

Psicologia 6 Psicologia e Gestão de Pessoas 60 

Psicologia 6 Psicologia e Pessoa com Deficiência 60 

Administração 4 
Comportamento do Consumidor e Marketing 
Organizacional 

60 

Administração 4 Estratégia Empresarial 60 

Engenharia de 
Software 

2 Desenvolvimento de Software 60 

Engenharia de 
Software 

4 Sistemas Operacionais 60 

Psicologia 8 Teorias e Técnicas Psicoterápicas Sistêmicas 60 

Ciências Contábeis 4 
Comportamento do Consumidor e Marketing 
Organizacional 

60 

Ciências Contábeis 4 Estratégia Empresarial 60 

Farmácia 2 Genética 60 

2
0
2
4

 

Direito 3 Criminologia 60 

Direito 5 Direito Administrativo I 60 

Direito 4 Direito Administrativo I 60 

Psicologia 1 História da Psicologia 60 

Psicologia 5 Psicologia Organizacional e do Trabalho 60 

Psicologia 7 Teorias e Técnicas Psicoterápicas Psicanalíticas 60 

Psicologia 9 Corpo e Saúde 30 

Administração 1 Contabilidade Empresarial 60 

Engenharia de 
Software 1 Arquitetura de Computadores 60 

Engenharia de 
Software 

3 Arquitetura de Software 60 

Engenharia de 
Software 

3 Banco de Dados II 60 

Engenharia de 
Software 

5 Web Design 60 

Engenharia de 
Software 

7 Cloud Computing 30 

Psicologia 3 Psicologia da Aprendizagem II 60 

Psicologia 3 Psicomotricidade 60 

Administração 3 Marketing 60 

Ciências Contábeis 3 Marketing 60 

Psicologia 3 Farmacologia 60 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

- Inserção de disciplinas eletivas nas estruturas curriculares. 
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A estrutura curricular dos Cursos na modalidade de ensino de Educação a 

Distância permite flexibilização nos seguintes aspectos: 

i) Cursar as disciplinas conforme interesse; 

ii) Os alunos escolhem horários de estudo para integralizar a atividade prevista 

em seu calendário acadêmico, além de ter opção de baixar textos, documentos e 

arquivos, assistir vídeo aulas disponibilizados pelos professores; 

iii) Se o aluno reprovar em alguma disciplina pode optar por deixar para refazê-

la no final do curso - desde que no período máximo de integralização deste – ou 

imediatamente através da solicitação “refazer disciplina”; 

iv) Flexibilidade nos horários de realização das provas e estudos; as provas na 

modalidade on-line ficam à disposição do aluno no prazo de 07 dias, assim o mesmo 

pode realizá-la no dia e horário que lhe for conveniente; 

v) As dúvidas relacionadas ao conteúdo poderão ser esclarecidas sob a forma 

presencial ou on-line. A forma on-line possibilita o contato do aluno com o professor 

via e-mail, portal do aluno e chat; 

vi) Oferta de disciplinas na modalidade presencial para alunos da Educação a 

Distância. 

 

4.4.2 Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular 

 

Nos cursos de graduação, a integralização curricular pode ser feita por meio de 

ações, dentre as quais merece destaque a Mobilidade Acadêmica, que possibilita o 

intercâmbio multicultural e científico em instituições nacionais e internacionais 

conveniadas, que permitem aos acadêmicos cumprirem programas de estudos 

específicos em sua área de formação. 

A UNC oportuniza aos seus alunos a participação em atividades 

complementares no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, nas mais diversas áreas 

do conhecimento, visando a qualificação profissional do acadêmico. São 

componentes curriculares obrigatórios, previstos no Projeto Pedagógico do Curso e 

estão regulamentadas de acordo com a Legislação vigente e as normas específicas 

aplicáveis a cada curso e estabelecidas na Resolução nº 010/2023, do Conselho 

Universitário – CONSUN, da Universidade do Contestado – UNC. 

São Atividades Complementares aquelas não previstas no currículo pleno e 

que tenham relação com o curso, tais como: Estágio Curricular Supervisionado Não 
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Obrigatório, Monitorias, Congressos, Fóruns, Jornadas, Iniciação Científica, Projeto 

de Pesquisa e Extensão, Eventos Culturais, Científicos, Artísticos, Esportivos e 

Recreativos, entre outras atividades que possibilitem ao aluno adquirir conhecimentos 

por meio de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a distância, avaliados 

de acordo com critérios do curso/UNC. 

Prevê a possibilidade de aproveitamento de conhecimentos adquiridos no 

exercício profissional, bem como abreviação quanto a duração dos cursos, de acordo 

com as normas dos sistemas de ensino, para aqueles que tenham extraordinário 

aproveitamento dos estudos (LDB nº 9.394/96, art. 47 § 2º), através de aplicação de 

prova de conhecimento e aprovação por banca examinadora composta pelo 

coordenador e colegiado de curso. A abreviação de curso é regulamentada pela 

Resolução UNC-CONSUN nº 057/2020. 

Cursar disciplina na modalidade a distância para cursos presenciais que 

utilizam integral ou parcialmente até 40% da carga horária dessa modalidade. 

Cursar disciplina em regime especial de acordo com os critérios estabelecidos 

na Resolução UNC-CONSUN nº 012/2020. 

 

4.4.3 Estágios e Atividades Práticas 

 

Nos Projetos Pedagógicos dos Cursos o estágio está integrado ao processo de 

formação do acadêmico, entendido como atividade curricular que estimula a reflexão 

e a criatividade, sobre a realidade social a partir dos princípios éticos que devem 

orientar a prática profissional. 

A UNC oportuniza duas modalidades de Estágio Curricular: o Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório e o Estágio Curricular Não Obrigatório. O Estágio 

Supervisionado Obrigatório é componente curricular, presente na Matriz Curricular 

dos cursos, ocorre em consonância com a legislação vigente e Consolidação das Leis 

Trabalhistas - CLT, e com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação. Quanto à modalidade de Estágio Não-Obrigatório seus dispositivos e 

duração estão submetidos à Lei 11.788/09. A Resolução UNC CONSUN 025/2023 

regulamenta a realização de Estágios Curriculares Supervisionados. 

As atividades práticas, inseridas nos PPCs, previstas na Matriz Curricular, 

oportunizam a aplicação da teoria na prática cotidiana do futuro profissional, que inclui 
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visitas técnicas, aulas em laboratórios físicos e laboratórios virtuais, oficinas, 

palestras, entre outros projetos específicos da área. 

Para tanto, as atividades práticas e estágios estimulam a aplicação de 

conhecimentos adquiridos durante a vida acadêmica, e em atividades de pesquisa e 

de extensão. 

 

4.4.4 Materiais Pedagógicos e Recursos Tecnológicos 

 

A UNC tem investido na capacitação docente para o uso de tecnologias 

inovadoras, que proporcionam aprendizagem significativa e contextualizada, e 

metodologias ativas que integram a teoria à prática, inserida em uma sociedade em 

constante transformação, tanto na área científica quanto tecnológica. 

O contato do orientado com ferramentas e plataformas digitais ocorre desde 

2015 por meio de palestras e eventos direcionados às metodologias ativas e 

ferramentas Google, e desde 2018 com o apoio de consultoria permanente com a 

equipe do Google ForEducation EdTech, que implementou ações de capacitação e 

promoção para a utilização das salas virtuais do Google (Classroom) associados ao 

Google Meet, Agenda Google, Drive e pacote de ferramentas colaborativas Google. 

A utilização de recursos tecnológicos, de comunicação, informação ou como 

ferramenta de trabalho se tornou imprescindível para a formação e preparação dos 

profissionais para atuação nas diferentes áreas do conhecimento. A UNC, 

diuturnamente incentiva os docentes ao desenvolvimento de material didático 

diversificado, pensando na sala de aula, na metodologia para além dos textos para 

leitura e aulas expositivas, mas fundamentalmente, para a possibilidade de utilização 

de materiais e recursos visuais e de áudio, interativos, estimulantes e compreensíveis 

(vídeos, simulações, ilustrações animadas, laboratórios virtuais, mapas, gráficos, 

jogos interativos, entre outros) como importante meio de motivação e retenção de 

alunos, tanto para a modalidade presencial quanto para a educação a distância. 

Quanto aos recursos tecnológicos, a UNC dispõe de projetores multimídia, 

salas de informática com softwares específicos para cada área de estudo, sala móvel 

do Google (contando com carrinho e chromebooks que são levados até a sala do 

aluno), smarthboard (quadro interativo), plataforma multidisciplinar (Csanmek), 

simuladores, laboratórios virtuais, além de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA 
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Moodle e Classroom), vídeoaulas, salas ambientes (Business e Maker), acesso à 

internet de alta velocidade, laboratório de TV e Rádio. 

 

4.5 INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

 

A UNC incorpora de maneira crescente os avanços tecnológicos ao ensino de 

graduação. Para tanto, promove constantemente a aquisição e atualização de 

recursos tecnológicos, dentre os quais se destacam: mais de 955 laboratórios virtuais 

de aprendizagem de alta fidelidade precisão; equipamentos de videoconferência; 

laboratórios móveis de Chromebooks; smarthboards (quadros interativos); plataforma 

multidisciplinar para ensino de anatomia e fisiologia humana em 3D (Csanmek); 

softwares de simulação e jogos empresariais, oportunizando aos professores 

desenvolverem atividades diferenciadas. Assim como, espaços físicos de 

aprendizagem, com mobiliário e recursos e condizentes com a proposta pedagógica, 

oportunizando estudo em grupo colaborativo e desenvolvimento de metodologias 

interativas, salas Business e Maker. 

 

4.6 POLÍTICA DE ENSINO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA 

 

A adoção da Educação a Distância (EAD) como modalidade de ensino é uma 

iniciativa de grande significado para a disseminação eficaz do conhecimento e a 

ampliação das oportunidades de ensino superior. Esta decisão está alinhada com a 

missão institucional de oferecer uma educação de qualidade, alcançando um público 

diversificado por meio de abordagens educacionais inovadoras. 

A Universidade do Contestado, oferta a educação superior na modalidade EAD, 

conforme o que estabelece a legislação vigente, observando o que estabelece a 

Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de março de 2016; Decreto nº 9.057, de 25 de maio 

de 2017 e Portaria Normativa Nº 11, de 20 de junho de 2017.  

A Universidade foi credenciada para a oferta EaD, nos termos da Portaria MEC 

nº 4.421/2010, com aditamento de 17 polos pela Portaria MEC nº 965/2010 e no ano 

de 2018 foi Recredenciada de acordo com a Portaria MEC nº 196/2018. 

No ano de 2022, por meio da RESOLUÇÃO UNC-CONSUN 041/2022, ocorreu 

a extinção dos Polos EaD de Cunha Porã, Iporã do Oeste, Caçador, Blumenau, 

Chapecó, Florianópolis, Lages, São Francisco do Sul, São José, Balneário Camboriú, 
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Laguna, São João Batista, Tijucas, por encontrarem-se sem demanda e sem 

renovação dos convênios. Permanecendo em atividade apenas os Polos de 

Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União e Rio Negrinho. 

Atualmente encontra-se protocolado no sistema e-MEC, sob o nº 202307554, 

o processo de Renovação de Recredenciamento do EAD. 

No modelo de EAD proposto, os cursos ofertados na Universidade do 

Contestado - UNC, incluirão encontros presenciais, durante os quais serão realizadas 

atividades avaliativas, práticas das disciplinas, orientação para Estágio 

Supervisionado e apresentação/defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Essa abordagem híbrida visa a otimizar a experiência educacional, combinando as 

vantagens do aprendizado online com interações significativas em sala de aula. 

Segundo a legislação de Regência, a Educação a Distância é a modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 

em lugares ou tempos diversos.  

No Brasil, os marcos normativos, colocam a modalidade de educação a 

distância sob responsabilidade do poder público, cujo respaldo legal está embasado 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece, em seu artigo 80 que a educação à distância pode ser ofertada em 

todos os níveis e modalidades de ensino. No artigo regulamentado posteriormente 

pelos Decretos 2.494 e 2.561, de 1998, ambos revogados pelo Decreto 5.622, em 

vigência desde sua publicação em 20 de dezembro de 2005.  

No Decreto 5.622, no Decreto 5.773 de junho de 2006 e nas Portarias 

Normativas 1 e 2, de 11 de janeiro de 2007, fica legalmente estabelecida a política de 

garantia de qualidade quanto aos variados aspectos da modalidade de educação à 

distância, no tocante ao credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento 

e avaliação, harmonizados com padrões de qualidade enunciados pelo Ministério da 

Educação, através dos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior à 

Distância.  

Vale destacar nesse contexto que a Educação a Distância tem propiciado 

mudanças socioculturais do trabalho docente para atender às demandas de educação 

e formação da sociedade. 
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A Educação a Distância (EaD) é a modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização 

de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversas (BRASIL, 2005). 

Na UNC esta modalidade de ensino está vinculada ao Núcleo de Educação a 

Distância - NEAD, sediado no campus de Mafra/SC. Na figura 8 observa-se a 

estruturação do NEAD. 

 

Figura 8 – Fluxograma do Núcleo de Educação A distância da UNC. 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

A EaD da UNC é considerada como uma alternativa educacional que possibilita 

a superação de barreiras de tempo e de espaço, suprindo as necessidades de 

formação. Esta metodologia de ensino contribui para a concepção de um currículo 

mais flexível, dinâmico, significativo e contextualizado, promovendo a autonomia do 

aluno no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para sua 

atuação no mercado de trabalho. 

Embora a oferta dos cursos esteja projetada para ocorrer em cidades com boa 

infraestrutura e condições econômicas favoráveis a instituição, preocupada com que 

todos os discentes tenham acesso ao material didático, disponibilizando na sede, uma 

sala de apoio de informática, em que computadores disponíveis para que os 
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educandos consultem o AVA e seus recursos (vídeoaulas, livro-texto, slides de apoio, 

mapa conceitual, questionários, etc.).  

Para uma efetividade na Política da Educação a Distância, um dos 

pressupostos é a modelagem do EaD. Para tanto, a UNC utiliza como Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA), a ferramenta moodle, além de utilizar os conteúdos da 

plataforma Sagah. Por serem ferramentas de grande abrangência, atendendo às 

especificidades da IES em relação às práticas pedagógicas da EaD. As metodologias 

de ensino-aprendizagem ressaltam, além dos métodos tradicionais a inserção 

gradativa das metodologias ativas de aprendizagem, a incorporação de avanços 

tecnológicos às práticas educacionais e explorada pela inserção de tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem, por meio de recursos como videoconferência, 

AVA/MOODLE, softwares de simulação, blogs, laboratórios de informática, 

documentos virtuais e outras ferramentas que oportunizam aos professores o 

desenvolvimento de atividades diferenciadas. 

Sendo assim, a política institucional para a modalidade a distância está 

articulada com o PDI e contempla o alinhamento da base tecnológica institucional com 

o projeto pedagógico da sua utilização, observando a formação pretendida para os 

discentes considerando as condições reais da localidade de ofertada. 

Em constante acompanhamento com as tecnologias disponíveis no mercado e 

visando que o acadêmico tenha a melhor experiência didático-tecnológica, o AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) atualmente está na plataforma MOODLE, o qual 

possui licença open source e uma comunidade internacional de desenvolvimento ativa 

voltada a implementação das melhores práticas educacionais, bem como, tecnologias 

ativas e outras possíveis tendências e novidades neste meio. A hospedagem em cloud 

dedicada e com links de redundância garante o acesso 24x7 ao acadêmico mesmo 

em cenários caóticos relacionados à infraestrutura nacional, além de escalabilidade 

automática. Todo o conteúdo disponível de forma online, pode ser consultado de 

forma offline. 

As graduações estão organizadas em tópicos/unidades de aprendizagem (UA) 

contendo recursos como apresentação, desafio, infográfico, conteúdo do livro, dica do 

professor, exercícios, na prática, saiba mais, chat, fórum, lista de e-mails, banco de 

questões, avaliações dinâmicas. É válido lembrar que, devido ao acompanhamento e 

implementações recentes na plataforma, há suporte para HTML 5, sendo assim, é 

possível rapidamente a implantação de novos recursos pedagógicos e de forma a 
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preservar o conteúdo-legado da plataforma. Atualmente a plataforma já atua em 

design responsivo e foi projetada para utilizar o mínimo possível de dados em uma 

conexão visando regiões menos favorecidas de acesso à internet 

Os ambientes utilizados pela instituição (AVA/Moodle e Classroom), bem como 

o Sistema Acadêmico permitem a interação com os recursos de comunicação 

síncrona e assíncrona (fóruns, chats, mural de recados, dúvidas de conteúdo e 

acadêmicas/financeiras), atendendo a Portaria n.º 1.134/2016 do Ministério de 

Educação no “Art. 2º A oferta das disciplinas deverá incluir métodos e práticas de 

ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de informação 

e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos”. 

Além dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem e do Sistema Acadêmico outras 

formas de comunicação facilitam a interação entre as partes, sendo elas: redes 

sociais, WhatsApp, e-mail institucional, 0800, Google Meet e chat, site institucional e 

o Portal do Diplomado. 

Os cursos na modalidade a distância contemplam obrigatoriamente aula 

inaugural com a equipe do NEaD e a Coordenação do Curso, oportunidade em que o 

aluno recebe informações sobre a Universidade, o curso, as metodologias de trabalho, 

o Sistema Acadêmico /Ambiente Virtual de Aprendizagem e a sistemática de 

avaliação. 

 

4.7 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

4.7.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AvA) 

 

Atualmente o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) utiliza a plataforma 

MOODLE em sua versão 3.2.1+, ferramenta com licença open source, com 

hospedagem dedicada, garantindo assim a disponibilidade do ambiente em tempo 

integral para o acadêmico, possui monitoramento dos processos realizados, 

atendendo a demanda dos acessos. 

Os cursos estão organizados em formato de tópicos contendo recursos como 

fórum, videoaulas, chats, troca de e-mails e transmissões ao vivo entre professores e 

acadêmicos em situações pontuais, ou previamente agendadas. 
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4.7.2 Conteúdos por Unidade de Aprendizagem (UA) 

 

Os conteúdos, utilizam uma metodologia por unidade de aprendizagem (UA). 

A Unidade de Aprendizagem (UA) é composta por objetos de aprendizagem que 

permitem ao aluno desempenhar um papel ativo no processo de construção do 

conhecimento. Os estudos sobre aprendizagem demonstram que a taxa de 

aprendizagem cresce com a realização de atividades pelos alunos. Assim, as 

unidades foram elaboradas tendo como ponto de partida uma atividade desafio que 

estimula o aluno ao estudo dos materiais didáticos que compõem a unidade: textos, 

vídeos e exercícios de fixação. 

Nas unidades de estudo, os conteúdos são divididos por tópicos: 

a) APRESENTAÇÃO: Contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de 

aprendizagem, em termos de conteúdo, habilidades e competências. Esses 

objetivos de aprendizagem servem como norteadores para a elaboração dos 

demais itens que compõem a unidade. Os objetivos são precisos, passíveis 

de observação e mensuração. A elaboração de tais objetivos: delimita a 

tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação; assegura a 

possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a efetividade da 

experiência de aprendizado podem ser determinadas; permite que o 

professor e os alunos distingam as variedades ou classes de 

comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de 

aprendizado tem maiores chances de sucesso; e fornece um sumário 

completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura conceitual ou 

“organizadores avançados” para o aprendizado. 

b) DESAFIO: Desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de atividades 

que abordem conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento 

adquirido. O objetivo do desafio não é encontrar a resposta pronta no texto, 

mas sim provocar e instigar o aluno para que ele se sinta motivado a realizá-

la. Busca-se, nesta atividade, elaborar uma situação real e formular um 

problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma análise para se 

resolver uma questão específica. Este desafio exige do aluno a entrega de 

algum resultado: um artigo, um projeto, um relatório etc. Ou seja, o aluno 

deverá produzir algo que comprove a realização da atividade e que permita 

a avaliação do seu desempenho. O resultado da atividade é entregue no 
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ambiente virtual de aprendizagem. Os seguintes itens constam no desafio: 

descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada 

orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar 

como resultado do desafio; e padrão de resposta esperado: modelo padrão 

de resposta a ser entregue pelo aluno e que sirva de orientação para a 

correção da atividade. 

c) INFOGRÁFICO: É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno 

sobre os conteúdos disponibilizados no material. São elementos informativos 

que misturam textos e ilustrações para que possam transmitir visualmente 

uma informação. 

d) CONTEÚDO DO LIVRO: Cada unidade de aprendizagem é composta por 

um trecho do livro selecionado. Esses trechos serão produzidos em flipbook 

e disponibilizados aos alunos por intermédio de um link que o direciona para 

o material. 

e) DICA DO PROFESSOR: A dica do professor apresenta um vídeo de curta 

duração sobre o tema principal da unidade de aprendizagem. A dica do 

professor tem por objetivo apresentar o conteúdo em um formato dinâmico, 

complementando os demais objetos de aprendizagem. 

f) EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO: São questões objetivas que abordam os pontos 

principais do conteúdo. São exercícios que reforçam e revisam, de forma 

objetiva, os conteúdos e as teorias trabalhadas na unidade de 

aprendizagem. São disponibilizadas cinco questões em cada unidade de 

aprendizagem. Cada exercício é apresentado e, após a resolução pelo 

aluno, a resposta correta é assinalada. Todas as opções de respostas 

possuem feedback. 

g) NA PRÁTICA: É a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de 

demonstrar a teoria na prática. A aplicabilidade prática de cada conceito 

desenvolvido na unidade de aprendizagem é exemplificada. Ao 

contextualizar a teoria, a metodologia favorece o desenvolvimento das 

competências profissionais pelo conhecimento das situações reais da vida 

profissional. 

h) SAIBA MAIS: Permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos 

assuntos abordados na unidade de aprendizagem. São artigos científicos, 
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livros, textos, vídeos e //outros materiais que estimulam a continuidade da 

leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos. 

 

4.7.3 Inovação e Tecnologia  

 

As unidades de aprendizagem oferecem as seguintes tecnologias: 

 

a) Realidade aumentada: utilizada para exemplificar e apresentar de maneira 

mais realística objetos educacionais: 63 objetos de realidade aumentada 

disponíveis em Unidades de Aprendizagem; 

b) Vídeos 360º e Realidade Virtual: utilizados para proporcionar uma 

experiência imersiva aos alunos: 11 vídeos 360º disponíveis em Unidades 

de Aprendizagem; 

c) Vídeos gravados com técnicas diferenciadas: parte dos vídeos disponíveis 

nas Unidades de Aprendizagem são gravados por nosso Núcleo de 

Realização Audiovisual em estúdios, cozinhas, academias ou utilizando 

técnicas como Lightboard (cálculo), entrevistas e simulações. 

d) Conteúdos Responsivos: Nossos conteúdos se ajustam ao dispositivo do 

aluno (computador, notebook, tablet, smartphones), permitindo que tenha 

uma experiência única de aprendizagem, independentemente do tamanho 

de sua tela. 

e) Acessibilidade: Os conteúdos contam com mais de 20 recursos de 

acessibilidade: Versão adaptada das unidades de aprendizagem para alunos 

com deficiência visual e auditiva. 

 

4.7.4 Plataforma de Avaliações:  

 

Banco com mais de 120 mil questões no modelo ENADE, conforme as 

DCNs/MEC. 

Avaliações geradas de forma unificada e centralizada a partir de questões 

validadas pelos professores. 

Avaliações com nível de dificuldade equilibrado através de Teoria de Resposta 

ao Item – TRI. Relatórios que possibilitam planos de ação em diversos cenários, como 

desvios de aprendizagem em conteúdos e evasão. 



137 
 

 

4.7.5 Laboratórios Algetec  

 

Os Laboratórios Virtuais são práticas roteirizadas associadas ao plano 

pedagógico, seguem com alto grau de fidelização os experimentos realizados nos 

equipamentos físicos da ALGETEC. Nesta plataforma, o aluno poderá aprender, 

através de uma linguagem moderna e acessível, todos os conceitos das aulas práticas 

de uma determinada disciplina. 

 

Figura 9 – Recursos Tecnológicos utilizados nos cursos e disciplinas EAD. 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

4.8 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

O Sistema de Avaliação do processo de ensino e aprendizagem nos Cursos de 

Graduação da Universidade do Contestado seguem regulamentação geral e aquela 

estabelecida pelo professor em seu plano de ensino e Projeto Pedagógico de Curso. 

O processo de avaliação de ensino-aprendizagem tem caráter formativo, como 

processo contínuo tendo em vista o desenvolvimento de habilidades e competências 

que expressam a aprendizagem do aluno. 

A verificação da aprendizagem e do desempenho acadêmico é feita de forma 

progressiva e/ou cumulativa, mediante instrumentos avaliativos que se constituem em 

um conjunto de práticas que utilizam diferentes métodos avaliativos.   

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS

MOODLE

ALGETEC +

AVALIA +

SAGAH 
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A avaliação do processo ensino aprendizagem se efetiva em três etapas: 

Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e Avaliação Somativa. A avaliação 

semestral é composta de duas médias parciais: M1 e M2. 

a) Avaliação Diagnóstica, somente quando do ingresso no curso, o qual 

consiste em prova constituída de questões objetivas sobre português e 

matemática, com o objetivo de verificar o domínio do estudante sobre as 

áreas de saber necessárias a compreensão do conteúdo a ser estudado. 

Esta avaliação deverá remeter ao conhecimento acumulado durante a 

Educação Básica. 

b) Avaliação Formativa é contínua de complementação de estudo poderá ser 

composta por resumo expandido, participação em projetos de extensão, 

aulas práticas, seminários interdisciplinares, palestras, progressão de 

estudos, considerando o nível de participação no ambiente virtual e a 

utilização de chats, fóruns, videoconferências ou teleconferências. O sistema 

registra a participação/qualidade da intervenção do aluno no ambiente virtual 

e uso da ferramenta por disciplina/unidade de estudo. Esta etapa tem peso 

3,0 (três vírgula zero), composto em cada uma das médias parciais, M1 e 

M2. 

c) Avaliação Somativa é realizada após o desenvolvimento do conteúdo, como 

forma de avaliar o processo de aprendizagem e se os objetivos propostos 

para a disciplina foram alcançados pelo estudante. Esta etapa se constitui 

de avaliação objetiva por disciplina/unidade e/ou atividade prática em oficina, 

com tempo determinado para resolução. Esta etapa terá peso 7,0 (sete 

vírgula zero) 

 

A média parcial M1, sem prejuízo das demais atividades avaliativas, é 

composta por prova objetiva de múltipla escolha, realizada online, com pontuação de 

0 (zero) a 07 (sete). 

A média parcial M2, sem prejuízo das demais atividades avaliativas, é 

composta por prova objetiva de múltipla escolha, realizada em sistema online de forma 

presencial nos polos de referência da UNC, com pontuação de 0 (zero) a 07 (sete). 

Dessa forma aplica-se a seguinte composição: 

Médias Parciais M1 e M2 = Avaliação Formativa Peso 3,0 (três) + Avaliação 

Somativa Peso 7,0 (sete). 
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A nota final de cada disciplina é obtida por meio da média aritmética estre as 

médias parciais M1 e M2. A média final para aprovação é igual ou superior a 6,0 (seis). 

Para proporcionar e ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência 

e consequentemente promover a autonomia e independência na execução das 

práticas pedagógicas, a UNC propicia em seus ambientes virtuais 

softwares/aplicativos com tecnologias assistivas.  

A aba Acessibilidade presente no site da Universidade oferece acesso às 

plataformas de inclusão social, ampliando a sua comunicação e mobilidade, 

permitindo assim aprendizagens e acesso aos serviços com o mínimo de barreiras 

possíveis. Em caso de outras necessidades de acessibilidade são disponibilizados 

outros serviços e ferramentas de apoio. 

Com base no exposto, destacam-se as seguintes Diretrizes para a Educação a 

Distância: 

- Aperfeiçoamento constante da metodologia e adequação dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos em consonância com as necessidades dos mesmos 

e da legislação. 

- Articulação e integração do NEaD com as unidades acadêmicas de 

graduação, pós-graduação e extensão da UNC dos cursos presenciais. 

- Acompanhamento e avaliação dos cursos e atividades, com vistas ao seu 

constante aprimoramento. 

- Promoção do ensino de forma indissociável da pesquisa e extensão. 

- Incentivo às atividades de pesquisa na área da EaD com foco na utilização de 

tecnologias digitais de comunicação e informação nos processos de ensino-

aprendizagem. 

 

Para a Universidade do Contestado - UNC, os objetivos e metas para a EAD 

são delineadas com uma visão progressista e inclusiva, dentro de uma abordagem de 

propiciar um ambiente virtual de aprendizado que promova a excelência acadêmica, 

a flexibilidade e a acessibilidade.  

O plano estratégico para a EAD inclui a oferta de cursos que atendam às 

demandas emergentes do mercado de trabalho, capacitando os alunos com 

habilidades relevantes e atualizadas, dentro de padrões de qualidade educacional, 

garantindo que a aprendizagem seja efetiva e enriquecedora. 

Assim sendo, tem como objetivos e metas para a educação à distância: 
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a) Fazer uso de tecnologias digitais de informação e comunicação nos 

processos de ensino e aprendizagem; 

b) Desenvolver orientação para o uso de novas tecnologias e metodologias 

para o ensino EaD a ser adotado pela Instituição; 

c) Subsidiar os cursos na modalidade presencial, disponibilizando plataformas 

virtuais para suporte às disciplinas; 

d) Oferecer um programa de nivelamento institucional na modalidade a 

distância priorizando o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita, 

línguas, raciocínio lógico, informática, dentre outros conforme a demanda 

apresentada; 

e) Auxiliar na implantação do Sistema de Dependência a distância nos cursos 

presenciais de graduação, principalmente nos cursos noturnos, 

oportunizando a realização dessas disciplinas em horários flexíveis 

selecionar disciplinas que se mostrem mais adequadas para ofertar aulas 

aos alunos presenciais com metodologia EaD, favorecendo a 

interdisciplinaridade entre os cursos; 

f) Aplicar para todos os programas desenvolvidos em EaD a avaliação 

presencial, disponibilizada em calendário institucional, a fim de garantir sua 

legitimidade; 

g) Selecionar os conteúdos e os meios que veicularão os cursos, calcular os 

recursos financeiros e estabelecer os cronogramas a partir do conhecimento 

das reais necessidades da clientela; 

h) Capacitar os professores dos cursos envolvidos que terão a implantação de 

carga horária a distância; 

i) Ampliar na estrutura curricular dos cursos presenciais, a oferta de até 40% 

da carga horária total do curso na forma de ensino EaD, utilizando-se da 

metodologia a distância, visando a agilização e flexibilização do currículo; 

j) Fortalecer a colaboração interdisciplinar, fomentando a pesquisa e a 

inovação; 

k) Alcançar um índice de satisfação dos alunos na modalidade EAD 

equivalente ao dos cursos presenciais. 

l) Implementar práticas de tutoria eficazes, garantindo o apoio acadêmico e a 

orientação personalizada para os alunos da EAD. 
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m) Fomentar a interação entre alunos e professores por meio de fóruns, salas 

de chat, videoconferências e outras plataformas de comunicação síncrona e 

assíncrona. 

n) Oferecer oportunidades de envolvimento em eventos virtuais, palestras e 

workshops que enriqueçam a experiência educacional dos alunos da EAD. 

o) Reduzir a taxa de evasão nos cursos ofertados na modalidade à distância. 

 

4.9 DEMANDA POR CURSOS SUPERIORES EAD  

 

Para os cursos na modalidade à distância, a instituição opta por concentrar-se 

em áreas que apresentam uma elevada demanda nas regiões onde estão situadas. 

Essa decisão é respaldada pela base econômica da região, a qual se destaca pela 

sua atuação significativa em atividades comerciais e de prestação de serviços.  

Nos últimos anos, em algumas áreas da graduação, a procura por curso na 

modalidade EAD tem sido superior aos cursos na modalidade presencial. Dados da 

central acadêmica da UNC apontam a procura pelos cursos da área de Sociais 

Aplicadas, Licenciaturas e da Saúde. Alguns cursos das áreas citadas, como 

Administração. Ciências Contábeis, Educação Física e Pedagogia, estão com baixa 

procura e não fecham turmas no regime presencial. Em contrapartida, na modalidade 

EAD são os cursos mais expressivos em número de alunos.  

Essa busca pelos cursos em EAD permite suprir a demanda por profissionais 

qualificados, o que, por sua vez, viabiliza a inserção desses indivíduos no mercado de 

trabalho de forma antecipada. Isso é particularmente possível devido à abordagem 

metodológica adotada nos Planos Pedagógicos dos Cursos. Semestralmente, dentro 

das disciplinas é apresentado um percurso metodológico, atividades que os 

acadêmicos realizam presencialmente no Campus, com aulas práticas nos 

laboratórios. Essa preparação não apenas os prepara para o mercado de trabalho 

possibilitando melhores chances de empregabilidade, mas também os capacita para 

contribuir ativamente com o crescimento econômico das regiões, seja por meio de 

empreendimentos próprios ou de colaborações com outras empresas.  

Os cursos em EAD na UNC estão sendo fortalecidos, atendendo a demanda já 

existente, contribuindo significativamente para o progresso econômico e social dessas 

comunidades. 
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Neste eixo – Demanda por cursos superiores EAD, foram estabelecidas as 

seguintes metas a partir de 2022 a 2027: 

 

Quadro 29 – Objetivos e Metas Cursos, modalidade EaD 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Ampliar o 
número de 
alunos nos 
Cursos de 
Graduação 
e Pós-
graduação 
na 
modalidade 
EAD. 

Incentivar a 
participação dos 
alunos da 
Graduação e 
Pós-Graduação 
EAD, nos 
eventos 
promovidos 
pela 
Universidade 
 
Acompanhar as 
necessidades 
dos alunos, 
atendendo de 
forma ágil. 

Número de 
participantes 
 
Aumentar o grau 
de satisfação 
apontadas na 
CPA 
 

Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, Pesquisa 
e Extensão - 
PRAEPE 
 
NEAD – Núcleo de 
Educação à 
distância  
 

2022-
2027 

Na modalidade 
EAD, espera-se 
o aumento do 
número de 
alunos 
ingressantes em 
20% ao ano. 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

Quadro 30 – Objetivos e Metas Novas Pós-graduação EAD  

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS E 
ESPERADOS 

Ampliar o 
quantitativo 
de pós-
graduação 
Lato Sensu 
na 
modalidade 
presencial e 
EAD 
 
Fortalecer a 
divulgação 
da pós-
graduação 
na 
comunidade 

- Análise dos 
nichos de 
mercado que 
possam 
fortalecer a 
proposição de 
novas 
propostas de 
pós-
graduação 
lato Sensu. 
 
- Criação de 
estratégias 
para a 
divulgação da 
pós-
graduação 
lato sensu na 
comunidade 
articulando o 
ensino, 
pesquisa e 
extensão.  
 
- Selar a pós-
graduação 
somente com 
professores 

Nº de cursos 
criados 
 
Nº de alunos 
ingressantes 
 
 

Núcleo de 
Educação a 
Distância 
 
Pro Reitoria de 
Ensino  
 
Pro Reitoria de 
Administração 
 
Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, Pesquisa 
e Extensão 
 

2022-
2027 

Em 2022 foram 
criadas 06 novas 
pós-graduações 
 
Em 2023 foram 
05 novas pós-
graduações 
 
Espera-se o 
acréscimo 
mínimo de 40% 
na criação de 
novas pós-
graduações lato 
Sensu tanto na 
modalidade EAD 
quanto 
presencial 
 
 
Espera-se no 
mínimo o 
acréscimo de 
20% no ingresso 
de novos alunos 
nas pós-
graduações 
ofertadas 
presencial. 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS E 
ESPERADOS 

com diploma 
de stricto 
sensu 
 
- Habilitar a 
dupla 
modalidade 
(EAD e 
Presencial) 
para todo pós 
aprovado 
uniformizando 
o acesso as 
temáticas da 
pós-
graduação 

 
 
Na modalidade 
EAD, espera-se 
o aumento do 
número de 
alunos 
ingressantes em 
30% 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

O gráfico 8 apresenta o crescimento percentual da graduação EAD em relação 

ao ano anterior, metas atingidas.  

 

Gráfico 8 – Crescimento percentual da graduação EAD  

 
Fonte: Central Acadêmica (2023) 

 

Na contrapartida, o gráfico 9 traz o crescimento percentual da pós-graduação 

EAD em relação ao ano anterior, metas atingidas.  
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Gráfico 9 – Crescimento percentual da Pós-Graduação EAD 

 
Fonte: Central Acadêmica (2023) 

 

4.10 POLÍTICAS DE INGRESSO 

 

O ingresso dos acadêmicos se dará por processo seletivo, caracterizado da 

seguinte forma: 

Vestibular presencial: Constitui-se de prova composta por questões objetivas 

das diversas áreas do conhecimento e elaboração de uma redação, em especial para 

Medicina. O vestibular pode ser operacionalizado pelo Sistema ACAFE ou pela própria 

instituição. 

Vestibular Digital UNC: Constitui-se de prova composta por questões 

objetivas das diversas áreas do conhecimento e elaboração de uma redação no 

próprio portal do sistema E-Mestre.  

Processo seletivo por Mérito Escolar: O vestibulando ao optar pelo processo 

seletivo por Mérito escolar participa da classificação por meio da sua nota 

classificação da média do histórico escolar do ensino médio para outros cursos.  

Processo seletivo por Mérito ENEM: O vestibulando ao optar pelo processo 

seletivo por Mérito escolar participa da classificação por meio da sua nota no ENEM,  

 

Ainda poderá realizar quando de vagas disponíveis pelas seguintes situações: 

Reingresso: O reingresso é o retorno aos estudos do acadêmico que não 

tenha concluído seu curso por motivo de desistência. O interessado requer o retorno, 
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e em havendo vaga, é matriculado no curso de acordo com a matriz curricular em 

vigor.  

Ingresso por Transferência: as vagas remanescentes dos cursos são 

ofertadas por Edital de transferência, considerando a existência de vínculo acadêmico 

com outra instituição. O acadêmico da UNC poderá fazer reopção de curso aqueles 

que desejam mudar de curso. 

 

Formas de Acesso aos Cursos EaD 

O ingresso dos acadêmicos se dará por processo seletivo, caracterizado da 

seguinte forma: 

Ingresso Digital UNC: Processo de seleção pelo Histórico Escolar do Ensino 

Médio ou Histórico de Curso de Ensino Superior/Diploma de Curso Superior. A 

inscrição é realizada diretamente pelo site https://www.ead.unc.br/inscricoes. No ato 

da inscrição, o candidato deverá optar por 01 (um) curso e 01 (um) polo de apoio 

presencial. 

Reingresso e Transferência: O reingresso é o retorno aos estudos do 

acadêmico que não tenha concluído seu curso por motivo de desistência. O 

interessado requer o retorno, e em havendo vaga, é matriculado no curso de acordo 

com a matriz curricular em vigor. Para solicitações de transferência, havendo vagas 

remanescentes no curso e considerando a existência de vínculo acadêmico com outra 

instituição, o acadêmico poderá ser aceito nesta modalidade. 

Ingresso nos Programas de Stricto Sensu: o processo seletivo da UNC é 

regido por editais institucionais e constituído de inscrição em um período 

preestabelecido com a postagem online dos documentos exigidos pelo edital, 

incluindo o Currículo Lattes e o projeto de pesquisa/plano de pesquisa com dados 

como problema, justificativa e objetivos relacionados ao tema que será desenvolvido 

de acordo com as linhas de pesquisa e área de concentração dos PPGs. A partir deste 

processo de inscrição inicial, a Pró Reitoria de Articulação, analisa as documentações 

e estando em conformidade, segue para a publicação do edital de homologação de 

inscrição.  

Em um segundo momento, dois professores dos PPGs (coordenador e 01 

convidado) realizam a entrevista com o candidato para analisar o mérito do problema 

da pesquisa, adequação as linhas de pesquisa, capacitação de síntese e arguição, 

verificam a disponibilidade de tempo para cursar o PPG, avaliam a produção 

https://www.ead.unc.br/inscricoes
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intelectual, experiência em pesquisa, entre outros quesitos. Caso o candidato seja 

aprovado segue-se o fluxo de matrícula pela central acadêmica já estabelecido pela 

UNC. 

 

4.11 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A UNC promove a educação básica por meio de seu colégio universitário 

Mafrense e ensino médio por meio do seu Colégio universitário realização com uma a 

política de ensino da Educação Básica considera as múltiplas interfaces da educação, 

contemplando as relações entre os sujeitos: questões psicológicas, sociais, 

econômicas e culturais, plurais e complexas, sempre permeadas pelas novas 

tecnologias e pela multiplicidade de linguagens que constituem o mundo.  

Na educação básica busca-se articular as experiências e os saberes dos 

estudantes com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, ambiental, 

científico e tecnológico da humanidade, onde a formação está vinculada à 

singularidade, autonomia, liberdade e capacidade de intervir socialmente de forma 

justa, solidária e comprometida, legitimando-se por instrumentos legais que regem a 

Educação Básica nacional e estadual. 

Prioriza-se a construção do conhecimento levando em conta o saber ser, 

conviver, aprender e fazer, utilizando-se de diferentes estratégias de ensino e 

recursos pedagógicos, integrando-os aos diversos espaços de aprendizagem da 

Universidade. 

A política de Educação Básica da UNC está em consonância com a proposição 

do Plano Nacional de Educação, considerando a aprendizagem como matriz do 

processo educativo com vistas à inclusão e à equidade. Ao considerar os profissionais 

docentes e da gestão contempla um programa interno de formação continuada e 

permanente, previsto no Calendário Escolar. 

Os colégios são orientados  pelo Projeto Político Pedagógico, constituindo -se 

em um processo participativo dos colegiados, com o objetivo de  estabelecer as 

diretrizes, fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB-

9.394/96, na Constituição Brasileira, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a Educação Básica (Resolução CEB/CNE no 4, de 13/07/210 e Resolução CEB/CNE 

no 2 de 30/01/2012), no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA -, na Proposta 

Curricular de Santa Catarina, na Base Nacional Comum Curricular – BNCC e demais 
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documentos legais da educação nacional, estadual e municipal, complementado pelo 

Regimento Escolar, realizados com base da missão da UNC. 

 

4.12 POLÍTICAS DE ENSINO EM PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu têm por finalidade capacitar e 

qualificar profissionais para o mercado de trabalho com foco a obtenção de aptidões 

técnicas e práticas e, aperfeiçoando as competências essenciais dos profissionais, na 

perspectiva de atuação diferenciada, incluindo a formação humanística e as atividades 

científicas. Estimular ainda a formação continuada dos egressos e corpo técnico-

administrativo visando ampliar a sua qualificação para o mercado de atuação, bem 

como para a admissão nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade do Contestado são 

programas de nível superior, de educação continuada, com os objetivos de 

complementar a formação acadêmica, atualizar, incorporar competências técnicas e 

desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao aprimoramento da atuação no 

mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por profissionais tecnicamente 

mais qualificados para o setor público, as empresas e as organizações do terceiro 

setor, tendo em vista o desenvolvimento do país. 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são planejados de acordo com a 

Resolução CNE/CES nº 1, de 06 de abril de 2018, ofertados a candidatos portadores 

de diplomas de cursos superiores, obtidos em instituições devidamente reconhecidas, 

selecionados por análise curricular. Os cursos ocorrem nas modalidades presenciais 

e a distância tendo duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 

O corpo docente dos cursos de pós-graduação Lato Sensu é constituído por 

professores de reconhecida capacidade técnico-profissional, sendo no mínimo 30% 

(trinta por cento) portadores de título de pós-graduação Stricto Sensu. Esta meta foi 

revista a partir de 2022 e para lecionar na pós-graduação Lato Sensu, 100% de seus 

docentes são portadores de pós-graduação Stricto Sensu. 

Para obtenção do certificado, é requisito aproveitamento igual ou superior a 7,0 

(sete) em todos os componentes curriculares do curso e no mínimo 75% (setenta e 

cinco por cento) de frequência para os cursos presenciais. 

Os projetos de cursos Lato Sensu são propostos pelos Colegiados dos Cursos 

de Graduação e Núcleo Docente Estruturante, conforme demanda de mercado e 
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continuidade de formação dos egressos da instituição. As propostas de cursos são 

analisadas pela Pró-Reitoria de Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão, e 

encaminhadas para aprovação do Conselho Universitário da UNC – CONSUN. 

Para atingir os seus propósitos a Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade 

do Contestado tem como diretrizes: 

- Responder às demandas sociais com a criação, ampliação e atualização dos 

projetos de pós-graduação nas diversas áreas profissionais, atendendo ao 

dinamismo do mercado, permitindo capacitação profissional com aplicação 

imediata na sociedade. 

- Estímulo à formação continuada dos egressos visando ampliar a sua 

qualificação para o mercado de atuação, bem como para a admissão nos 

cursos de pós-graduação Stricto Sensu. 

- Estímulo à qualificação do corpo docente e técnico administrativo da 

universidade. 

- Acompanhamento e avaliação constante dos cursos de pós-graduação 

visando a excelência. 

Abaixo apresentamos o quadro 31 trata das metas para a pós-graduação lato 

sensu da UNC 

 

Quadro 31 – Metas de 2014 com resultados até 2021 para a pós-graduação lato sensu da UNC. 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Ampliar o 
quantitativo 
de pós-
graduação 
Lato Sensu 
na 
modalidade 
presencial e 
EAD 

- Análise das 
temáticas com 
potencial nas 
áreas de 
abrangência da 
UNC. 
 
- Identificação 
e análise da 
estrutura 
necessária 
para o 
funcionamento 
das aulas de 
pós-graduação 
na UNC 

Nº de cursos 
criados 
 
 

Núcleo de 
Educação a 
Distância 
 
Pro Reitoria de 
Ensino  
 
Pro Reitoria de 
Administração 
 
Pró Reitoria de 
Pesquisa, Pós-
graduação e 
extensão 
 

2014-
2021 

Foram criados 
na modalidade 
presencial: 54 
pós-graduações 
 
Foram criados 
na modalidade 
EAD: 30 pós-
graduações 

Ampliar o 
quantitativo 
de pós-
graduação 
Lato Sensu 
na 
modalidade 

- Análise dos 
nichos de 
mercado que 
possam 
fortalecer a 
proposição de 
novas 

Nº de cursos 
criados 

 

Nº de alunos 
ingressantes 

 

Núcleo de 
Educação a 

Distância 
 

Pro Reitoria de 
Ensino  

2022-
2027 

Em 2022 foram 
criados 06 
novas pós-
graduações 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

presencial e 
EAD 
 

Fortalecer a 
divulgação 
da pós-
graduação 
na 
comunidade 

propostas de 
pós-graduação 
lato Sensu. 
 

- Criação de 
estratégias 
para a 
divulgação da 
pós-graduação 
lato sensu na 
comunidade 
articulando o 
ensino, 
pesquisa e 
extensão.  
 

- Selar a pós-
graduação 
somente com 
professores 
com diploma 
de stricto sensu 
 

- Habilitar a 
dupla 
modalidade 
(EAD e 
Presencial) 
para todo pós 
aprovado 
uniformizando 
o acesso as 
temáticas da 
pós-graduação 
 

 

Pro Reitoria de 
Administração 

 

Pró Reitoria de 
Articulação 

Ensino, Pesquisa 
e Extensão - 

PRAEPE 
 

Em 2023 foram 
05 novas pós-
graduações 

 

Espera-se o 
acréscimo 

mínimo de 30% 
na criação de 
novas pós-

graduações lato 
Sensu tanto na 

modalidade 
EAD quanto 
presencial 

 

Espera-se no 
mínimo o 

acréscimo de 
20% no ingresso 
de novos alunos 

nas pós-
graduações 
ofertadas 

presencial. 
 

Na modalidade 
EAD, espera-se 
o aumento do 
número de 
alunos 
ingressantes em 
30% 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

4.13 POLÍTICAS DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

A Universidade do Contestado entende por Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu um conjunto de atividades acadêmicas e científicas vinculadas a uma 

ou mais áreas de concentração, recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – CAPES nos níveis de Mestrado e/ou Doutorado, 

reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina - 

CEE/SC. 

Para atingir os objetivos do Stricto Sensu são diretrizes: Articulação da 

produção intelectual institucionalizada por meio dos programas Stricto Sensu e da 
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iniciação científica como forma de integração entre os níveis de graduação e pós-

graduação; Contribuição para a formação de pesquisadores, atendendo 

especialmente às necessidades setoriais e regionais da sociedade. 

A implementação de Programas Stricto Sensu na UNC ocorre de acordo com 

as Diretrizes do Plano Nacional de Pós-Graduação (2011-2020) da CAPES e 

legislação vigente através da Pró Reitoria de Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão 

(PRAEPE) e deve ser precedida pela qualificação do corpo docente e sua atuação em 

projetos de pesquisa. 

A Política de Pós-Graduação Stricto Sensu tem como objetivo formar mestres 

e doutores permitindo o aprofundar de sua formação científica, acadêmica e 

profissional aptos a atuarem em diferentes setores da sociedade sendo capazes de 

contribuir para o processo de modernização onde a UNC está inserida, assim como 

em todo país, contribuindo na consolidação da pesquisa científica e tecnológica.  

Os programas da UNC são direcionados a candidatos diplomados em cursos 

superiores de graduação, selecionados através de Edital, por meio inscrição, análise 

de currículo, apresentação de projeto de pesquisa. O Mestrado tem duração mínima 

de 18 (dezoito) e máxima de 24 (vinte e quatro) meses, e o Doutorado duração mínima 

de 24 (vinte e quatro) e máxima de 48 (quarenta e oito) meses. 

Os currículos dos cursos Stricto Sensu estão estruturados por disciplinas 

obrigatórias e eletivas em sistemas de créditos com matrícula semestral. As 

dissertações/teses devem ser aprovadas por bancas examinadoras de qualificação e 

de defesa, aprovadas pelo Colegiado dos Programas, sendo compostas por 03 (três) 

membros no mestrado e 05 (cinco) membros para o doutorado. As pesquisas devem 

estar vinculadas às linhas de pesquisa dos Programas. 

A UNC busca manter e ampliar a interface entre a Graduação e a Pós-

Graduação Stricto Sensu, tanto como local para a capacitação científica dos docentes, 

quanto para o refinamento dessa formação, de modo que eles desenvolvam 

competências para introduzir os alunos de graduação a formas básicas de 

investigação ou à iniciação científica. Segundo Martins (2000), a integração entre os 

ensinos de graduação e de pós-graduação é altamente desejável, possível e, 

certamente, pode avançar mais para maior articulação entre esses dois níveis. 

Conforme o Regimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

UNC (Resolução UNC CONSUN 080/2022), o aluno tem direito a certificação quando 

integralizar os créditos das disciplinas com média superior/igual a “B”, ser aprovado 
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em proficiência em língua inglesa e no exame de qualificação da tese/dissertação; ter 

publicado um artigo científico no mestrado e dois no doutorado com Qualis mínimo B2 

ou FI maior que 1,5  e comprovar a participação em um evento científico/ano com a 

apresentação dos resultados da pesquisa.  

A Universidade do Contestado, por meio da PRAEPE, realiza o 

acompanhamento das atividades pedagógicas, da produção científica e do tempo de 

integralização dos acadêmicos nos programas, visando atender as exigências de 

qualidade da CAPES.  

A autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação da UNC se caracteriza 

como um processo avaliativo conceituado e autogerido pela comunidade acadêmica, 

que tem a finalidade de contrastar as impressões dos diferentes segmentos sobre a 

qualidade geral de formação em relação a proposta do Programa Stricto Sensu. 

Para desenvolver o plano de autoavaliação da UNC, foram criadas Comissões 

de Autoavaliação (CAA) por Programa, composta pelos seguintes membros: 

Coordenador(a), um (1) professor do respectivo Programa e um (1) professor de outro 

Programa da UNC. A partir das potencialidades e fragilidades observadas no relatório 

de autoavaliação, medidas e ações para a melhoria institucional, assim como metas 

futuras são incorporadas ao planejamento estratégico da UNC. 

Para atingir os objetivos do Stricto Sensu a Universidade tem como Diretrizes: 

- Articulação da produção intelectual institucionalizada por meio dos programas 

Stricto Sensu e da iniciação científica como forma de integração entre os 

níveis de graduação e pós-graduação. 

- Contribuir para a formação de pesquisadores, atendendo especialmente às 

necessidades setoriais e regionais da sociedade. 

 

Alinhado a necessidade institucional, o quadro 32 apresenta as metas para o 

Stricto no período de 2014 a 2021. 

 

Quadro 32 – Programas de Pós-graduação Stricto Sensu 2014 - 2021 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO RESULTADOS 

Ampliar o 
quantitativo 
de pós-
graduação 
Stricto 
Sensu na 
Universidade 
 

- Analisar os 
cursos com 
maior número 
de egressos 
 
- Analisar as 
frentes 
econômicas 

Nº de cursos 
aprovados 
 
 
 

 
Pro Reitoria de 
Ensino  
 
Pro Reitoria de 
Administração 
 

2014- 
2021 

Neste período 
foram 
submetidas 
novas APCNS 
originárias da 
UNC, com êxito 
na aprovação 
em 3 propostas 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO RESULTADOS 

 da região de 
abrangência 
da UNC 
 
 

Pró Reitoria de 
Pesquisa, 
Extensão e Pós-
graduação 
 
 

(Engenharia, 
Administração e 
Desenvolvimento 
Regional) e 01 
proposta 
aprovada em 
programa 
associativo com 
UNESC, 
UNIVILLE, 
UNIPLAC e UNC  

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

Diante do contínuo aperfeiçoamento de sua política de stricto sensu, a UNC 

estabelece as metas para o quinquênio 2022-2027 (quadro 33): 

 

Quadro 33 – Programas de Pós-graduação Stricto Sensu 2022-2027 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Expandir os 
programas 
de Stricto 
Sensu 
 
 

-Propor 
programas 
nas áreas 
prioritárias de 
pesquisa da 
UNC 
 
 
 
 

Nº de cursos 
aprovados 
 
 
 
 

 
Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, Pesquisa 
e Extensão - 
PRAEPE 
 
 
 
 
 

2022-
2027 

Aprovar na 
CAPES os 
seguintes 
programas: 
 
- Mestrado em 
Ciências da 
Saúde 
 
- Mestrado em 
Educação 
 
- Mestrado em 
Direito 
 
- Mestrado em 
Sociedade e 
Ambiente 
 
- Mestrado em 
Ciências de 
Dados 
 
- Doutorado em 
Engenharias 
 
- Doutorado em 
Administração 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

No quadro 34 abaixo tem-se as APCNs somente da UNC que foram submetidas 

e aprovadas pela CAPES desde 2014 a 2022, demonstrando o compromisso da UNC 

em expandir seus programas de Stricto Sensu. 
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Quadro 34 – Dados das APCNs submetidas e aprovadas 

Nº/ano da 
proposta 

Programa Área de avaliação Modalidade Situação 

1003/2016 
Engenharia Civil, 
Sanitária e Ambiental 

Engenharias I Profissional Recomendado 

519/2018 Administração 

Administração 
pública e de 
empresas, Ciências 
contábeis e Turismo, 

Profissional Recomendado 

526/2019 
Desenvolvimento 
Regional 

Planejamento 
urbano e 
regional/demografia 

Profissional Recomendado 

Fonte: Plataforma Sucupira (2023); Reitoria UNC (2023). 
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5 POLÍTICA PESQUISA 

 

A pesquisa é o conjunto de atividades voltadas à reflexão crítica e à produção 

do conhecimento, objetivando promover a ciência, tecnologia e inovação com vistas 

ao desenvolvimento regional de forma articulada com o ensino e a extensão. 

 Tem como diretrizes o desenvolvimento de forma sustentável as pesquisas 

científicas da instituição por meio da consolidação, fortalecimento e expansão dos 

grupos de pesquisa institucionais; Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 

e científico-tecnológico-inovador, através de pesquisas e estudos inclusive em nível 

de iniciação científica; Articular as ações de ensino, pesquisa e extensão; Ampliar os 

instrumentos de divulgação científica institucionais; Estimular a captação de recursos 

externos e incentivar a qualificação do corpo docente para concorrer em editais 

públicos, privados e de agências de fomento à pesquisa. 

As pesquisas clínicas e experimentais envolvendo seres humanos e animais 

da UNC são regulamentadas, avaliadas e acompanhadas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa e pela Comissão de Ética no Uso de Animais. 

A pesquisa da UNC incentiva e se consolida por meio de parcerias com 

programas como: Fundo de Apoio à Pesquisa, do Programa Institucional Voluntário 

de Iniciação Científica e Tecnológica, do Programa de Apoio para Participação em 

Eventos Científico, do Programa de Mobilidade Acadêmica e dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica e do Programa de Pesquisa e Extensão em Medicina. 

Institucionalmente o incentivo à participação em Editais de agências de fomento 

externo de pesquisa, extensão e iniciação científica por proposições alinhadas as 

linhas de pesquisa e necessidades dos cursos de graduação e stricto sensu. 

A Iniciação Científica da UNC caracteriza-se pelo ensino para a pesquisa, o 

qual inicia na graduação, aprimorando o processo ensino-aprendizagem e 

desenvolvendo a pesquisa como princípio educativo, e se consolida na pós-graduação 

Stricto Sensu, formando pesquisadores voltados a produção do conhecimento. 

As bolsas de Iniciação Científica que fomentam a pesquisa no âmbito da 

graduação somam 837 bolsas nas modalidades art. 170, artigo 171 FUMDES, FAP, 

PIBIC, PIBITI, Bolsa mérito, Bolsa Pesquisa Graduação, bolsa pesquisa e extensão 

medicina desde 2017. A Universidade faz a contrapartida remunerando os 

orientadores para fornecer subsídio metodológico e científico aos nossos alunos 

pesquisadores.  
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No gráfico 10 tem-se a representação gráfica da concessão de bolsas de 

Iniciação Científica de 2017 a 2023, sendo que em 2023 superamos o número de 

bolsas concedidas incentivados por um programa próprio que foi o Bolsa Graduação 

- ingresso, pois entendemos que a pesquisa científica deve ser fomentada desde as 

fases iniciais, incluindo a primeira fase para que a pesquisa possa ser incutida no 

cotidiano curricular do aluno e possa ser fortalecida por meio do ensino e da extensão.  

 

Gráfico 10 – Concessão de bolsas de IC por ano 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

As linhas representam temas que congregam estudos científicos 

fundamentados em tradição investigativa, de onde se originam projetos de pesquisa 

que possuem aspectos em comum (CNPq, 2015). A UNC organiza sua pesquisa a 

partir dos grupos de pesquisa institucionais em torno de quatro linhas de pesquisa: 

i) Exatas, da terra e engenharias; 

ii) Biológicas, saúde e agrárias; 

iii) Humanas, sociais e sociais aplicadas; 

iv) Inovação. 

Os grupos de pesquisa da UNC constituem a base institucional, a partir da qual 

professores, estudantes e técnicos administrativos organizam-se e engajam-se 

profissionalmente em atividades de pesquisa, em torno de uma ou mais linhas 

institucionais, sob a liderança de um ou dois professores pesquisadores. 

As pesquisas clínicas e experimentais envolvendo seres humanos e animais 

da UNC são regulamentadas, avaliadas e acompanhadas pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa – CEP/UNC e pela Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UNC, 

seguindo as Propostas de Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas 

envolvendo seres humanos, animais domésticos e silvestres. O CEP/UNC e a 

CEUA/UNC possuem registro e certificado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA) do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

respectivamente. 

A UNC está cadastrada na plataforma Brasil como CEP n 117. Importante 

ressaltar que a UNC tem um zelo pelos prazos deliberados pelo CEP, sendo 

considerado um CEP ágil na elaboração dos pareceres, em 2023, conforme quadros 

(35 e 36) abaixo nota-se que a média de tempo para emissão do parecer do relator foi 

de apenas 12,1 dias, usa-se apenas 40% do tempo que nos é permitido que é 30 dias 

conforme quadro, sinteticamente extraída da Plataforma Brasil abaixo.  

 

Quadro 35 – Desempenho do CEP UNC Mafra referente ao 1º semestre/2023 

 
Fonte: Plataforma Brasil (2023); Reitoria UNC (2023). 

 

Quadro 36 – Desempenho do CEP UNC Mafra referente ao 2º semestre/2023  

 
Fonte: Plataforma Brasil (2023); Reitoria UNC (2023). 

 

Já o CEUA ainda possui tramitação física e vincula-se às pesquisas 

experimentais ou ao ensino com modelos animais. Abaixo no gráfico 11, observa-se 
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que ao longo de 2014 a 2023 foram submetidos para apreciação 91 trabalhos ao 

CEUA.  

 

Gráfico 11 – Número de projetos CEUA 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

A Universidade do Contestado prioriza a pesquisa, o ensino e a extensão nas 

áreas de Educação Ambiental (Lei nº 9795/1999), Educação étnico-racial para o 

Ensino de História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena (Resolução CNE/CP 

nº 1/2004), Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº 1/2012) e 

Desenvolvimento Nacional Sustentável (Decreto 7746/2012 e Instrução Normativa nº 

10/2012). Tais pesquisas promovem soluções criativas para melhorar a qualidade de 

vida da população, com o desenvolvimento de novas tecnologias urbanas e 

habitacionais, aderentes às necessidades de construção de uma economia verde e 

sustentável. 

Para desenvolver a Política de pesquisa no âmbito da instituição, a UNC tem 

como Diretrizes: 

- Desenvolvimento de forma sustentável das pesquisas científicas da instituição 

por meio da consolidação, fortalecimento e expansão dos grupos de pesquisa 

institucionais. 

- Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e científico-tecnológico-

inovador, através de pesquisas e estudos inclusive em nível de iniciação 

científica. 
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- Articulação permanentemente das ações de ensino, pesquisa e extensão. 

- Qualificação da pesquisa na Universidade, visando a excelência, nas várias 

áreas do conhecimento em que a UNC está inserida. 

- Aperfeiçoamento constante e ampliação dos instrumentos de divulgação 

científica institucionais. 

- Estimular à captação de recursos externos e incentivar a qualificação do corpo 

docente para concorrer em editais públicos, privados e de agências de 

fomento à pesquisa. 

- Ampliação das oportunidades à comunidade interna e externa no 

desenvolvimento de negócios inovadores relacionados à Universidade e com 

potencial de mercado. 

 

A UNC promove a pesquisa científica na sua amplitude, comprometida com a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade regional e com a inovação em todas as 

áreas do saber, em consonância com sua missão. 

Para a UNC, a pesquisa deve constituir atividade permanente na academia, 

devendo ser desenvolvida de forma progressiva e articulada com o ensino e a 

extensão nas várias áreas do saber, visando à produção de conhecimento. 

Para isso, a pesquisa da UNC e tem como objetivos:  

- contribuir para a formação dos estudantes por meio da sua participação 

em atividades que permitam o desenvolvimento do pensamento científico; 

- contribuir para o pensamento crítico reflexivo preparados para enfrentar a 

realidade de modo proativo, inovador e empreendedor; 

- estimular abordagens e práticas investigativas contribuindo para a 

melhoria contínua da articulação ensino, pesquisa e extensão; 

- aprimorar, ampliar e valorizar o conhecimento científico produzido na 

Universidade e disseminado por meio de eventos científicos institucionais; 

- fomentar a inovação de forma a contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico e cultural da região, buscando a criação de novos produtos 

ou ainda solução inovadora para problemas encontrados; 

- estimular o trabalho científico colaborativo e em rede entre pessoas, 

instituições e outros agentes de mediação do conhecimento; 
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- fortalecer os programas/cursos de pós-graduação stricto sensu no 

âmbito de sua abrangência municipal, estadual e nacional por meio de 

parcerias com outras instituições e segmentos da sociedade;  

- contribuir para a solução de problemas atuais e emergentes por meio de 

projetos e programas de pesquisa que proporcionam a interação e a 

colaboração com a comunidade externa na construção do conhecimento; 

- consolidar a UNC perante a comunidade científica nacional e internacional 

como Instituição promotora de pesquisas científicas, possibilitando a 

manutenção e o estabelecimento de parcerias e convênios de pesquisa e pelo 

programa de mobilidade acadêmica.  

 
A Universidade do Contestado desenvolve uma série de ações importantes de 

incentivo à produção acadêmica - pesquisa, baseadas em 9 (nove) frentes: 

 
a) Linhas e Grupos de Pesquisa Institucionais 

 
A Universidade do Contestado organiza a produção acadêmica por meio de 

seus grupos de pesquisa (GP) institucionalizados no CNPq em torno das quatro linhas 

de pesquisa institucional. No quadro abaixo apresenta-se os dados comparativos de 

2022 e 2023. A produção dos grupos de pesquisa vincula-se às IC, escrita de projetos 

de fomento e eventos de extensão. Importante destacar que em 2023 lançamos o 

primeiro grupo de pesquisa internacional denominado como Debate and Learn que já 

realizou em 2023 um debate em inglês aberto ao público sobre a importância da UNC 

nas ODS, principalmente a ODS 3 e 4.  

 

Quadro 37 – Objetivos e Metas Grupos de Pesquisa. 
META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Qualificar 
os grupos 
de 
Pesquisa 
da UNC 

Realizar a fusão 
de grupos com 
linhas semelhantes 
 
Promover a 
internacionalização 
nos Grupos de 
Pesquisa 
 
Fortalecer projetos 
de inovação 
articulados aos 

Número de 
Grupos de 
Pesquisa 

Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão - 
PRAEPE 
 
Diretoria de 
Articulação 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão  

2022-
2027 

Até 2023: 26 
grupos de 
pesquisa 
certificados pelo 
CNPq 
 
Criação de 01 
grupo de 
internacionalização 
com debates em 
inglês 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO RESULTADOS 
OBTIDOS/ 

ESPERADOS 

grupos de 
pesquisa  

Até 2027: criação 
de 02 grupos de 
pesquisa 
relacionados a 
inovação e ciência 
de dados 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

Na tabela abaixo demonstra-se a relação aos Grupos de pesquisa por área do 

conhecimento na UNC devidamente cadastrados no CNPq 

 

Tabela 10 – Relação aos Grupos de pesquisa por área do conhecimento na UNC devidamente 
cadastrados no CNPq 

Área do GP 2022 2023 

Biológicas, saúde e agrárias 6 6 

Exatas, da terra e engenharias 3 4 

Humanas, sociais e sociais aplicadas 12 13 

Inovação 6 3 

Internacional – 01 

TOTAL DE GP 27 27 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

A organização dos grupos de pesquisa ocorre por iniciativa de professores com 

a apresentação de proposta de criação de grupo de pesquisa à Pró Reitoria de 

Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão (PRAEPE) a qual, após análise da 

necessidade e viabilidade, certifica junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

5.1 ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Visando ampliar e fortalecer a integração entre o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão enquanto processo formativo, a UNC criou o Plano de Indissociabilidade, 

composto por embasamento teórico e plano prático, baseado em sete (7) eixos 

norteadores, dentre os quais destacamos os Estágios, Trabalhos de Conclusão de 

Curso e a Iniciação Científica como formas de integração dos três pilares, sendo:  
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i. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como princípios e finalidades 

oportunizar o aluno na participação em atividades de iniciação à pesquisa; 

estimular o espírito investigativo e a construção do conhecimento de forma 

individual ou coletiva; aprimorar a capacidade de interpretação crítica; 

desenvolver a capacidade de aplicação dos conhecimentos filosóficos, 

científicos, tecnológicos e artísticos adquiridos durante o curso, de forma 

integrada, através da pesquisa; garantir a abordagem científica de temas 

relacionados à prática profissional, inserida na dinâmica da realidade local, 

regional e nacional; promover o desenvolvimento de projetos de extensão 

universitária, propondo melhoria dos problemas identificados; subsidiar o 

processo de ensino, contribuindo para a apropriação de conhecimentos 

relacionados ao desenvolvimento curricular obtido no decorrer do curso. 

Assim, as atividades de investigação dos cursos (TCCs, monografias, 

dissertações e teses) promovem a articulação da pesquisa com o ensino 

como forma de incentivo à produção do conhecimento, fortalecendo a 

pesquisa científica e a publicação de estudos em revistas indexadas; 

ii. Os Estágios estão integrados ao processo de formação do acadêmico, 

entendido como atividade curricular que estimula a reflexão e a criatividade, 

sobre a realidade social a partir dos princípios éticos que devem orientar a 

prática profissional. O Estágio Curricular Supervisionado é um processo de 

aprendizagem que integra o conhecimento adquirido pelo aluno em sala de 

aula à prática profissional e estimula o reconhecimento de habilidades e 

competências adquiridas em situações reais de vida e do mundo do trabalho. 

As atividades práticas e estágios estimulam a aplicação de conhecimentos 

adquiridos durante a vida acadêmica, e em atividades de pesquisa e de 

extensão, fortalecendo o tripé da Universidade. 

iii) Iniciação Cientifica: integrados ao processo de formação do acadêmico, 

permite o conhecimento das práticas de pesquisa, permitindo o 

desenvolvimento de novas teorias, projetos, a participação em grupos de 

pesquisa levando ao despertar da ciência no aluno.  

 

a) Bolsas e Editais de Fomento 

A Universidade oferece o incentivo à iniciação científica por meio de parcerias 

com programas de fomento federal e estadual, tais como: 
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a) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq); 

b) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBITI – CNPq); 

Além dos incentivos externos a UNC concede as seguintes modalidades de 

fomento próprio a iniciação científica/extensão: 

i. Fundo de Apoio à Pesquisa UNC (FAP/UNC) - visa a inserção de alunos no 

universo da pesquisa como forma de contribuir para o desenvolvimento 

econômico, cultural e social e das potencialidades regionais. A concessão 

desta bolsa é anual; 

ii. Programa de Bolsa Mérito - atribui bolsas de pesquisa aos alunos com maior 

rendimento escolar. Para concorrer a bolsa os alunos devem possuir Índice 

de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 8,0 (oito). A bolsa de pesquisa 

por mérito consiste no subsídio de até 30% (trinta por cento) do valor da 

mensalidade por um período de 2 (dois) semestres letivos;  

iii. Programa de Pesquisa e Extensão em Medicina da Universidade do 

Contestado – UNC – concede bolsa para alunos com alto rendimento 

acadêmico e qualificado projeto de pesquisa/extensão. A bolsa corresponde 

a 6 (seis) créditos mês do curso de Medicina por um semestre, podendo ser 

prorrogada.  

 

Na tabela 11 pode-se observar o quantitativo das concessões de bolsas pela 

UNC 

 

Tabela 11 – Relação de Bolsas de concedidas na UNC 

ANO Art.170 
Art. 171 - 
FUMDES 

FAP PIBIC PIBITI 
Bolsa 
Mérito 

Bolsa 
Pesquisa e 

extensão em 
Medicina 

Bolsa Pesquisa 
Graduação - 
Ingressantes 

Total 
de 

Bolsas 

2017 36  34 7 4    81 

2018 56 23 36 7 4    126 

2019 94 48  7 4 07   160 

2020 53 30       83 

2021 59 11 25    21  116 

2022 64  19 4 3    90 

2023 2 3  5 4   167 181 

TOTAL 837 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 
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O fomento à pesquisa é uma das prioridades da UNC. A pesquisa permite ao 

discente aumentar sua capacidade crítica, de pensamento, de problematização, de 

busca por respostas, além de todo o conhecimento adquirido, troca de experiências 

científicas e o fortalecimento da comunicação em diferentes áreas do conhecimento 

promovendo o desenvolvimento de propostas educativas, científicas e 

interdisciplinares e interprofissionais. 

A UNC tem como meta expandir as bolsas de IC em até 20%, voluntárias ou 

fomentadas, até 2027 trabalhando em áreas prioritárias da pesquisa, a saber a 

inovação (quadro 38). 

 

Quadro 38 – Objetivos e Metas Fomento de Bolsas Pesquisa 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

ESPERADO 

Expandir 
as bolsas 
de IC 
 
 

Trabalhar em 
áreas 
prioritárias 
para pesquisa 
 
Articular 
bolsas de IC 
ao ensino e 
extensão 
 
Aumentar o 
escopo de 
financiamentos 
de IC por meio 
de edital de 
fomentos 
externos 

Número de 
bolsas de IC 
concedidas 
 
 
 
 

 
Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, Pesquisa 
e Extensão 
 
 
Diretoria 
Financeira 
 

2022 a 
2027 

Aumentar em 
até 20% as 
bolsas de IC na 
UNC 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

A UNC incentiva apoia a participação de pesquisadores, principalmente 

vinculados aos Programas Stricto Sensu, em Editais de agências de fomento externo 

(públicas e privadas), de acordo com as normas próprias de cada um, analisando 

criticamente os projetos a serem submetidos e alocando horas pesquisa aos 

professores contemplados. 

 

b) Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) 

 

É um programa que permite a adesão voluntária de alunos em pesquisas 

propostas por professores com vínculo na graduação com o objetivo de oportunizar 



164 
 

 

aos alunos de Graduação, modalidade presencial e a distância, experiências no 

desenvolvimento de atividades de investigação científica. 

O PIVIC permite a regularização e regulamentação das atividades de pesquisa 

nos Campi da UNC de estudantes voluntários que desejam estar inseridos na 

iniciação científica, desenvolvendo projetos orientados por pesquisadores 

promovendo a formação de recursos humanos para a pesquisa, desenvolvimento 

tecnológico e inovação. 

No gráfico 12 temos a quantidade de alunos por ano que integraram o PIVIC a 

partir de projetos de pesquisa de docentes da UNC. 

 

Gráfico 12 – Alunos PIVIC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

Importante destacar que a UNC tem como meta aumentar e qualificar seu 

programa de bolsas de IC voluntária (quadro 39), e a partir de 2023 foi proposto o 

PAMIC - Programa Articulado de Mestrado e Iniciação Científica cujo Objetivo é 

fomentar a IC voluntária em braços de pesquisa dos programas de mestrado. O 

PAMIC trabalha na proposição da habilitação da linha de pesquisa do docente 

(relacionado às linhas dos PPGs) e a inserção dos alunos voluntários nestas 

pesquisas a ser desenvolvida deve estar articulada com a sociedade. O público-alvo 

são alunos da graduação. O edital de seleção é bastante otimizado contando com 

duas etapas: i) Avaliação objetiva; ii) entrevista que se esmera em avaliar 

principalmente a disponibilidade de tempo do acadêmico. O prazo de vínculo é de 12 

(doze) meses prorrogáveis por mais 12 a partir da indicação do professor orientador. 
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O aluno e docente tem como obrigação a submissão/publicação dos resultados da 

pesquisa em revista qualis, preferencialmente B2; participar de 01 evento 

científico/ano com a apresentação do trabalho por comunicação oral ou pôster e ter a 

disponibilidade de 20h semanais dedicados à pesquisa entre atividades presenciais e 

não presenciais. 

 
Quadro 39 – Objetivos e Metas Iniciação científica 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

ESPERADO 

Implementar 
o PAMIC 
 
Expandir as 
Bolsas de 
IC 
Voluntárias 
 
 

Trabalhar em 
pesquisas 
vinculadas às 
linhas de 
pesquisa do 
mestrado 
para 
fortalecer a 
inserção do 
mestrado na 
graduação 
 
Ampliar o 
quantitativo 
de bolsas de 
IC voluntárias 
na graduação 

Número de 
participantes no 
PAMIC 
 
 
 
 

 
Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, Pesquisa 
e Extensão 
 
 
Diretoria de 
Articulação 
Ensino, Pesquisa 
e Extensão 
 
 

2024 a 
2027 

Disponibilizar 20 
vagas do 
PAMIC/ano. 
 
 
Incrementar em 
no mínimo 20% 
as bolsas de IC 
voluntária na 
graduação 
 
 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 
c) Eventos Científicos Institucionais 

Para integração de discentes e docentes em torno da pesquisa e da extensão, 

a UNC organiza anualmente quatro eventos científicos institucionais: 

i) a Jornada de Iniciação Científica (JINC) realizada em parceria com a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), promove a divulgação de 

trabalhos de iniciação científica; 

ii) o Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) proporciona 

integração entre os três eixos da Universidade por meio de apresentações científicas 

na modalidade oral e pôster nas diversas áreas do conhecimento. É obrigatória a 

participação dos discentes bolsistas dos programas de fomento interno e externo; para 

2024, o SIPEX passará por reformulação visando atender às novas demandas 

institucionais e passará a ser chamado de Seminário articulado de ensino, pesquisa, 

extensão e inovação. 

iii) e o Seminário dos Grupos de Pesquisa da UNC, evento que visa promover 

a discussão e integração das áreas de conhecimento por meio dos grupos de pesquisa 

institucionais. Realizado anualmente com os líderes dos grupos de pesquisa.  
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iv) Seminário dos editores das revistas científicas da UNC em que se busca 

reunir os editores de revistas da UNC e discutir as atualizações relacionadas a ORCID, 

OJS, indexadores, qualidade das publicações, índice H, entre outros. O seminário de 

editores acontece anualmente e envolve somente os editores das revistas científicas 

da UNC.  

v) Atividade científica articulada - esta foi uma atividade inovadora proposta no 

1/2023 em que os alunos das disciplinas 40% EAD nos cursos de graduação 

presencial foram incentivados a aprofundar seus conhecimentos nas disciplinas 

trazendo um componente científico a elas, articulando desta forma a pesquisa e o 

ensino e surpreendentemente com o apoio dos tutores e professores das disciplinas, 

recebemos 1534 resumos científicos.  

vi) I Encontro de Iniciação Científica UNC - PIBIC e PIBIT - estimular a difusão 

do conhecimento das bolsas de IC recebidas pelo CNPq, nas modalidades PIBIC e 

PIBITI. Foram 9 bolsas recebidas (5 PIBIC e 04 PIBITI) para o biênio 2022-2024. 

A UNC prima pelos eventos científicos que possam publicizar o conhecimento 

produzido na UNC em todas as modalidades de ensino. No quadro 40 abaixo tem-se 

a meta dos eventos de IC de 2014 a 2021. 

 
Quadro 40 – Metas Eventos científicos 2014-2021 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Implementar 
eventos 
científicos 
para difundir 
o 
conhecimento 
 
Ampliar a 
Produção 
científica nos 
eventos 
científicos 
 

 
Incentivar a 
submissão 
de resumos 
científicos 
das 
atividades 
pesquisadas  
 
 
Realizar 
capacitação 
sobre 
técnicas de 
escrita 
científica 
 

Número de 
eventos e 
resumos 
científicos 
 
 
 
 

 
Pró Reitoria de 
Pesquisa, 
Extensão e Pós-
graduação 

2014 a 
2021 

Foram 
realizados 07 
SIPEX (anual) 
com 1677 
resumos 
submetidos 
 
Foram 
realizadas 08 
JINCs (anual) 
com 623 
resumos 
recebidos 
 
Em 2023 foi 
realizada as 
oficinas de 
metodologia e 
de escrita 
cientifica com 
707 inscritos 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 
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Os eventos também comportam as capacitações docentes, cuja meta para o 

período de 2022 a 2027 (quadro 41) é: 

 

Quadro 41 – Metas eventos científicos 2022-2027 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Ampliar a 
Capacitação 
docente na área de 
inovação e 
empreendedorismo 
no ensino superior 
 
Fortalecer as 
atividades de 
capacitação 
docente quanto ao 
uso das 
metodologias 
ativas 
 
Consolidar a 
indissociabilidade 
do tripe 
universitário pelas 
ações de 
articulação em 
ensino, Pesquisa e 
Extensão 

Oferecer 
eventos na 
área de 
inovação, 
marcas e 
patentes 
 
 
Eventos 
científicos na 
área de 
metodologias 
ativas 
 
Realizar o 
planejamento 
semestral 
das 
atividades de 
articulação 
ensino, 
pesquisa e 
extensão 
com apoio da 
PRAEPE 

Número de 
eventos 
realizados 

Pró Reitoria de 
Pesquisa, 
Extensão e 
Pós-graduação 

2022 a 
2027 

Ampliar em 20% os 
eventos científicos 
em temáticas como 
Inovação; 
Empreendedorismo 
  
Patentes e 
registros de marca; 
Metodologias 
ativas; Formação 
em TICs e 
Tecnologias 
assistivas;  
 
 Implementar em 
10% eventos 
científicos com de 
atividades 
articuladas no 
ensino, na 
pesquisa e na 
extensão  

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

Para o ano de 2022 e 2023 foram realizados 11 eventos vinculados a 

capacitação docente de acordo com o quadro 42 abaixo:  

 

Quadro 42 – Capacitações docentes realizadas no período de 2022 a 2023 

ANO CAPACITAÇÕES DOCENTES DESENVOLVIDAS 

2022 

Capacitação sobre Metodologias Ativas; 
Capacitação sobre laboratórios virtuais – Algetec; 
Capacitação sobre Iniciação Cientifica na graduação; 
Capacitação como potenciar as publicações no ensino superior 

2023 

Capacitação sobre curricularização da Extensão 
Programa de Capacitação docente - Pós-graduação Lato Sensu em 
Metodologias ativas subsidiada pela UNC 
Capacitação Inovação no ensino superior; 
Capacitação sobre marcas e registros de patentes com o INPI 
Capacitação sobre potencialidades do EAD; 
Capacitação sobre atividades articuladas e internacionalização no ensino 
superior; 
Capacitação quanto a realização de um plano de ação estratégico para o ensino 
superior. 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 
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Para o quinquênio 2022-2027 busca-se expandir os horizontes dos eventos 

científicos nacionais e internacionais para a UNC. No quadro 43 abaixo, tem-se as 

metas para este período de acordo com o planejamento estratégico da Reitoria. 

 

Quadro 43 – Meta de eventos científicos para 2022 a 2027 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ ESPERADOS 

Ampliar os 
eventos 
científicos 
para difundir 
o 
conhecimento 
 
 

Incentivar a 
participação 
da 
comunidade 
acadêmica 
na submissão 
de trabalhos 
e 
participação 
nos eventos 
científicos 
 
Incentivar 
eventos 
científicos 
nacionais e 
internacionais 
na UNC 

Número de 
resumos 
recebidos 
 
 
Número de 
eventos 
nacionais e 
internacionais 
realizados 
 
 
 
 
 
 

 
Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão - 
PRAEPE 

2022 a 
2027 

Foram realizados 02 
SIPEX (anual) com 
3413 resumos 
submetidos 
 
 
Foram realizadas 08 
JINCs (1 anual) com 
96 resumos 
recebidos 
 
Atividade Articulada 
(ofertada a 1ª vez 
em 2023) com 1534 
resumos recebidos 
I Encontro de 
Iniciação Científica 
UNC - PIBIC e PIBIT 
com 9 resumos 
recebidos.  
 
 
I Congresso 
Catarinense de 
saúde recebidos 14 
artigos científicos 
que foram 
publicados em anais 
do evento na revista 
saúde e meio 
ambiente 
 
Espera-se que até 
2027 possa-se 
aumentar em 20% os 
resumos científicos 
recebidos  
 
Expandir em 10% 
evento científico na 
área de tecnologia e 
inovação – 
articulados a projetos 
inovadores 
 
Realizar 01 evento 
internacional na 
UNC* 

Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 



169 
 

 

*evento internacional: a UNC já possui os eventos internacionais, a citar o 

Seminário Internacional de educação promovido pelo Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional, entretanto, a meta proposta é que seja um evento com 

raízes internacionais. Esta meta é almejada pela execução do 6th Internacional 

Conodont Symposium (ICOS 6) que será sediada de 07 a 10 de dezembro de 2025 

na UNC Mafra. Este simpósio incluirá dois dias de sessões científicas, visitas técnicas 

e palestras. A 1ª Circular já foi emitida pela UNC em 2023 conforme pode ser 

observado abaixo:  

 

Figura 10 – Fragmento da primeira circular do 6th Internacional Conodont Symposium (ICOS 6) 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Abaixo, na tabela 12, tem-se sistematizado a quantidade de resumos recebidos 

por evento científico. Importante a distinção que no SIPEX recebemos resumos 
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vinculados ao ensino, a pesquisa e a extensão nos diferentes delineamentos 

metodológicos. Já a JINC, é mais específica e quantitativa, pois os critérios para 

recebimento atrelam-se a pesquisa já com dados obtidos. Em 2020, devido a 

pandemia, não houve SIPEX, foi mantido somente a JINC que já havia sido feita no 

formato híbrido.  

 

Tabela 12 – Resumos eventos científicos 

Ano de 
realização 

SIPEX 
(n. resumos) 

JINC 
(n. resumos) 

Atividade 
articulada 

(n. resumos) 

I Encontro de 
Iniciação 

Científica UNC - 
PIBIC e PIBIT 
(n. resumos) 

I Congresso 
Catarinense 

de Saúde 
(n. de 

artigos) 

2014 237 63 -- -- -- 

2015 160 85 -- -- -- 

2016 220 97 -- -- -- 

2017 215 84 -- -- -- 

2018 288 114 -- -- -- 

2019 374 56 -- -- -- 

2020  54 -- -- -- 

2021 183 70 -- -- -- 

2022 754 64 -- -- 14 

2023 2659 32 1534 09 -- 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Nos gráficos abaixo demonstra-se que 3647 participantes estiveram no evento 

científico SIPEX e 2589 na JINC, respectivamente no período de 2014 a 2023. 

Importante destacar que a adesão é menor que os resumos submetidos, pois um 

mesmo autor poderia submeter o número de resumos desejados para o processo de 

avaliação.  
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Gráfico 13 – Participantes SIPEX 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Gráfico 14 – Participantes JINC 

 
# A partir de 2022 os trabalhos aceitos pela JINC necessariamente são de atividades de pesquisas 
aplicadas com dados estatísticos. 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Além destes eventos institucionais, cada curso ou área do conhecimento, por 

campus ou intercampi, realiza Semanas e/ou Jornadas Acadêmicas que promovem a 

pesquisa e a extensão universitária específica. 

 

e) Programa de Apoio para Participação em Eventos Científicos (PAPEC) 

A fim de fomentar a participação e divulgação da produção científica da 

Universidade em eventos científicos externos, foi instituído em 2014 o Programa de 
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Apoio para Participação em Eventos Científicos (PAPEC) com o objetivo de orientar 

docentes e discentes da Universidade do Contestado quanto aos procedimentos que 

concede apoio financeiro em caráter de ressarcimento para docentes e discentes, em 

todos os níveis de ensino, que aprovarem trabalhos científicos em eventos com quotas 

e valores conforme o âmbito do evento, se nacional ou internacional.  

A UNC disponibiliza  auxílio para participação em Evento Científico a docentes 

vinculados a Grupos de Pesquisa institucionalizados, mediante comprovação de 

aceite de trabalho no evento e apresentação de comprovantes de despesas de 

inscrição, estadia, deslocamento e alimentação, num limite máximo de R$ 700,00 

(setecentos reais) por docente, nível nacional e R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

docente, nível internacional para eventos realizados no Brasil e R$ 1.500,00 (um mil 

e quinhentos reais) por docente, nível internacional para eventos no exterior, restritos 

a duas participações por ano. 

Na Condição de discente, a UNC concede auxílio para participação mediante 

comprovação de aceite de trabalho no evento e comprovação de despesas de 

inscrição, estadia, deslocamento e alimentação, num limite máximo de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) por discente para eventos nacionais e R$ 500,00 

(quinhentos reais) para eventos internacionais, restrito a uma participação por ano.  

O apoio financeiro é em caráter de ressarcimento, condicionado a 

apresentação dos comprovantes de despesas financiáveis (recibos de táxi, notas 

fiscais de passagens aéreas, passagens de ônibus, alimentação, estadia, 

comprovante de pagamento da inscrição do evento), além da efetiva apresentação do 

certificado e fotografia da apresentação pôster/oral. 

Em 2014, destaca se a criação de um programa que fomentasse a participação 

da comunidade UNC em eventos científicos nacionais e internacionais, conforme 

quadro 44 de metas abaixo.   

 

Quadro 44 – Meta – Apoio para participação em eventos científicos 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Implementar 
o programa 
de apoio 
para 
participação 
em eventos 
científicos - 
PAPEC 
 

 
Incentivar a 
participação 
de docentes e 
discentes 
com 
apresentação 
de trabalhos 
em eventos 

Quantia 
fomentada 
 
Número de 
participantes 
 
 
 
 

 
Pró Reitoria de 
Pesquisa, 
Extensão e Pós-
graduação 

2014 a 
2021 

Foram 
submetidos 278 
pedidos de 
apoio na 
categoria 
docente com 
valor total de 
R$ 222.440,70 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

 científicos por 
meio de apoio 
financeiro a 
itens como 
passagens, 
estadia, 
alimentação. 

Foram 
submetidos 136 
pedidos de 
apoio na 
categoria 
discente com 
valor total de R$ 
30.813,89  

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Na tabela 13, tem-se o panorama dos recursos investidos no PAPEC 

anualmente. Há de se notar que a partir de 2020, ano em que a pandemia do SARS 

COV 19, houve uma redução na solicitação de PAPEC pelo novo formato de eventos 

que foram adotados desde então e que permanecem até o momento com a 

possibilidade de eventos híbridos. Destaca-se que de 2015 a 2023 foram investidos 

R$ 238.490,73 em incentivo financeiro a participação de docentes e R$ 32.913,89 

para discentes atingido valores totais de investimento de R$ 271.404,62.  

 

Tabela 13 – Panorama dos recursos investidos no PAPEC docente e discente 

Docente Eventos nacionais 
Eventos 

internacionais valor (R$) 

2015 30 4 24.034,00 
2016 39 15 51.612,20 
2017 48 8 49.039,25 
2018 49 6 43.750,07 
2019 39 14 42.830,61 
2020 6 0 2.610,60 
2021 17 3 8.564,00 
2022 4 5 10.300,00 
2023 4 3 5.750,00 

Discente Eventos nacionais Eventos internacionais valor (R$) 

2015 20 1 2.698,25 
2016 18 4 3.921,50 
2017 21 2 4.720,75 
2018 33 0 7.197,46 
2019 29 4 11.215,93 
2020 1 0 500,00 
2021 3 0 560,00 
2022 4 0 1.400,00 
2023 2 0 700,00 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Em 2023, a resolução PAPEC está revisada e atualizada tanto em 

procedimentos quanto em valores. Para a nova concessão do PAPEC ao docente é 

necessário que tenha no mínimo 12 (doze) horas em atividades acadêmicas com 

vínculo de trabalho no mínimo de 12 (doze) meses e comprovação de apresentação 

do trabalho com alunos da graduação da UNC com afiliação da UNC; bem como grupo 
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de pesquisa da UNC em que é afiliado. Para os discentes os critérios são: estar 

matriculado na UNC (graduação ou Stricto Sensu) e adimplente; Comprovação de 

apresentação do trabalho com orientação de Professor da UNC; com afiliação do 

aluno à UNC e grupo de pesquisa no trabalho a ser apresentado; mencionar o 

programa de bolsa o qual faz parte (caso seja bolsista).  

Outro Incentivo institucional á docentes é a resolução que Institui e regulamenta 

o Programa de Incentivo à Publicação Científica à docentes da Universidade do 

Contestado conforme metas planejadas para 2022-2027 (quadro 45) 

 

Quadro 45 – Meta para Programas de apoio Docente – 2022 a 2027 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ESPERADOS 

Ampliar o 
Programa 
de Apoio 
a 
docentes 

Otimizar a 
utilização 
dos 
recursos do 
PAPEC 
 
Instituir o 
Programa 
de 
Incentivo a 
Publicação 
Científica 
 
Qualificar a 
pesquisa 
produzida 
no âmbito 
da 
graduação 

Número de 
participação 
em eventos 
científicos 
 
 
Número de 
publicações 
qualificadas 

Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão – 
PRAEPE 
 
Diretoria 
financeira 

2022 a 
2027 

Em 2022 e 2023 foram 
submetidas 16 
solicitações de apoio com 
investimento de R$ 
16.050,00 na categoria 
docente 
 
Em 2022 e 2023 foram 
submetidas 6 solicitações 
de apoio ao PAPEC com 
R$ 2.100,00 investidos na 
categoria discente 
 
Em 2024: tem-se como 
meta o aumento em 20% 
nas solicitações do 
PAPEC de acordo com as 
diretrizes e novos valores 
propostos do PAPEC 
 
Em 2023: lançamento do 
Programa de incentivo 
que via fomentar a 
publicação científica no 
âmbito da graduação.  

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

O Programa de Incentivo à Publicação Científica destina-se a concessão de 

Incentivo para a publicação em periódicos científicos de ampla circulação, 

reconhecidos e qualificados, expandindo a divulgação de resultados das pesquisas 

científicas e tecnológicas da Universidade do Contestado no âmbito da graduação.  
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f) Editora UNC e Revistas Científicas 

 
Para fortalecer as publicações científicas e culturais tanto internas quanto 

externas, a UNC possui Editora própria vinculada à Reitoria, a qual estimula, apoia, 

edita e divulga as revistas científicas institucionais; livros técnicos; anais de eventos; 

jornais; dissertações/teses e obras de relevância artística e cultural, aprimorado a 

comunicação da Universidade com o meio científico interno e externo. 

A UNC buscando a excelência para as atividades desempenhadas estabelece 

as metas para o quinquênio de 2022-2027, sendo: 

 
Quadro 46 – Meta Editora UNC 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Ampliar o 
número de 
revistas 
 
Rever o 
escopo da 
Editora da 
UNC quanto 
a publicação 
de suas 
obras 
 
Aumentar as 
produções 
internacionais 
 
Qualificar no 
âmbito da 
CAPES as 
revistas 
científicas 
 
 
 

Analisar as 
áreas do 
conhecimento 
ainda não 
incluídas no 
escopo das 
revistas 
institucionais 
 
Propor novos 
critérios 
editoriais para 
a editora UNC, 
incluindo a 
monetização 
de suas obras 
 
 
Minimizar a 
endogenia e 
ampliar o 
escopo para as 
submissões 
externas 
 
Melhorar 
continuamente 
o Qualis das 
revistas da 
UNC por 
análise 
criteriosa dos 
itens 
avaliativos da 
CAPES 

Aumento no 
número de 
revistas da 
UNC 
 
Número de 
obras na 
editora 
 
Aumento de 
submissões de 
artigos 
externos 
 
 
Aumento no 
Qualis das 
revistas da 
UNC 

Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão – 
PRAEPE 
 
 

2022 a 2027 

Em 2023 foi criada a 
revista de Educação 
e Saber – RedeS  
 
Em 2022/2023 foram 
recebidos os novos 
Qualis pela CAPES e 
obteve aumento 
significativo do 
Qualis das revistas 
 
Implementado DOI 
nos artigos 
publicados  
 
Até 2027 espera-se: 
- Monetização dos 
livros da UNC 
 
- Obter Qualis nas 
revistas novas e 
melhorar os Qualis já 
atribuídos 
 
- Implementar a 
revista na área de 
Paleontologia da 
UNC – sendo o 
CENPALEO um 
centro de pesquisa 
com referência 
nacional e 
internacional 
 
- Aumentar o número 
de publicações nas 
revistas em 20% 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Atualmente a Universidade conta com 7 (sete) revistas institucionais, três 

destas vinculadas aos Programas Stricto Sensu da UNC. 
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As revistas vinculadas a UNC são:  

I. Ágora: revista de iniciação científica (Qualis B2);  

II. Academia de direito;  

III. DRd: Desenvolvimento regional em debate (Qualis A2);  

IV. Profanações (Qualis A4);  

V. Revista Medicina UNC;  

VI. Revista Educação e Saber – Redes;  

VII. Saúde e Meio Ambiente: revista interdisciplinar (Qualis B1). 

 

Importante destacar que as revistas da UNC vêm sendo qualificadas a cada 

processo de avaliação da CAPES conforme quadro 47 abaixo. 

 

Quadro 47 – Progressão da qualificação das revistas da UNC. 

Revista ISSN 
Qualis 2010-

2012 
Qualis 2013-

2016 
Qualis 2017-

2020 

Ágora 2237-9010 *** B4 B2 

DRd - Revista 
Desenvolvimento 
Regional em debate 

2237-9029 B5 B3 A2 

Profanações 2358-6125 *** B4 A4 

Saúde e Meio 
Ambiente: revista 
interdisciplinar 

2316-347X B5 B4 B1 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

As revistas da UNC possuem fluxo contínuo e abaixo apresentamos um 

panorama quantitativo geral sobre o processo de submissão e publicação de cada 

uma de nossas revistas. 

 

Tabela 14 – Revista Academia de Direito 

ACADEMIA DE DIREITO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Submissões 
Recebidas -- 

-- -- -- -- 
98 158 220 183 92 

Submissões Aceitas -- -- -- -- -- 38 90 97 90 75 

Submissões 
Recusadas 

-- -- -- -- -- 
38 79 88 124 29 

Artigos publicados -- -- -- -- -- 20 36 58 79 44 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Tabela 15 – Revista Ágora 

ÁGORA: REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA – Qualis B2 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Submissões 
Recebidas 

59 54 49 64 55 45 68 49 29 30 

Submissões Aceitas 58 30 31 58 45 24 58 39 20 26 

Submissões 
Recusadas 

1 24 18 6 10 21 10 10 9 4 

Artigos publicados 19 17 15 14 14 5 10 7 6 9 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
 
Tabela 16 – Revista DRd 

DRd – DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM DEBATE – Qualis A2 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Submissões 
Recebidas 

55 39 91 68 97 201 217 174 92 128 

Submissões Aceitas 31 21 33 45 34 70 87 88 60 24 
Submissões 
Recusadas 

24 18 44 23 63 131 130 86 32 104 

Artigos publicados 22 23 41 25 22 67 80 13 48 24 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 
Tabela 17 – Revista Profanações 

PROFANAÇÕES – Qualis A4 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Submissões 
Recebidas 

35 29 47 30 44 46 67 29 49 61 

Submissões Aceitas 21 21 26 23 22 24 25 18 4 26 

Submissões 
Recusadas 

0 3 4 4 2 11 18 7 4 22 

Artigos publicados 23 22 25 24 26 26 51 19 22 26 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 
Tabela 18 – Revista Medicina 

REVISTA DE MEDICINA UNC 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Submissões 
Recebidas 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
12 12 

Submissões Aceitas -- -- -- -- -- -- -- -- 9 5 

Submissões 
Recusadas 

-- -- -- -- -- -- -- -- 
12 5 

Artigos publicados -- -- -- -- -- -- -- -- 3 6 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 
Tabela 19 –Revista Saúde e Meio ambiente 

SAÚDE E MEIO AMBIENTE: REVISTA INTERDISCIPLINAR – Qualis B1 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Submissões 
Recebidas 

62 61 42 68 56 56 101 68 59 71 

Submissões Aceitas 19 23 23 32 26 15 82 29 24 23 

Submissões 
Recusadas 

2 4 9 35 16 37 25 19 35 66 

Artigos publicados 56 22 23 25 22 19 78 19 25 21 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Abaixo tem-se a síntese gráfica (gráficos 15 e 16) do quantitativo de artigos 

publicados nos períodos de 2014 a 2021 e de 2022 a 2023.  

 

Gráfico 15 – Síntese das publicações das revistas científica da UNC de 2014 a 2021 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Gráfico 16 – Síntese das publicações das revistas científica da UNC de 2022 a 2023 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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g) Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA-UNC) 

 

Para incentivar intercâmbios de estudo e pesquisa, favorecendo a formação 

integral dos acadêmicos por meio de vivências com outras culturas, desenvolvimento 

de habilidades de comunicação e relações interpessoais, bem como prática ou 

aprendizado de outros idiomas, a UNC possui o Programa de Mobilidade Acadêmica 

(PMA-UNC), o qual possibilita a realização de disciplinas e pesquisas científicas entre 

a Universidade do Contestado e Universidades brasileiras e estrangeiras 

conveniadas.  

A Política de Mobilidade acadêmica da UNC em vigência está atualizada pela 

Resolução UNC CONSUN 008/2023, cujo objetivo é incentivar intercâmbios de 

estudo, de pesquisa e cultura, mediante a divulgação de oportunidades e do apoio 

necessário aos estudantes, professores e técnicos da UNC, bem como aos alunos, 

docentes e técnicos de outras instituições em seus encaminhamentos com vistas à 

realização de estudos na UNC. O PMA ainda visa favorecer a formação integral dos 

participantes do programa, oportunizando vivências com outras culturas, 

desenvolvimento de habilidades de comunicação e relações interpessoais, bem como 

prática ou aprendizado de outros idiomas, assegurar o compromisso de promover 

dimensões multinacionais, multiculturais e multilíngues no âmbito global do processo 

ensino e aprendizagem.  

As duas modalidades previstas pelo PMA são i) Modalidade in - a UNC recebe 

alunos de Universidades conveniadas com possibilidade de aproveitamento dos 

créditos cursados mediante avaliação e julgamento das Instituições partícipes. ii) 

Modalidade out - Na Modalidade Out a UNC realiza encaminhamento de alunos para 

Universidades conveniadas com possibilidade de aproveitamento dos créditos 

cursados.  

O programa de mobilidade acadêmica está inserido dentro do contexto da 

Política de internacionalização da UNC que ainda prevê a educação, a cooperação 

técnica científica e a pesquisa internacional. 

A educação na internacionalização propõe o fortalecimento do currículo e da 

aprendizagem por meio de cursos de idiomas, estudos regionais, questões globais, 

elementos interculturais/sociais/políticos/saúde, introdução de diferentes tecnologias 

de ensino que permitam a interação com pessoas em diferentes partes do mundo. 
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Os processos de colaboração podem ser facilitados por meio da extensão, em 

que cursos, oficinas, seminários, painéis de discussão, palestras, jornadas dentre 

outros, possam abrangem aspectos que envolvam determinantes de outros países 

com a participação de estudantes e docentes nas atividades propostas. 

A cooperação técnica científica visa fomentar a rede de pesquisadores e a 

inovação, buscando melhorar o número de projetos de ensino, pesquisa e extensão 

em colaboração internacional; partilhando competências comuns as instituições de 

ensino, seja nacional ou internacional. Também tem por objetivo fortalecer as ações 

dos grupos de pesquisa institucionais certificados pelo CNPq para a criação de um 

ambiente multilinguístico e multicultural permitindo a ampliação da discussão em nível 

internacional e estimular a publicação da UNC em revistas indexadas em bases de 

referência internacional. 

 

h) Centro de Pesquisa Paleontológica e Museus 

 

O Centro Paleontológico (CENPALEO) da Universidade do Contestado realiza 

e promove pesquisas com objetivo de divulgar e proteger o patrimônio paleontológico 

nacional. Fundamentado no Patrimônio Paleontológico e Geológico da região, o 

Museu da Terra e da Vida é parte integrante do CENPALEO e retrata a história da 

evolução da vida desde tempos remotos até os dias atuais, contando com um acervo 

de mais de 8.000 (oito mil) peças.  

O CENPALEO desenvolve pesquisas nas seguintes linhas de pesquisas: i) 

Paleozócio; ii) Mesozoico; iii) Cenozóico; iv) Programa Antártico Brasileiro; v) 

Educação por meio das atividades do Museu da Terra e da vida. 

A UNC conta ainda com o Museu de Ciências Naturais que retrata a história do 

homem na terra, com foco nas questões ambientais, fruto de pesquisas e discussões 

dos cursos relacionados no campus de Concórdia. 

Os museus são abertos à visitação da comunidade e são guiadas pela equipe 

especializada mediante agendamentos prévios que permitem o compartilhamento das 

descobertas e otimização do programa de educação ambiental por meio dos animais 

taxidermizados.  

O CENPALEO tem reconhecimento nacional e internacional em suas ações, 

possui cooperações com diferentes IES para as publicações científicas, recebe 
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visitantes de várias regionais e a partir das potencialidades encontradas foi 

estabelecida as metas para 2022 a 2027 (quadro 48). 

 

Quadro 48 – Meta e Objetivo para o Cenpaleo 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Implementar 
a revista 
científica na 
área de 
paleontologia 
 
 
Estabelecer 
projetos 
institucionais 
na área de 
ambiental no 
CENPALEO 
 
 
 
Estimular 
eventos 
científicos na 
área da 
paleontologia 

Estudar o 
escopo para 
a revista e as 
diretrizes de 
publicação 
nesta área 
 
Implementar 
projetos de 
articulação 
ensino, 
pesquisa e 
extensão com 
vistas a 
educação 
ambiental 
 
Propor 
eventos 
institucionais 
nesta área  
 

Lançamento da 
revista na área 
de 
Paleontologia 
 
Número de 
projetos 
articulados ao 
CENPALEO 
 
Número de 
eventos 
realizados pelo 
CENPALEO 

Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, Pesquisa 
e Extensão – 
PRAEPE 
 
Coordenador do 
CENPALEO 

2022 a 
2027 

Até 2027 
espera-se: 
 
01 revista 
científica em 
paleontologia 
com 
perspectivas de 
qualis B; 
 
Aumentar em 
10% o número 
de projetos 
ambientais 
liderados pelo 
CENPALEO 
 
Aumentar em 
10% a 
proposição de 
eventos 
científicos na 
área de 
paleontologia 
na UNC 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

A pesquisa no CENPALEO é referência para a comunidade científica e no 

quadro 49 segue a publicação dos pesquisadores do CENPALEO que no período de 

2014 a 2021 obteve 22 artigos publicados e de 2022 a 2023 são 04 artigos publicados 

até o momento. Observa-se a excelência das publicações do CENPALEO pelo Qualis 

atribuído as revistas em que os artigos foram publicados. 

 

Quadro 49 – Produção científica vinculada ao CENPALEO 

Ano Publicação Qualis 

2023 

VICTOR DE ARAÚJO, ESAÚ; BANTIM, RENAN ALFREDO 
MACHADO; HOLGADO, BORJA; SAYÃO, JULIANA 
MANSO; WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS; KELLNER, ALEXANDER. 
Osteohistological characterization and ontogeny of Caiuajara 
dobruskii (Pterosauria, Pterodactyloidea, Tapejaridae). HISTORICAL 
BIOLOGY , v. 1, p. 1-16, 2023. 

A2 

2022 
SANTOS, ALESSANDRA; PIOVESAN, ENELISE KATIA; GUZMÁN, 
JULIANA; USMA, CRISTIAN D.; WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS; 
SANTOS, RADARANY JASMINE M. DOS; OLIVEIRA, GUSTAVO R.; 

A2 
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Ano Publicação Qualis 

FIGUEIREDO, RODRIGO G.; RICETTI, JOÃO HENRIQUE Z.; 
WILNER, EVERTON; SAYÃO, JULIANA M.; KELLNER, ALEXANDER 
W.A. Paleoenvironment of the Cerro Negro Formation (Aptian, Early 
Cretaceous) of Snow Island, Antarctic Peninsula. ANAIS DA 
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS , v. 94, p. 01-22, 2022. 

2022 

CANEJO, LUCAS; HOLGADO, BORJA; WEINSCHÜTZ, LUIZ C.; 
RICETTI, JOÃO H. Z.; WILNER, EVERTON; KELLNER, ALEXANDER 
W. A. Novel information on the cranial anatomy of the tapejarine 
pterosaur Caiuajara dobruskii. Plos One , v. 17, p. E0277780, 2022. 

A1 

2022 

KRAFT, RONALDO PAULO; VESELY, FERNANDO 
FARIAS; WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS. Depositional Sequences of 
the Itararé Group in the Region of Mafra (SC) and their Regional 
Correlation. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ, v. 45, p. 1-
14, 2022. 

B2 

2021 
FIGUEROA, RODRIGO TINOCO; WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS; 
FRIEDMAN, MATT. The oldest Devonian circumpolar ray-finned fish? 
Biology Letters , v. 17, p. 20200766, 2021. 

A1 

2021 

JORGE DE LIMA, FLAVIANA; MANSO SAYÃO, JULIANA; 
PONCIANO, LUIZA C. M. DE OLIVEIRA; WEINSCHÜTZ, LUIZ C.; 
FIGUEIREDO, RODRIGO; RODRIGUES, TAISSA MARQUES; 
MACHADO BANTIM, RENAN ALFREDO; FEITOSA SARAIVA, 
ANTONIO ÁLAMO; JASPER, ANDRÉ; UHL, DIETER; KELLNER, 
ALEXANDER W.A.. Wildfires in the Campanian of James Ross Island: 
a new macro-charcoal record for the Antarctic Peninsula. Polar 
Research , v. 40, p. 1-10, 2021. 

A4 

2021 

DE SOUZA, GEOVANE ALVES; SOARES, MARINA 
BENTO; WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS; WILNER, EVERTON; 
LOPES, RICARDO TADEU; DE ARAÚJO, OLGA MARIA OLIVEIRA; 
KELLNER, ALEXANDER WILHELM ARMIN. The first edentulous 
ceratosaur from South America. Scientific Reports , v. 11, p. 22281, 
2021. 

A1 

2020 

MOURO, LUCAS D.; PACHECO, MÍRIAN LIZA ALVES 
FORANCELLI; RICETTI, JOÃO H.Z.; Scomazzon, Ana K.; 
HORODYSKI, RODRIGO S.; FERNANDES, ANTONIO C.S.; 
CARVALHO, MARCELO A.; WEINSCHUTZ, LUIZ C.; SILVA, 
MATEUS S.; WAICHEL, BRENO L.; SCHERER, CLAITON M.S.. 
Lontras Shale (Paraná Basin, Brazil): Insightful analysis and 
commentaries on paleoenvironment and fossil preservation into a 
deglaciation pulse of the Late Paleozoic Ice Age. 
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY

, v. 555, p. 109850, 2020. 

A1 

2020 

VIDEIRA-SANTOS, R. ; SCHEFFLER, S. M. ; PONCIANO, L. C. M. O. 
; WEINSCHÜTZ, L. C. ; FIGUEIREDO, R. G. ; RODRIGUES, T. ; 
SAYAO, J. M. ; RIFF, D. ; KELLNER, A. W. A. . First description of 
scleractitnian corals from the Santa Marta and Snow Hill Island 
(Gamma Member) formations, Upper Cretaceous. James Ross Island, 
Antarctica. Polar Science , v. 31, p. 1, 2020. 

A3 

2020 

PINHEIRO, ALLYSSON P.; SARAIVA, ANTÔNIO ÁLAMO FEITOSA; 
SANTANA, WILLIAM; SAYÃO, JULIANA MANSO ; FIGUEIREDO, 
RODRIGO GIESTA ; RODRIGUES, TAISSA ; WEINSCHÜTZ, LUIZ 
CARLOS ; PONCIANO, LUIZA CORRAL MARTINS DE OLIVEIRA ; 
KELLNER, ALEXANDER WILHELM ARMIN . New Antarctic clawed 
lobster species (Crustacea: Decapoda: Nephropidae) from the Upper 
Cretaceous of James Ross Island. Polar Research , v. 39, p. 3727, 
2020. 

A4 

2020 
SOUZA, GEOVANE ALVES DE ; SOARES, MARINA BENTO ; 
BRUM, ARTHUR SOUZA ; ZUCOLOTTO, MARIA ; SAYÃO, JULIANA 
M. ; WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS; KELLNER, ALEXANDER W.A. . 

A2 
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Ano Publicação Qualis 

Osteohistology and growth dynamics of the Brazilian noasaurid 
Langer et al., 2019 (Theropoda: Abelisauroidea). Peerj , v. 8, p. 
E9771, 2020. 

2019 

BRANDT, DANIELE; ERNESTO, MARCIA ; CONSTABLE, 
CATHERINE ; FRANCO, DANIEL RIBEIRO ; CARLOS 
WEINSCHUTZ, LUIZ; OLIVEIRA CARVALHO RODRIGUES, PILLAR ; 
HINNOV, LINDA ; JAQUETO, PLINIO ; STRAUSS, BECKY E. ; 
FEINBERG, JOSHUA ; PAIVA FRANCO, PEDRO VITOR ; ZHAO, 
XIXI . New Late Pennsylvanian Paleomagnetic Results From Paraná 
Basin (Southern Brazil): Is the Recent Giant Gaussian Process Model 
Valid for the Kiaman Superchron?. JOURNAL OF GEOPHYSICAL 
RESEARCH-SOLID EARTH , v. 1, p. 1-20, 2019. 

A1 

2019 

WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS; PSCHEIDT, CRISTIANE; 
STRAPASSON, ELIANE VILLA LOBOS; HIRTH, CELINA ; 
WANTOWSKY, MORGANA DENK ; RICETTI, JOÃO HENRIQUE 
ZAHDI ; WILNER, EVERTON . A IMPORTÂNCIA DE MUSEUS NO 
INTERIOR - O CASO CENPALEO/MTV. REVISTA BRASILEIRA DE 
ASSUNTOS REGIONAIS E URBANOS (BARU), v. 5, p. 68-83, 2019. 

A1 

2019 

GRIFFIS, N. P.; MONTANEZ, I. P. ; FEDORCHUK, N. ; ISBELL, J. ; 
MUNDIL, R. ; VESELY, F. ;LUIZ WEINSCHUTZ; IANNUZZI, R. ; 
GULBRANSON, E. ; TABOADA, A. ; PAGANI, A. ; SANBORN, M. E. ; 
HUYSKENS, M. ; WIMPENNY, J. ; LINOL, B. ; YIN, Q. . Isotopes to 
ice: Constraining provenance of glacial deposits and ice centers in 
west-central Gondwana. PALAEOGEOGRAPHY 
PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY , v. 531, p. 108745, 
2019. 

A1 

2019 

KELLNER, ALEXANDER W.A.;WEINSCHÜTZ, LUIZ C.; HOLGADO, 
BORJA ; BANTIM, RENAN A.M. ; SAYÃO, JULIANA M. . A new 
toothless pterosaur (Pterodactyloidea) from Southern Brazil with 
insights into the paleoecology of a Cretaceous desert. ANAIS DA 
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS (ONLINE) , v. 91, p. 1-32, 
2019. 

A2 

2019 

KELLNER, ALEXANDER W.A. ; RODRIGUES, TAISSA ; COSTA, 
FABIANA R. ; WEINSCHÜTZ, LUIZ C.; FIGUEIREDO, RODRIGO G. ; 
SOUZA, GEOVANE A. DE ; BRUM, ARTHUR S. ; ELEUTÉRIO, 
LÚCIA H.S. ; MUELLER, CARSTEN W. ; SAYÃO, JULIANA M. . 
Pterodactyloid pterosaur bones from Cretaceous deposits of the 
Antarctic Peninsula. ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE 
CIÊNCIAS (ONLINE) , v. 91, p. 1/e20191300-16, 2019. 

A2 

2019 
VINN, OLEV; ZABINI, CAROLINA; WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS. 
Ichnofossils associated with lingulide shells from the Lower Permian of 
Brazil. CARNETS DE GEOLOGIE , v. 2019, p. 439-444, 2019. 

B1 

2018 

MOURO, L. D.; FERNANDES, A. C. S.; CARVALHO, M. A.; 
WEINSCHUTZ, L. C. The Lontras Shale (Permian, Paraná Basin) and 
its Fossils: Discovery, Taxonomic Identification and Present 
Knowledge. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ, v. 41, p. 636-
646, 2018. 

B2 

2018 

WANTOWSKY, MORGANA DENK; WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS. 
Análise da transportabilidade de restos esqueletais do Bone Bed de 
Pterossauros de Cruzeiro do Oeste, Grupo Caiuá, Cretáceo da Bacia 
Sedimentar do Paraná / Analysis of the transportability of skeletal 
remains of the Bone Bed of Pterossauros of Cruzeiro do Oeste, Caiuá 
Group, Cretaceous of the Sedimentary Paraná Basin. Saúde e Meio 
Ambiente - Revista Interdisciplinar, v. 7, p. 74-80, 2018. 

B1 

2017 
SIMÕES, TIAGO R.; CALDWELL, MICHAEL W.; WEINSCHÜTZ, LUIZ 
C.; WILNER, EVERTON ; KELLNER, ALEXANDER W. A. . Mesozoic 
Lizards from Brazil and Their Role in Early Squamate Evolution in 

A3 

http://lattes.cnpq.br/5891629415396400
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Ano Publicação Qualis 

South America. JOURNAL OF HERPETOLOGY , v. 51, p. 307-315, 
2017. 

2016 

TABOADA, ARTURO CÉSAR; NEVES, JACQUELINE 
PEIXOTO; WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS; PAGANI, MARIA 
ALEJANDRA; SIMÕES, MARCELLO GUIMARÃES. Eurydesma-
Lyonia fauna (Early Permian) from the Itararé group, Paraná Basin 
(Brazil): A paleobiogeographic W-E trans-Gondwanan marine 
connection. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology , 
v. 449, p. 431-454, 2016. 

A1 

2016 

RICETTI, JOÃO HENRIQUE ZAHDI; SCHNEIDER, JOERG W.; 
IANNUZZI, ROBERTO ; WEINSCHÜTZ, LUIZ CARLOS . 
Anthracoblattina mendesi Pinto et Sedor (Blattodea, Phyloblattidae): 
the most completely preserved South American Palaeozoic 
cockroach. Revista Brasileira de Paleontologia , v. 19, p. 181-194, 
2016. 

B1 

2016 
WILNER, E.; LEMOS, V. B. ; Scomazzon . Associações naturais de 
conodontes Mesogondolella spp., Grupo Itararé, Cisuraliano da Bacia 
do Paraná. Gaea (São Leopoldo. Online), v. 9, p. 30-36, 2016. 

S/c 

2015 

SIMÕES, TIAGO R. ; WILNER, EVERTON ; CALDWELL, MICHAEL 
W. ; WEINSCHÜTZ, LUIZ C. ; KELLNER, ALEXANDER W. A. . A 
stem acrodontan lizard in the Cretaceous of Brazil revises early lizard 
evolution in Gondwana. Nature Communications , v. 6, p. 8149-1, 
2015. 

A1 

2014 

MANZIG, PAULO C.; KELLNER, ALEXANDER W. A. 
; WEINSCHÜTZ, LUIZ C. ; FRAGOSO, CARLOS E. ; VEGA, 
CRISTINA S. ; GUIMARÃES, GILSON B. ; GODOY, LUIZ C. ; 
LICCARDO, ANTONIO ; RICETTI, JOÃO H. Z. ; DE MOURA, CAMILA 
C. . Discovery of a Rare Pterosaur Bone Bed in a Cretaceous Desert 
with Insights on Ontogeny and Behavior of Flying Reptiles. Plos One

, v. 9, p. E100005, 2014. 

A1 

2014 

NIZER, M. W. ; WEINSCHÜTZ, L. C. COLETA E PREPARAÇÃO DE 
EXEMPLARES FÓSSEIS DE Caiuajara dobruskii DO CRETÁCEO DA 
BACIA SEDIMENTAR DO PARANÁ. PUBLICATIO UEPG. CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (IMPRESSO), v. 20, p. 131-134, 2014. 

B4 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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6 POLÍTICA EXTENSÃO  

 

A Extensão é regida pela Resolução UNC CONSUN 007/2023 e é concebida 

como o meio de integrar Universidade-Sociedade, promovendo interações 

transformadoras pela produção e difusão do conhecimento através de um conjunto de 

ações constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, 

científico, tecnológico, interprofissional, em articulação constante com o ensino e a 

pesquisa.  

A extensão permite desenvolver competências e habilidades como processo 

contínuo e dinâmico, com troca de saberes entre profissionais e estudantes, mediada 

associação da teoria com a prática para formar profissionais com autonomia 

intelectual, consciência e prática inovadora. A interconexão entre a extensão e a 

universidade representa um pilar fundamental no desenvolvimento de práticas 

educativas que visam a formação integral do estudante e a construção de 

conhecimentos significativos. A extensão universitária, imersa em um contexto 

contemporâneo desafiador, marcado pela pandemia da Covid-19, em que muitas das 

atividades foram remodeladas em detrimento das demandas pandêmicas, se articula 

com o universo acadêmico, promovendo transformações e desenvolvimento social, 

educacional e cultural. 

A Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, demarca o universo da extensão 

universitária no Brasil, estabelecendo diretrizes e normativas, e atua como o principal 

arcabouço legal que define seus contornos e objetivos. Esta resolução determina que 

as instituições de ensino superior devem destinar um mínimo de 10% do total de 

créditos curriculares para programas e projetos de extensão universitária. 

A alocação de 10% a 12% da carga horária para atividades de extensão, 

integradas à matriz curricular de um curso, demanda uma abordagem estruturada que 

considera o projeto pedagógico do curso, as necessidades de aprendizagem dos 

estudantes e as oportunidades de engajamento com a comunidade. Exemplificando: 

abertura de monitoria em extensão para intensificar o envolvimento, a aprendizagem 

e a liderança. 

A extensão universitária é concebida como uma ferramenta essencial para a 

construção de uma aprendizagem baseada em competências e na formação 

profissional dos estudantes. Ela interliga os conhecimentos adquiridos dentro dos 
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muros universitários com as demandas, desafios e realidades da comunidade externa, 

promovendo uma troca de saberes mutuamente enriquecedora.  

A chegada da pandemia de Covid-19 exigiu uma reavaliação e adaptação das 

práticas de extensão, dadas as restrições e transformações no cenário educacional. 

O ensino remoto se fez presente, e as atividades de extensão, intrinsecamente ligadas 

à prática e à interação, tiveram que se reinventar. Dessa forma, foi permitido que parte 

das atividades de extensão fosse realizada de forma remota, síncrona ou assíncrona, 

considerando, entretanto, a manutenção do enfoque na prática vivencial e na imersão. 

O impacto da pandemia nas modalidades de ensino trouxe consigo a 

experimentação de diferentes formas de integralização curricular e avanços em 

modalidades remotas 

O objetivo da Extensão na UNC consiste em promover a disseminação do 

conhecimento acadêmico na interface da comunicação com a sociedade, visando: I - 

a contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação como 

cidadão crítico e responsável; II - o estabelecimento de diálogo construtivo e 

transformador com os demais setores da sociedade brasileira e internacional, 

respeitando e promovendo a interculturalidade; III - às ações de extensão 

vocacionadas para as metas do Projeto Pedagógico Institucional (PDI); IV - 

intercâmbio com Instituições de Ensino e sociedade organizada para estimular a 

divulgação e a troca de saberes; V - avaliação periódica da extensão frente ao seu 

objetivo e a sua viabilidade econômico-financeira e social; VI - articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão ancorada nos pilares: interdisciplinar, político 

educacional, cultural, científico e tecnológico; VII - a produção de mudanças na própria 

instituição superior e nos demais setores da sociedade, a partir da construção e 

aplicação de conhecimentos, bem como por outras atividades acadêmicas e sociais;  

As ações de Extensão são classificadas de acordo com as seguintes áreas na 

UNC: Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde e bem-

estar, tecnologias da Informação; Comunicação; diversidade étnico racial; recursos 

renováveis e Inovação e tecnologia. 

Ainda, associada ao ensino, tem-se que a extensão estimula atividades 

acadêmicas, encontros, jornadas e seminários de promoção das relações étnico-

raciais, projetos de Educação Ambiental com o envolvimento de alunos e professores 

do Ensino Médio e Infantil, priorizando projetos de ação e intervenção na busca de 

soluções para os problemas ambientais, no sentido de construção da cidadania, 
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considerando a pluralidade e a diversidade cultural ao trabalhar a questão ambiental, 

procurando contextualizar as ações e as atividades a serem desenvolvidas. 

As ações de extensão se inserem nas seguintes modalidades:  

a) Programas e Projetos - são considerados institucionais e planejados de 

forma articulada com a pesquisa e o ensino, com a participação da sociedade, 

executado em médio ou longo prazo e possui a intenção de incentivar a atuação da 

comunidade acadêmica na contribuição ao enfrentamento das questões da sociedade 

brasileira, especialmente nas áreas de abrangência da UNC, inclusive por meio do 

desenvolvimento econômico, social e cultural;  

b) Cursos e Oficinas – constituem em ações planejadas e organizadas 

pedagogicamente, de caráter essencialmente prático, na modalidade presencial ou a 

distância, com conteúdo e carga horária definida previamente, compreendendo os 

denominados cursos de qualificação/capacitação/atualização e Eventos de Extensão 

Universitária. Na modalidade à distância, as atividades de extensão devem ser 

realizadas, preferencialmente, em região compatível com o polo de apoio presencial, 

no qual o estudante estiver matriculado. 

c) Eventos - compreendem os congressos, workshop, palestras, conferências, 

seminários integrados por áreas, colóquios, feiras técnicas, semanas acadêmicas, 

reuniões científicas, exposições ou jornadas nas áreas da ciência.  

d) Prestação de serviços - permite a UNC atender as demandas de instituições 

públicas, privadas e do terceiro setor, seja em espaço interno ou externo à 

Universidade envolvendo o confronto de saberes adquiridos no Ensino. A prestação 

de serviços envolve a necessidade do estabelecimento de contrapartida da instituição 

que recebe os serviços da UNC que deve estar descrita no formulário de extensão. 

e) Ações de natureza governamental – Políticas municipais, estaduais, distrital 

e nacional. 

As ações de extensão à comunidade integradas ao ensino de graduação se 

efetivam através de estágios curriculares e extracurriculares, clínicas escola 

(Psicologia, Fisioterapia, Optometria e Medicina), laboratórios, serviços de assistência 

jurídica (NPJ) e clínica veterinária que possibilitam o aprimoramento da prática 

profissional aliada às práticas investigativas, capazes de gerar reflexões sistemáticas 

e o desenvolvimento da capacidade crítica do acadêmico. 

As ações de extensão integradas à pesquisa ocorrem por meio de Projetos de 

Pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso, Monografia, Dissertações e Teses, com 
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metodologias e práticas de intervenção, capazes de contribuir com a problematização 

e a busca por respostas a demandas sociais, envolvendo a academia e a sociedade. 

É a opção pela busca conjunta de soluções para problemas sociais e regionais. 

Assim como as demais atividades fins da universidade, as atividades de 

Extensão são submetidas a processo de avaliação, tendo por objetivo a verificação, 

da inserção e eficácia das ações, permitindo a elaboração de indicadores que 

orientarão as futuras ações do segmento da Extensão. A apresentação formal dos 

resultados das atividades de Extensão vincula-se a publicação científica ou a 

apresentação em evento interno e externo, para ser considerada plena em resultado. 

A partir da implementação da nova Resolução de Extensão 007/2023 que 

revogou a 040/2014 novas metas e diretrizes foram estabelecidas, como se pode 

analisar no quadro 50 abaixo: 

 

Quadro 50 – Metas da Extensão para o período de 2022 a 2027. 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Sistematizar 
a Extensão 
no âmbito da 
PRAEPE 
 
Controle os 
eventos de 
extensão 
desde sua 
proposição 
até a entrega 
do relatório 
final 
 
Padronização 
da emissão 
de 
certificados e 
declarações 
de extensão 
 
Otimizar 
eventos de 
extensão em 
áreas 
prioritárias 
 
Atribuir 10% 
da Carga 
horária dos 
cursos em 
atividades de 
extensão de 

Rever a 
resolução UNC 
CONSUN 
040/2014 
 
Implementar 
totalmente o 
sistema de 
extensão na 
UNC com a 
automatização 
de todos os 
procedimentos 
 
 
Centralização de 
todos os 
procedimentos 
da extensão na 
PRAEPE 
 
 
Centralização da 
emissão das 
certificações 
pela PRAEPE 
após a 
conferência de 
todos os passos 
 
Estimular campi 
para o 
desenvolvimento 

Aprovação da 
nova resolução 
no Colégio 
Universitário da 
UNC – 
CONSUN 
 
Número de 
eventos de 
extensão 
 
 
Número de 
certificados/ 
declarações de 
extensão 
 
Capacitação 
sobre 
curricularização 
e números de 
projetos com 
atividades 
vinculadas ao 
ensino 
 
Número de 
participantes 
nos eventos de 
extensão 

Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão – 
PRAEPE 
 
 

2022 a 
2027 

Em 2023:  
Aprovação da 
nova resolução 
UNC CONSUN 
007/2023 com 
as novas 
diretrizes da 
extensão 
 
Emissão de 
789 
Certificados e 
6359 
declarações 
pela PRAEPE  
 
Realizados 507 
eventos entre 
2022 e 2023. 
 
Realizada a 
capacitação 
docente sobre 
curricularização 
da extensão 
 
Até 2027, 
espera-se: 
 
100% dos 
cursos de 
graduação com 
a 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

forma 
articulada  
 
Aumento na 
adesão de 
participantes 
nos eventos 
de extensão 
 
Ampliar os 
eventos 
artísticos e 
culturais 
 
 
 

de eventos de 
extensão com a 
comunidade 
 
Trabalhar a 
articulação 
ensino, 
pesquisa no 
processo de 
curricularização 
da extensão 
 
Trabalhar com a 
divulgação 
centralizada 
com arte 
produzida pelo 
sistema de 
marketing da 
UNC e 
direcionamento 
por mala direta a 
toda 
comunidade 
UNC 
 
Inclusão em 
calendário 
acadêmico os 
eventos 
artísticos, 
culturais da 
UNC 

curricularização 
da extensão 
 
Aumento em 
10% na 
participação 
em eventos 
científicos da 
UNC 
 
Que o sistema 
automatizado 
de extensão 
esteja 
completamente 
instalado e 
funcionando 
 
Aumentar em 
10% as 
atividades 
artísticas e 
culturais na 
UNC 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Destaca-se que com a nova resolução da extensão, todos os procedimentos 

foram revisados e estabeleceu-se novo fluxo para as ações, conforme apontado pelo 

fluxograma abaixo: 
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Figura 11 – Fluxograma Extensão  

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Na tabela abaixo traz-se o panorama dos projetos de Extensão submetidos a 

PRAEPE e que foram deferidos.  

 

Tabela 20 – Número de projetos de extensão 

PROJETOS DE EXTENSÃO REALIZADOS NA UNC 

CAMPUS 2021 2022 2023 
CANOINHAS 76 87 55 
CONCÓRDIA 18 42 36 
CURITIBANOS 15 25 6 
MAFRA 86 80 100 
PORTO UNIÃO 9 29 20 
RIO NEGRINHO 3 3 24 

TOTAL 207 266 241 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Diante da nova sistemática da extensão é importante frisar que isto impactou 

diretamente nas análises dos projetos sendo que em 2022 foram 37 projetos de 

extensão indeferidos e em 2023 foram 91 projetos indeferidos.  

No biênio 2022 e 2023 os eventos de extensão alcançaram 29.082 

participantes (gráfico 17), sendo: 14.444 pessoas em 2022 e 14.638 pessoas em 

2023, sendo emitidos 789 certificados e 6359 declarações em 2023.  
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Gráfico 17 – Adesão aos eventos de extensão no período de 2022 a 2023. 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

É vinculado ao segmento da extensão, na modalidade eventos, cursos ou 

programas, que se propõe as capacitações docentes. Os eventos vinculados as 

capacitações docentes enfocam nas áreas prioritárias do conhecimento em ensino, 

pesquisa e extensão cuja meta para o período de 2022 a 2027 (quadro 51) é: 

 

Quadro 51 – Metas Capacitações docentes 

META AÇÃO 
INDICADORE

S 
RESPONSÁVEL PRAZO 

RESULTADOS 
OBTIDOS/ 

ESPERADOS 

Ampliar a 
Capacitação 
docente na área 
de inovação e 
empreendedorism
o no ensino 
superior 
 
Fortalecer as 
atividades de 
capacitação 
docente quanto 
ao uso das 
metodologias 
ativas 
 
Consolidar a 
indissociabilidade 
do tripe 
universitário pelas 
ações de 
articulação em 
ensino, Pesquisa 
e Extensão 

 
Oferecer 
eventos na área 
de inovação, 
marcas e 
patentes 
 
 
Eventos 
científicos na 
área de 
metodologias 
ativas 
 
Realizar o 
planejamento 
semestral das 
atividades de 
articulação 
ensino, 
pesquisa e 
extensão com 
apoio da 
PRAEPE 

Número de 
eventos/cur
sos/ 
programas 
realizados 
 
 
 
 

 
Pró Reitoria 
de Articulação 
ensino, 
pesquisa e 
extensão - 
PRAEPE 

2022 a 
2027 

Ampliar em 20% 
os eventos 
científicos em 
temáticas como 
Inovação; 
Empreendedorism
o;  
Patentes e 
registros de 
marca; 
metodologias 
ativas; Formação 
em TICs e 
Tecnologias 
assistivas;  
 
 Implementar em 
10% eventos 
científicos com 
atividades 
articuladas no 
ensino, na 
pesquisa e na 
extensão  

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

2022
50%

2023
50%

2022 2023
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Para o ano de 2022 e 2023 foram realizados 11 eventos vinculados a 

capacitação docente de acordo com o quadro 52 abaixo: 

 

Quadro 52 – Capacitações docentes realizadas no período de 2022 a 2023 

ANO CAPACITAÇÕES DOCENTES DESENVOLVIDAS 

2022 

Capacitação sobre Metodologias Ativas; 
Capacitação sobre laboratórios virtuais – Algetec; 
Capacitação sobre Iniciação Cientifica na graduação; 
Capacitação como potenciar as publicações no ensino superior 

2023 

Capacitação sobre curricularização da Extensão 
Programa de Capacitação docente – Pós-graduação Lato Sensu em 
Metodologias ativas subsidiada pela UNC 
Capacitação Inovação no ensino superior; 
Capacitação sobre marcas e registros de patentes com o INPI 
Capacitação sobre potencialidades do EAD; 
Capacitação sobre atividades articuladas e internacionalização no ensino 
superior; 
Capacitação quanto a realização de um plano de ação estratégico para o ensino 
superior. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

No desenvolvimento da extensão universitária a UNC vem desenvolvendo 

ações focadas em seis aspectos: 

 

1. Programas Institucionais de Extensão Universitária 

 

Os Programas Institucionais de Extensão da UNC estão organizados e 

estruturados de acordo com as necessidades regionais da Universidade (Resolução 

UNC CONSUN 053/2023), sendo considerados núcleos permanentes de 

planejamento, execução e viabilização de projetos, articulados com a pesquisa e o 

ensino, contando com a participação da sociedade, sendo: 

 

1) UNC INTERNACIONAL 

Este programa tem como objetivo a promoção de ações de internacionalização 

na UNC promovendo o acesso de informações em nível internacional nas áreas de 

comunicação, saúde, social, política, ambiental, cultural, dentre outras. A proposta do 

Programa UNC internacional é propor ações de extensão como podcast, visitas, 

mobilidade acadêmica, conferências, seminários, cursos de idiomas, rodas de 

conversas que possam articular os cursos em ensino, pesquisa e extensão em temas 

de internacionalização. 
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Com este programa assegura-se o compromisso de promover dimensões 

multinacionais, multiculturais e multilíngues no âmbito global do processo ensino e 

aprendizagem 

 

2) SOU MAIS SAÚDE UNC 

Este programa tem como objetivo promover a saúde na comunidade de entorno 

da UNC através dos pilares da prevenção, promoção, recuperação e reabilitação. A 

interação entre comunidade e UNC se dá por meio do acesso às informações, 

campanhas e ações intervencionistas praticadas por todos os níveis de ensino da 

UNC. É o momento de trabalhar a associação teórico prática promovendo ações que 

resultem na melhoria da qualidade de vida dos munícipes em que os campi da UNC 

abrangem.  

 

3) UNC AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL 

Este programa tem como objetivo trabalhar em âmbito acadêmico com 

questões de cunho ambiental e sustentável permitindo um diálogo aberto e contínuo 

nesta temática. Com este programa pretende construir valores, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente 

de forma sustentável que se reverta em qualidade de vida a comunidade, por ser um 

bem comum de todos.  

 

4) INOVA UNC 

O programa INOVA UNC tem por objetivo atuar em demandas de inovação 

para a criação do novo, de renovar e recriar trazendo à tona novas discussões que 

podem potencialmente mudar o rumo de uma comunidade e de seu desenvolvimento 

regional. O programa Inova UNC busca trabalhar com o processo de solução de 

problemas, prospecção e criação de novas oportunidades ou ainda, melhorias em 

produtos já existentes.  

Desta forma, tendo em vista o potencial da inovação para uma região de 

abrangência da UNC, propõe este programa de extensão vinculado ao ensino e 

pesquisa, para que seja a força motriz para as melhorias no setor produtivo, 

educacional, na saúde, segurança e infraestrutura regional.  
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5) SOU MAIS CULTURA UNC 

O programa Sou mais Cultura UNC tem por objetivo realizar ações 

extensionistas vinculadas a produção artísticas que representem o modo de viver, os 

saberes, a religião e outras expressões de vida de uma etnia ou comunidade. 

 

6) UNC DIGITAL  

O programa UNC digital propõe a troca de informação e saberes na área da 

tecnologia da informação com fins de promover a sustentabilidade do ensino. O 

acesso à informação, os avanços em infraestrutura e interfaces digitais que permitam 

minimizar a dependência às tecnologias externas e a comunicação em tempo real 

alinhados as necessidades do mercado de trabalho são possíveis de serem 

patenteados e proporcionam um novo nível de pesquisa-extensão na UNC.  

 

7) SOCIEDADE E CIDADANIA 

O programa sociedade e cidadania tem por finalidade atuar em ações com a 

comunidade que se pautam em: direitos humanos/justiça e relação étnico racial. Este 

programa vem reafirmar a responsabilidade da UNC em suas proposições de políticas 

afirmativas buscando formar profissionais comprometidos com uma sociedade 

humanizada e sustentável, com autonomia intelectual, consciência filosófica que 

permitam transcender o ambiente próprio de formação e contribuir para o 

desenvolvimento das demandas da sociedade.   

 

8) PROGRAMA ATLETA UNC 

O Programa Atleta tem como finalidade incentivar e favorecer o desempenho 

esportivo pela prática de uma modalidade esportiva de forma sistemática. São 

acadêmicos regularmente matriculados em cursos de Ensino Superior. 

 

9) EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

O Programa de Educação para o Trânsito - UNC visa promover ações 

educativas para a adoção de comportamentos como respeito, cortesia, cooperação, 

solidariedade e responsabilidade os quais são determinantes para diminuição de 

acidentes no trânsito, bem como instrumentalizar os usuários das vias públicas, na 

condição de pedestre, condutor ou passageiro. 
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10) PROLER 

O Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER tem o compromisso de 

promover ações de valorização social da leitura. Tem como objetivo a contribuição 

com a democratização da leitura, atuando em diversos níveis e espaços, incentivando 

a leitura e a socialização de novos métodos e práticas da escrita, além de buscar a 

superação das deficiências em relação às habilidades de leitura e a produção de 

textos dos alunos, em todos os níveis de ensino. Também prioriza a formação do 

cidadão através de metodologias e práticas inovadoras de incentivo à leitura em todos 

os ambientes da sociedade. 

 

2. Cursos de Extensão 

 

Para fomentar temas emergentes e complementares à formação acadêmica, a 

UNC promove ininterruptamente a oferta de cursos de curta e média duração, de 

caráter teórico e/ou prático, na modalidade presencial e/ou a distância.  

A indicação de temas e montagem dos cursos fica a cargo das coordenações 

de curso sob orientação e apoio da Pró Reitoria de Articulação Ensino, Pesquisa e 

Extensão - PRAEPE 

 

3. Eventos 

 

Os eventos de extensão compreendem os congressos, workshop, palestras, 

conferências, seminários integrados por áreas, colóquios, feiras técnicas, semanas 

acadêmicas, exposições ou jornadas nas áreas da ciência, cultura e esporte em que 

a UNC apresenta parte das atividades que desenvolve, envolvendo a comunidade 

interna e a sociedade. 

Além destes eventos institucionais, cada curso ou área do conhecimento, por 

campus ou intercampi, realiza Semanas e/ou Jornadas Acadêmicas que promovem a 

pesquisa e a extensão universitária específica. 

 

4. Prestação de serviços 

 

A UNC realiza a prestação de serviços à comunidade por meio dos estágios 

curriculares e extracurriculares dos cursos de graduação nos 6 (seis) campi. As 
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Clínicas de Psicologia; as Clínicas de Fisioterapia; a Clínica de Enfermagem; a Clínica 

de Saúde Visual; os Núcleos de Práticas Jurídicas e as Clínicas Veterinárias atendem 

a comunidade gratuitamente e ainda possibilitam o aprimoramento da prática 

profissional aliada às práticas investigativas, capazes de gerar reflexões sistemáticas 

e o desenvolvimento da capacidade crítica do acadêmico. 

 

5. Promoção do Desenvolvimento Artístico Cultural 

 

As atividades acadêmico-científico-culturais compreendem atividades 

complementares à formação do estudante, que podem ser desenvolvidas em 

diferentes modalidades.  

A universidade em sua visão em ser uma universidade de excelência em 

ensino, pesquisa e extensão propôs, em 2022, no segmento extensão universitária o 

I Festival de Cultura: Sou + Cultura UNC.  

O I festival Cultural em 2022 (Edital UNC Reitoria 589/2022) teve o tema: 

música estilo livre. Em 2023, a 2ª edição do Festival Cultural (edital UNC Reitoria 

330/2023) foi ofertado em duas modalidades: i) música e ii) Prosa/poesia com maior 

número de candidatos inscritos (gráfico 18). 

 

Gráfico 18 – Número de inscritos por ano no Festival cultural.  

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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6. Incentivo ao Esporte 

 

A área de esportes da UNC foi legitimada pela criação do Programa Atleta UNC, 

o qual tem a finalidade de incentivar e favorecer o desempenho esportivo dos 

acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de ensino superior da 

Universidade do Contestado. Para participar do Programa, o acadêmico deve estar 

praticando uma modalidade esportiva de forma sistemática, no mínimo 03 (três) vezes 

por semana, com acompanhamento do profissional de educação física, em 

instituições esportivas públicas ou privadas, cadastradas na Universidade. 

O Programa Atleta UNC concede bolsa institucional de estudos àquele 

acadêmico atleta, com média geral igual ou superior a 7,0 no semestre anterior. 

Na tabela abaixo, estão detalhados os títulos conquistados anualmente por 

meio do Programa Atleta – Handebol: 

 

Tabela 21 – Títulos Handebol – Programa Atleta  

TÍTULOS HANDEBOL ANO 

CAMPEÃ JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA 
CATARINA 

2007, 2008, 2013, 2019 e 2021 

CAMPEÃ JOGOS ABERTOS BRASILEIROS 2013 
CAMPEÃ BRASILEIRA JÚNIOR 2007 e 2008 
CAMPEÃ COPA BRASIL DE CLUBES 2011 e 2014 
CAMPEÃ JOGOS ABERTOS DE SANTA 
CATARINA 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 
2018, 2019 e 2022 

CAMPEÃ LIGA NACIONAL 2013, 2017 e 2018 
VICE-CAMPEÃ LIGA NACIONAL 2011, 2012, 2014 e 2015 
CAMPEÃ JOGOS UNIVERSITÁRIOS 
CATARINENSES (JUCS) 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2023 

CAMPEÃ JOGOS UNIVERSITÁRIOS 
BRASILEIROS (JUBS) 

2015, 2016, 2017 e 2018 

CAMPEÃ SUL-CENTRO AMERICANO DE 
HANDEBOL FEMININO DE CLUBES 

2019 

CAMPEÃ NA OLIMPÍADA ESCOLAR 
CATARINENSE OLESC 

2021 

BRONZE NO 1º MUNDIAL DE CLUBES – 
WUXI/CHINA 

2019 

VICE-CAMPEÃ DOS JOGUINHOS ABERTOS 
DE SC 

2022 

VICE-CAMPEÃ NOS JOGOS 
UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS 

2021 

BRONZE NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS 
BRASILEIROS 

2019 e 2023 

BRONZE NA LIGA NACIONAL  2019 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

No período de 2015 a 2022, foram concedidos os seguintes valores anuais para 

o Programa Atleta por Curso, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
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Quadro 53 – Valores concedidos Programa Atleta 

  
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Gráfico 19 – Valores Concedidos Bolsa Atleta. 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

6.1 SERVIÇOSDE EXTENSÃO 

 

Através do Núcleo de Práticas Jurídicas é disponibilizado serviços de 

consultoria, assessoria e assistência jurídica. A iniciativa proporciona aos alunos do 

curso de Direito a oportunidade de aplicar o conhecimento em situações reais, 

acompanhados da supervisão de seus professores, preparando-os para o mercado 

de trabalho e incentivando o comprometimento social, com serviços gratuitos à 

população carente 

A Universidade do Contestado também se destaca por sua atuação na área da 

saúde, através das Clínicas de Fisioterapia, Saúde Visual e Psicologia. A Clínica de 

Fisioterapia realiza serviços de prevenção, Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia, 

Pediatria Clínica e Neurológica e Neurologia Adulta.  

Na Clínica de Saúde Visual, são realizados atendimentos voltados à Optometria 

Funcional Pediátrica, Adultos e Geriátrica, Ortóptica e Terapia Visual. Através da 

Clínica de Psicologia são realizados atendimento psicológico individual e em grupo 

Total alunos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Concedido

164 R$ 423.170,73 R$ 344.242,08 R$ 270.155,68 R$ 221.343,50 R$ 189.521,65 R$ 208.334,26 R$ 132.228,80 R$ 1.788.996,70

164

R$ 423.170,73

R$ 344.242,08

R$ 270.155,68

R$ 221.343,50

R$ 189.521,65

R$ 208.334,26

R$ 132.228,80

R$ 1.788.996,70

Total alunos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Concedido
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para a comunidade, com o objetivo de promover a saúde mental e bem-estar dos 

pacientes. Os atendimentos são realizados por alunos, sob supervisão de professores 

e profissionais qualificados (tabela 22 e gráfico 20). 

 

Tabela 22 – Atendimentos realizados nas Clínicas e Núcleos da UNC 

Atendimentos 2020 2021 2022 2023 

Ambulatório de Medicina - - - 424 

Clínica de Fisioterapia 4.121 706 2.612 489 

Clínica de Medicina Veterinária 541 - 28 - 

Clínica de Optometria 255 1.409 1.932 551 

Clínica de Psicologia 1.995 1.793 2.699 441 

Núcleo de Práticas Jurídicas 3.010 3.460 3.886 1.457 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Gráfico 20 – Atendimentos realizados a comunidades nas clínicas e NPJ da UNC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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7 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES  

 

A UNC possui como diretrizes para a política de relacionamento com 

estudantes, as diretrizes de acesso ao ensino superior e a permanência, apoiadas nas 

ações de apoio pedagógico, psicológico e socioeconômico. 

O acompanhamento dos alunos, ocorre desde o início do curso até sua 

conclusão e após de forma contínua e sistemática. O objetivo é manter um 

relacionamento contínuo e perene, tanto com a graduação como pós-graduação. 

Para realização, conta com programas e ações coordenadas por diferentes 

setores e núcleos, constituídos considerando as políticas educacionais a seguir: 

 

7.1 POLÍTICA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 

A Política de apoio psicopedagógico, conta com o Serviço de Orientação 

Educacional – SOE da que visa apoiar os discentes nos aspectos sociais, 

psicológicos, pedagógicos e de saúde. 

O objetivo das ações desenvolvidas pelo SOE são orientadas com vistas a 

garantir a permanência dos estudantes na UNC para que, assim, concluam os Cursos 

de Graduação, com sucesso.  

A equipe do SOE é formada por diversos profissionais que atuam de forma 

multidisciplinar nas áreas de assistência, saúde e educação tendo como atribuição 

coordenar programas e projetos voltados à permanência do acadêmico na UNC: 

Promover acompanhamento psicopedagógico aos discentes;  

Executar os Programas de Assistência Estudantil da UNC; 

Gerenciar ações de educação inclusiva. 

A equipe do SOE priorizará em suas atividades as seguintes ações: 

Acompanhamento dos índices e motivos de evasão por curso, frequência à 

monitoria e atendimento e acompanhamento psicológico e/ou social; 

Orientação pedagógica e psicológica aos estudantes com dificuldades de 

aprendizagem; 

Orientação aos estudantes monitores, no que se refere ao Regulamento, 

Editais e demais documentos do Programa de Monitoria; 

Acompanhamento e encaminhamento de estudantes que apresentem 

problema de saúde mais severo para ambulatório ou Sistema Único de Saúde. 
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 A equipe do SOE tem sob sua responsabilidade ações de conscientização em 

relação aos seguintes temas: 

Inclusão de pessoas com necessidades específicas e ações relativas à 

acessibilidade como disponibilização e adaptação de materiais e intérprete de libras. 

Campanhas de promoção e prevenção à saúde: aferição de pressão arterial e 

realização de exame HGT; prevenção ao uso de drogas, prevenção de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs); produção de banners para os laboratórios, sobre 

cuidados em caso de acidentes.  

Campanha de conscientização e reflexão sobre o Dia da Consciência Negra.  

Integra o SOE a finalidade de orientar, encaminhar e promover o acesso a 

bolsas e financiamento estudantil. 

Abaixo apresenta-se o número de atendimentos realizados, aos discentes da 

Universidade: 

 

Tabela 23 – Atendimentos realizados pelo SOE 

Campus 2020 2021 2022 2023 

Canoinhas 15 14 9 10 

Concórdia 1 4 - 5 

Mafra 2 5 6 4 

Porto União 193 - - - 

Rio Negrinho - 3 14 22 

Fonte: Reitoria, 2023. 

 

7.2 POLÍTICA DE APOIO A SAÚDE 

 

A UNC mantém a política de apoio a saúde, em duas diretrizes: 

- Física;  

- Mental. 

O apoio a saúde física, considerada a dimensão básica do bem-estar humano, 

tem como objetivo o pleno funcionamento do corpo, ocorrendo pela disponibilidade da 

clínica de Fisioterapia e ambulatório universitário do curso de medicina, além de 

outras campanhas e programas dos cursos da área da saúde. 

O apoio a saúde mental, considerada como bem-estar do aluno no 

desenvolvimento de suas habilidades, consiste em disponibilizar acompanhamento 

por meio do núcleo de psicologia e atendimento clínico, no ambulatório da UNC do 

curso de medicina. 
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7.3 POLÍTICA DE APOIO FINANCEIRO 

 

A UNC possui enquanto política de apoio financeiro o programa FUNDO DE 

APOIO FINANCEIRO AO ACADÊMICO, constitui-se de Fundo Próprio de 

Financiamento, destinado aos acadêmicos da Universidade do Contestado, com 

contrato de prestação de serviço educacional ativo. 

O valor destinado a constituição do FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AO 

ACADÊMICO, da FUNC, tem origem orçamentária na rubrica aprovada pelo conselho 

curador, da composição de 10% do valor do Superávit realizado no ano anterior 

destinado ao Fundo de capacitação de Docentes e Técnicos, Fundo de pesquisa e 

inovação, Fundo de extensão e Fundo de Serviço de Apoio ao Estudante. 

O valor total disponível destinado ao Fundo, fica condicionado a disponibilidade 

orçamentaria da rubrica, sendo estabelecido por curso, proporcional ao número de 

alunos de forma ponderada considerando a mensalidade. 

O FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AO ACADÊMICO, da FUNC poderá 

financiar até 30%, do valor de cada mensalidade, do semestre em curso, em cinco 

parcelas. As parcelas serão corrigidas com juros de 1% a.m. (composto), a serem 

pagas em cincos parcelas, com vencimento a partir do primeiro mês do semestre 

subsequente.  

O prazo para requerer o financiamento será até o dia 20 do mês corrente, após 

o pagamento da primeira mensalidade do semestre em curso. O requerimento e 

processo será realizado de forma online. 

Para que requerer o financiamento o acadêmico deverá: 

a) Ter contratado todas as disciplinas do semestre em curso da matriz curricular 

do curso em que tem contrato de prestação de serviço educacional ativo; 

b) Estar adimplente no momento da solicitação; 

c) Apresentar um Fiador com renda igual ou superior ao valor da mensalidade 

do curso e ser proprietário de imóvel sem restrição, com apresentação da 

cópia de matrícula de imóvel, atualizada com negativas, RG, CPF e 

endereço; 

d) Não possuir qualquer outro tipo de bolsa ou financiamento; 

e) Estar matriculado até o penúltimo ano da grade curricular do seu curso. 
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Em caso do número de requerentes ser superior a disponibilidade orçamentaria 

da rubrica por curso, serão considerados os seguintes critérios desempate: 

a) Primeiro curso de graduação superior; 

b) Ter menor idade (dia/mês/ano) 

c) Índice de Comprometimento de Renda (ICR) 

 

Ainda mantem relacionamento com as seguintes instituições: 

Financiamento Bradesco: É um financiamento bancário para pagamento de 

mensalidades de curso superior para estudantes matriculados na IES  

Financiamento Santander: É um financiamento bancário para pagamento de 

mensalidades de curso superior para estudantes matriculados na IES  

 

7.4 POLÍTICA DE EMPREGABILIDADE  

 

A Política de empregabilidade da UNC tem como objetivo a inserção dos 

estudantes no mercado de trabalho por meio de estágio ou emprego, promovendo a 

interação entre a Universidade e o empregador, a partir das atividades: 

a) Elaborar e manter atualizado o banco de currículo dos estudantes;  

b) Desenvolver e divulgar estudos sobre oportunidades de trabalho;  

c) Divulgar as vagas de estágio e emprego;  

d) Propor novos convênios com instituições para a abertura de vagas de 

emprego e estágio;  

e) Auxiliar as instituições na escolha dos candidatos a estágio e emprego;  

f) Prestar assistência aos acadêmicos no seu planejamento profissional.  

 

Para atingir seu objetivo conta com portal da empregabilidade, onde a interação 

entre vagas das empregas e estudantes ocorre de forma direta.  

Também possui em sua matriz curricular de todos os curso o laboratório de 

carreira, composto entre outros oficinas, workshop, e outras metodologias ativas, com 

temas de Técnicas de Redação, Técnicas de  Oratória, Elaboração de currículo,  

Pensamento computacional,  Raciocínio lógico,  Raciocínio quantitativo, Trabalho em 

equipe,  Liderança, Inteligência Emocional Relações interpessoais e intrapessoais, 

aulas,  Preparação para processos de seleção e recrutamento, Criatividade e Mídia 
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social na carreira. Conta ainda o laboratório com rodadas de conversa com 

profissionais, egressos, professores e outros com carreira bem-sucedida. 

Apresenta-se abaixo (tabela 24) os dados relativos aos contratos de estágios 

curriculares não obrigatórios realizados pelos nossos estudantes, evidenciando o 

engajamento e a busca por experiências enriquecedoras fora do ambiente acadêmico. 

 

Tabela 24 – Número de Estágio Curricular Não Obrigatórios: 

Campus 2020 2021 2022 2023 

Canoinhas 53 46 16 22 

Concórdia 67 42 26 26 

Curitibanos 34 22 23 36 

Mafra 261 257 242 245 

Porto União 38 24 17 26 

Rio Negrinho 16 25 8 7 

Fonte: Reitoria, 2023. 

 

7.5 POLÍTICA DE ESTÍMULO A PERMANÊNCIA 

 

A Política Institucional de Permanência dos reúne vários projetos, programas e 

ações que visam o estímulo a permanência dos estudantes, definidas nos tópicos 

abaixo. 

 

7.6 PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 

Os universitários dos cursos de graduação, nas modalidades presencial e EAD, 

podem participar dos programas de nivelamento em Matemática, Língua 

Portuguesa, Inglês (concentradas nos primeiros três semestres do curso).  

Os programas visam sanar possíveis deficiências na formação básica dos 

alunos, preparando-os para os conteúdos específicos de cada curso de graduação. 

Além de objetivar a formação de hábitos de estudo, orientando-os para o uso de 

métodos e técnicas que lhe permitam um aproveitamento mais eficiente de cada 

disciplina.  

 

7.7 PROGRAMA DE MONITORIA 

 

A UNC oferece Programa de Monitorias, considerada uma modalidade 

específica de ensino-aprendizagem exercida por acadêmicos dos Cursos de 
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Graduação. Visa a inserção dos acadêmicos em atividades que o aproximam da 

docência, além de apoiar colegas em salas de aula e despertar o interesse pelas 

atividades de ensino e pesquisa. 

O monitor contribui no componente curricular, organiza grupos de estudos, 

estudos extraclasse e demais atividades que auxiliem os discentes no processo de 

aprendizagem. As atividades podem ocorrer no mesmo horário do componente 

curricular, em horários alternativos, previamente acordados com o professor da 

disciplina. 

As atribuições do monitor consistem em participação na execução do Plano de 

Aula; participação extraclasse das atividades teórico práticas roteirizadas pelo 

professor; auxílio na orientação dos alunos, esclarecendo dúvidas e/ou realizando 

exercícios; elaboração e apresentação, sob a orientação do professor, de trabalhos 

em eventos e/ou pesquisas na UNC. 

A realização de atividade de monitoria nas disciplinas possibilita ao estudante 

realizar a integralização de até 2 (dois) créditos como atividades complementares, 

condicionado a frequência (75% das atividades) e ao desempenho como monitor no 

exercício de suas atividades, sem contrapartida financeira da Instituição. 

Para concretização do monitor deverá entregar relatórios de monitoria de 

acordo com o calendário da Pró Reitoria de Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Abaixo segue figura 12 com o fluxograma dos procedimentos relacionados a 

Monitoria. 

 

Figura 12 – Fluxograma - Procedimentos relacionados a solicitação de monitoria 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Em relação as monitorias, destaca-se que de 2018 a 2023 foram abertas 82 

(oitenta e duas) vagas de monitoria (gráfico 21) para os cursos de graduação, em sua 

grande parte, medicina.  

 

Gráfico 21 - Dados relacionados a quantidade ofertada de vagas para monitoria de 2018 a 2023 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

7.8 COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

Cada curso de graduação tem uma coordenação que é responsável pela sua 

gestão administrativa, acadêmica e didático-pedagógica. A Instituição promove a 

integração dos cursos com vistas a propiciar ações cujo objetivo é a contínua melhoria 

da qualidade. 

As coordenações de curso realizam o atendimento a estudantes e grupos de 

estudantes. As demandas individuais e de grupo são analisadas e encaminhadas aos 

setores competentes. As situações relativas à gestão didático-pedagógica são 

discutidas, e os encaminhamentos são feitos por meio de reuniões administrativas e 

pedagógicas com o Colegiado, o Núcleo Docente Estruturante, os docentes de 

determinada turma ou ainda os docentes de forma individual. As decisões e ações 

são balizadas pelas regulamentações internas e legislação, pelo PPC e pela busca 

da melhoria contínua da qualidade e da sustentabilidade do curso. 
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7.9 POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

O Programa Diplomado UNC visa facilitar a interação entre o egresso, a 

Universidade, Professores e colegas de turma, com o objetivo da Universidade 

comunicar ou comunicar-se com aqueles que perfilaram os bancos acadêmicos, com 

a finalidade precípua: 

I. Facilitar a disponibilização de currículos para prospectar talentos para 

empresas de Recursos Humanos. 

II. Incentivar a educação continuada dos egressos da UNC por meio de 

descontos nas mensalidades de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. 

III. Permitir a inter-relação entre ex-colegas de turma. 

IV. Avaliar o desempenho institucional, por meio do acompanhamento da atuação 

profissional dos ex-alunos, quanto aos aspectos de responsabilidade social e 

cidadania, empregabilidade, preparação para o mundo do trabalho, relação 

com entidades de classe e empresas do setor, checando sua inserção no 

mercado de trabalho, suas dificuldades e vivências profissionais por meio de 

formulários de autoavaliação. 

O Programa Diplomado UNC priorizará informações sobre estudos no exterior, 

programas de pós-graduação Lato e Stricto Sensu, trabalhos voluntários, reencontro 

de turmas, realização de eventos implementando a utilização de canais de 

comunicação e relacionamento com as mídias sociais, com a Universidade e entre os 

egressos. 

Disponibilizar meios para que o diplomado de Curso de Graduação ou Pós-

Graduação utilize os serviços de acesso on-line a Biblioteca, Cursos de Extensão, 

atividades esportivas e culturais. 

O egresso UNC conta ainda com e-mail institucional sem limite de espaços 

(nome.sobrenome@egresso.unc.br). 

Para os egressos é previsto benefícios na continuidade da relação institucional: 

Descontos para egresso com nova matrícula na UNC, incentivando a educação 

continuada; Estímulo ao trabalho voluntário na UNC; Disponibilização contínua de 

eventos e atividades gratuitas aos egressos, cujos temas incluem formação para o 

trabalho e meio ambiente e atividades voltadas ao seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

 

mailto:nome.sobrenome@egresso.unc.br
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7.10 POLÍTICA DE INOVAÇÃO E EMPRENDEDORISMO 

 

Na política de inovação e empreendedorismo a UNC busca a criação, 

experimentação e desenvolvimento de novas ideias, produtos, serviços e modelos de 

negócio, por meio de infraestruturas físicas ou virtuais que promovem a colaboração 

interdisciplinar, interprofissional e a criatividade. O seu objetivo é promover o 

desenvolvimento de ideias inovadoras, soluções de problemas e projetos 

empreendedores que contribuam para o crescimento econômico, o avanço 

tecnológico e uma universidade empreendedora, visando: 

- Geração de ideias: fornece um ambiente propício para brainstorming e 

ideação. 

- Prototipagem e Desenvolvimento: Auxilia na transformação de ideias em 

protótipos e produtos tangíveis. 

- Mentoria e Consultoria: Mentoria prestada através de mentores com 

experiência empreendedora. 

- Acesso a recursos: Facilitar o acesso a financiamento, redes e infraestruturas. 

- Eventos e Workshops: Facilite eventos de networking, treinamentos e 

workshops. 

- Pesquisa e Desenvolvimento: Apoiar a pesquisa aplicada e o 

desenvolvimento de tecnologia. 

 

Como resultado da política de inovação e empreendedorismo, espera-se 

Startups, Patentes e Inovações Tecnológicas, Empregabilidade Impacto Social, 

dentro outros como apresentado no quadro 54 abaixo: 

 

Quadro 54 – Metas para a área de inovação e empreendedorismo 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Ampliar as 
atividades 
de 
inovação e 
empreende
dorismo 
 
 
Fortalecer 
as 
pesquisas 
realizadas 

Instituir Política 
para 
desenvolvimento 
de projetos 
inovação  
 
 
 
Publicação de 
chamada de artigos 
para composição 
de E-Book 

Número de 
Projetos 
articulados 
em inovação 
 
Número de 
E-books e 
artigos 
submetidos 
em inovação 
 

Pró Reitoria de 
Articulação 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão – 
PRAEPE 

2022-
2027 

Resultados de 
2022 a 2023: 
 
Publicação da 
Resolução que 
estabelece o 
desenvolvimento 
de projetos 
articulados de 
inovação no 
âmbito da UNC 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

no âmbito 
da 
Inovação 
 
Fortalecer 
e ampliar o 
programa 
Startup day 
 
 
Aumentar o 
número de 
patentes da 
UNC 
 
Projetar a 
UNC como 
IES 
empreende
dora e 
Inovadora 

 
 
Vincular o 
Programa Startup 
day na graduação 
nas disciplinas de 
laboratório de 
carreira e 
laboratório de 
inovação e 
empreendedorismo 
 
Incentivar o 
desenvolvimento 
de projetos que 
gerem patentes.  
 
Articular projetos e 
programas na 
sociedade com o 
programa de 
mestrado em 
administração 
(PMPA) – cuja linha 
de pesquisa é 
inovação e gestão 

Número de 
projetos do 
programa 
Startup. 
 
Número de 
processos de 
patentes 

Publicação de 02 
chamada de 
artigos para 
composição de E-
Book no período 
de 2022 e 2023, 
sendo: 
2022- E-Book 
Engenharia, 
Tecnologia e 
Experiências com 
12 artigos 
publicados 
2023: E-book: 
Inovação e 
Tecnologia com 
36 artigos 
submetidos 
 
Até 2027 espera-
se: 
 
3 depósitos de 
patentes 
 
Otimizar o 
programa startup 
day na graduação 
em 20% com o 
suporte do PMPA 
 
Aumentar em 20% 
as publicações em 
inovação e 
empreendedorism
o 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Quanto ao empreendedorismo a UNC mantem o programa de seleção e 

incubação do Programa Startup UNC, inovação no ramo de prestação de serviço 

alimentício, nos Campi que consiste no processo de seleção e incubação de empresa 

no ramo de prestação de serviço alimentício, atuando no desenvolvimento e 

comercialização de seus produtos para o público presente nos Campi da UNC com 

objetivo de selecionar ideias empreendedoras, constituídas em projetos e/ou 

empresas, modalidade  Startup,  no ramo de comercialização/fornecimento/prestação 

de serviços alimentícios, por meio incentivo e suporte a startup.   
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O Programa Startup UNC concede:  

a) mentoria e consultoria destinada ao planejamento estratégico para 

comercialização/fornecimento/prestação de serviços alimentícios; 

b) acesso à internet; 

c) cursos de capacitação em empreendedorismo e cuidados com saúde e 

higiene de alimentos aos colaboradores da startup. 

 

A seleção ocorre mediante avaliação dos projetos do startup ocorrerá pela 

pontuação obtida considerando em somatório de pontos 0 (zero) a 10 (dez) pontos: 

Perfil do Proponente (Eixo Empreendedor); Caracterização da Proposta (Eixo 

Tecnologia); Plano Financeiro (Eixo Capital); Análise de Mercado (Eixo Marketing); 

Análise de Recursos Humanos. 

O programa visa: 

Oportunizar a incubação e dar suporte ao empreendimento em suas etapas 

iniciais, buscando a melhoria contínua e o apoio a pequenas empresas; 

Oportunizar a empresa selecionada cursos de capacitação e orientações 

voltadas os assuntos de empreendedorismo. 

Para as atividades essenciais, permitiram a partir de determinado tempo, 

consolidar externamente a UNC: 

a) Fornecer alimentos de qualidade e valores justos ao consumidor, mediante 

aprovação da UNC; 

b) Comprometer-se em participar de atividades de apoio, treinamentos, 

programas de incentivos, consultorias, workshops e entre outras atividades 

que possibilite o desenvolvimento do startup;  

c) Atualizar o Plano de Negócio constantemente, inovando em seus produtos 

e atendimentos;  

d) Participar das capacitações disponibilizadas pela UNC; 

e) Priorizar atendimento ao público presente nos campis supracitados; 

f) Apresentar ao longo do período propostas de inovação; 

g) Cumprir as normas internas da UNC; 

h) Não vender bebida alcoólica;  

 

O programa Startup Day na UNC vinculado a graduação está sendo atribuído 

desde 2022 às disciplinas de Laboratório de inovação e empreendedorismo prevendo 
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a articulação de todos os cursos em uma dimensão interdisciplinar e interprofissional. 

Contam com mentorias e consultorias por parte dos docentes e pesquisadores do 

mestrado de administração que orientaram quanto ao delineamento inovador e aos 

aspectos de gestão do desenvolvimento da startup sustentável e exequível. Em 2023 

foram mentoriados pelo PMPA 14 trabalhos de startup na disciplina de laboratório de 

Inovação e empreendedorismo 

 

7.11 POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A internacionalização promove uma rede de interconexão global que permite 

contribuir para a promoção do processo de internacionalização da UNC, incentiva 

intercâmbios de estudo, de pesquisa e cultura, favorece a formação integral dos 

participantes do programa, oportuniza vivências com outras culturas, desenvolvimento 

de habilidades de comunicação e relações interpessoais, bem como prática ou 

aprendizado de outros idiomas. 

O processo de internacionalização assegura o compromisso de promover 

dimensões multinacionais, multiculturais e multilíngues no âmbito global do processo 

ensino e aprendizagem 

A internacionalização na UNC é regida pela Resolução UNC CONSUN 

008/2023 e é composto pelas modalidades: I) mobilidade acadêmica - PMA e II) 

Educação, cooperação extensionista e pesquisa internacional visando a realização de 

intercâmbio e atividades de ensino, pesquisa e extensão, respectivamente, de modo 

a promover o conhecimento e a integração com a comunidade nacional e 

internacional. 

O programa de Mobilidade já está descrito no seu respectivo campo neste PDI 

e tem por função o intercâmbio entre alunos e professores de diferentes instituições 

conveniadas. Está estabelecido na modalidade in quando a UNC recebe alunos de 

outras IES e na modalidade out quando a UNC encaminha seus alunos e docentes 

para outras IES.  

Com a proposição da nova resolução de internacionalização, em 2023, além 

do PMA foi inserido novas possibilidade de internacionalização que se vinculam a 

Educação, Cooperação Técnica Científica e Pesquisa Internacional.  

A educação pode estar contemplada na internacionalização acadêmica por 

meio de ações que promovam a transferência e a difusão do conhecimento, que 
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permitem ir além das fronteiras ancorando a comparabilidade de abordagens entre 

países, a diversidade do aprendizado intercultural e o entendimento de processos 

internacionais vinculadas as respectivas áreas do conhecimento. A educação na 

internacionalização propõe o fortalecimento do currículo e da aprendizagem por meio 

de cursos de idiomas, estudos regionais, questões globais, elementos interculturais/ 

sociais/políticos/saúde, introdução de diferentes tecnologias de ensino que permitam 

a interação com pessoas em diferentes partes do mundo. 

Os processos de colaboração podem ser facilitados por meio da extensão, em 

que cursos, oficinas, seminários, painéis de discussão, palestras, jornadas dentre 

outros, possam abrangem aspectos que envolvam determinantes de outros países 

com a participação de estudantes e docentes nas atividades propostas. 

A cooperação técnica científica visa fomentar a rede de pesquisadores e a 

inovação, buscando melhorar o número de projetos de ensino, pesquisa e extensão 

em colaboração internacional; partilhando competências comuns as instituições de 

ensino, seja nacional ou internacional.  Este tipo de atividade busca também fortalecer 

as ações dos grupos de pesquisa institucionais certificados pelo CNPq para a criação 

de um ambiente multilinguístico e multicultural permitindo a ampliação da discussão 

em nível internacional. 

A internacionalização visa também estimular a publicação da UNC em revistas 

indexadas em bases de referência internacional, fortalecendo uma abordagem 

científica em diferentes metodologias internacionais para que possam oferecer um 

ensino, pesquisa e extensão em padrões internacionais. 

As metas para o período de 2022-2027 baseiam-se nos pilares da mobilidade 

acadêmica, educação, cooperação técnica científica e pesquisa internacional 

conforme quadro 55. 

 

Quadro 55 – Metas para o processo de internacionalização na UNC 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Ampliar o PMA na 
modalidade in e 
out 
 
Ampliar as 
atividades de 
internacionalização 
no eixo educação 
 

Aumentar o 
número de 
intercâmbio na 
UNC 
 
Ampliar os eventos 
de 
internacionalização 
vinculados ao 
ensino 

Número de 
alunos em 
intercâmbio 
 
Número de 
eventos 
vinculados 
ao ensino 
 

Pró reitoria de 
Articulação 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

2022-
2027 

Aumentar em 
20% dos 
alunos em 
mobilidade 
acadêmica  
 
Ampliar em 
20% os 
convênios 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Ampliar a 
Cooperação 
técnica científica 

 
Agregar novos 
convênios 
internacionais para 
intercâmbio 
 
Ampliar as 
parcerias em 
pesquisas e 
eventos com IES 
Estrangeiras 
 

Número de 
Convênio 
com IES 
estrangeiras 

com IES no 
exterior 
 
Ampliar em 
20% em 
atividades de 
cooperação 
técnico 
científica 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Em 2023, houve 11 eventos cadastrados na extensão que previam a 

internacionalização, de acordo com o quadro abaixo: 

 
Quadro 56 – Internacionalização 

ANO DE 2023 

EVENTO 
EIXO DA 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

A organização do poder judiciário na Alemanha Educação 

Ações e procedimentos adotados pela defesa civil em desastres 
ambientais e apresentação dos grupos de pesquisa da ECCI – 
Colômbia 

Educação 

Momentos de Internacionalização: Os segredos dos sucessos de 
Luxemburgo e os desafios das migrações pelos luxemburgueses 

Educação e Cooperação 
Técnica Científica 

Brasil x Israel – Relações Internacionais Educação 

Conferência internacional: Conferência general sobre patrimônio 
agrário: El patrimônio agrário: un poderoso patrimônio que iguala a 
todas las culturas del mundo 

Educação; Cooperação 
Técnica Científica; 
Pesquisa Internacional 

Curso de Extensão Internacional: El Patrimonio agrário: princípios para 
el reconocimiento y proteccióm de um nuevo y excepcional tipo de 
patrimônio cultural 

Educação; Cooperação 
Técnica Científica; 
Pesquisa Internacional 

We learn in Portuguese, but we debate in English Educação 

Desafios e perspectivas dos direitos humanos na América Latina Educação 

Experiência Internacional em Pesquisa no Pós-Doutorado na University 
of Manitoba, Canada 

Educação 

I Workshop Internacional sobre Patrimônio Agrário e Desenvolvimento Educação 

Sustentabilidade, Inovação e Desenvolvimento em Angola – 
Universidade Independente de Angola 

Educação 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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8 POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

O objetivo da Política de Comunicação Institucional é promover a comunicação 

integrada entre os campi e destes com seus públicos de relacionamento, de forma 

coordenada, para ampliar a percepção da UNC e a sua reputação. 

O Setor de Comunicação está vinculado ao Gabinete da Reitoria, respondendo 

pelo desenvolvimento de processos, ações e canais de relacionamento, destinados à 

interação entre a Universidade e os seus públicos estratégicos. 

As ações de Comunicação Institucional são pautadas no princípio de 

acessibilidade às notícias e informações da UNC, com o propósito de ampliar a 

visibilidade. No desenvolvimento da Política de Comunicação Institucional serão 

considerados os valores estabelecidos como princípios nucleares das ações da 

Universidade: 

I. Ética; 

II. Transparência; 

III. Responsabilidade Social e Ambiental; 

IV. Autonomia; 

V. Qualidade; 

VI. Inovação. 

 

A gestão da comunicação organizacional abrange planejamento, execução, 

gerenciamento, acompanhamento e avaliação de atividades, processos, projetos e 

programas relacionados aos tipos e estratégias de comunicação adotados pela 

Universidade. Tal gestão segue estas diretrizes: 

 

1. CONHECIMENTO: dispor de informações e conhecimento sobre a 

identidade institucional, os serviços e oportunidades que a Universidade 

oferece, as normas e procedimentos institucionais, as abordagens teóricas 

e técnicas que fundamentam o recebimento de feedback; 

2. PARTICIPAÇÃO: a comunicação da Instituição deve estimular o 

envolvimento de todos os profissionais da Universidade, além de seus 

parceiros, em suas ações, para legitimá-las e dar-lhes o respaldo necessário; 
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3. COOPERAÇÃO: estimular e defender a ajuda mútua e o trabalho em equipe, 

assegurando a transmissão de informações e o conhecimento necessários 

a tais práticas; 

4. INTERLOCUÇÃO: oportunizar diálogos sobre pontos de vista ou resultados 

opostos, visando identificar a possibilidade de padrões para assuntos 

semelhantes ou estabelecer novas linhas de atuação; 

5. EMPATIA: ter interesse genuíno pelos diversos públicos, de forma a 

compreender suas dinâmicas, suas necessidades e interesses com base em 

seus contextos de vida; 

6. RESPEITO: atender com cortesia e respeito, impedindo manifestações de 

discriminação, preconceito ou privilégios de atendimento; 

7. TRANSPARÊNCIA: assegurar a confidencialidade, a imparcialidade, a 

integridade e a qualidade de dados e informações, norteando-se pelas 

normas que conduzem os processos desenvolvidos na UNC; 

8. ATUALIDADE: a comunicação da Instituição deve ser permanentemente 

atualizada, permitindo que ela se aproprie dos recursos viabilizados pelas 

novas tecnologias e os utilize em prol do cumprimento de sua missão 

institucional; 

9. APROXIMAÇÃO: averiguar as necessidades apresentadas por meio de um 

contato mais próximo; 

10. HUMANIZAÇÃO: receber e ouvir de forma humanizada seus públicos em 

suas preocupações, proposições e sugestões; 

11. PROATIVIDADE: a Instituição deve ter um processo de comunicação 

proativo que identifique antecipadamente as necessidades de seus 

públicos de interesse e as decisões que, direta ou indiretamente, vão 

causar impacto em pessoas, grupos, comunidades ou segmentos da 

sociedade; 

12. REGISTRO E ENCAMINHAMENTO: qualquer profissional da 

Universidade deve registrar os dados e informações obtidos, encaminhá-

los aos setores pertinentes e estimular o desenvolvimento de soluções 

inovadoras com base neles; 

13. CREDIBILIDADE: toda e qualquer ação de comunicação desenvolvida 

pela Instituição deve ter o intuito de preservar e expandir a credibilidade da 
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UNC perante a sociedade, fazendo com que a Universidade seja referência 

em ensino, pesquisa, extensão e gestão; 

14. MEDIAÇÃO: garantir que a informação seja transmitida de forma clara e 

objetiva por meios adequados ao público a que se destina, facilitando o 

feedback. 

 

A UNC adota como Políticas de Comunicação: 

I. Divulgação da marca UNC para o público interno e externo, resultando na 

melhoria da percepção da qualidade da IES; 

II. Plano de comunicação integrado, permitindo maior divulgação das ações 

institucionais; 

III. Sistema de informação, apoiado pela área de TI, para facilitar a 

disseminação das informações aos diversos públicos que necessitam de 

apoio para a tomada de decisão; 

II. Estímulo, apoio e acompanhamento aos Programas e Projetos da UNC, que 

contemplem ações de valorização da Instituição e de percepção de 

qualidade dos Cursos; 

III. Padronização da comunicação visual dos campi; 

VI. relacionamento da UNC com seus stakeholders; 

 

A comunicação interna da UNC tem como público-alvo públicos internos 

estratégicos, modalidade presencial e a distância para a UNC: alunos, servidores 

(docentes e técnicos administrativos em educação; terceirizados; estagiários) que 

atuam no âmbito da UNC. 

A comunicação Externa da UNC tem como público-alvo públicos externos 

estratégicos da UNC: os potenciais alunos; instituições de ensino em que estão 

matriculados alunos em potencial; poderes executivos, legislativo e judiciário; 

empresas; instituições e entidades parceiras; egressos da UNC; familiares dos alunos; 

imprensa; fornecedores, e; comunidade científica. 

As diretrizes de Comunicação Institucional visam orientar e integrar as ações 

de comunicação dos campi da UNC, cuja execução dos processos de comunicação 

se regerá pela sustentabilidade. 

Os planos de ação com procedimentos e atividades deverão sustentar na 

prática o processo de comunicação nos campi da UNC, visando: 



217 
 

 

I. Desenvolver o planejamento das atividades de comunicação integrada em 

todas as áreas dos campi da UNC para atingir os objetivos do processo 

educacional. 

II. Identificar as ações e campanhas que possam ser veiculadas conjuntamente, 

otimizando esforços e recursos. 

III. Orientar e monitorar no âmbito dos campi da UNC, todas as ações de 

comunicação envolvidas nos processos de ensino, pesquisa e extensão. 

IV. Acompanhar e avaliar a execução das atividades, com base em indicadores 

de desempenho estabelecidos pela área da comunicação em conjunto com 

a Reitoria. 

 

A Comunicação Institucional é formada pelos processos de Gestão da 

Comunicação Integrada, Gestão de Conteúdo, Comunicação Interna, Relação com a 

Imprensa, Comunicação com a Comunidade, não tendo relação com as estruturas 

funcionais de cada um dos campi da UNC. 

A Gestão da Comunicação Integrada visa: 

a) Planejar, monitorar, mensurar e avaliar as ações estratégicas de 

comunicação. 

b) Definir as prioridades estratégicas e os temas-chave da comunicação. 

c) Promover a integração das ações e a racionalização dos recursos dos planos 

de ação de comunicação entre os campi UNC. 

d) Promover e coordenar pesquisas de percepção para avaliação da imagem 

institucional. 

 

A Gestão de Conteúdo visa: 

a) Publicizar conteúdos coerentes com os princípios institucionais, com a 

missão, visão e valores, com os documentos institucionais, como o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e com a política de comunicação, bem como 

aos critérios de noticiabilidade jornalística.  

b) Propor conteúdos prioritários e relevantes para veiculação interna e externa. 

c) Definir as mídias e plataformas nas quais os conteúdos serão veiculados. 

d) Adaptar e contextualizar os conteúdos de acordo com os veículos definidos  

e) Editar os conteúdos e adaptá-los aos veículos internos de comunicação e ao 

perfil dos usuários dos campi da UNC. 
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f) Estabelecer as pautas que serão divulgadas para o público interno e externo, 

não havendo divulgação de assuntos de promoção pessoal, campanhas 

políticas, entidades estudantis, propaganda de empresas privadas, e demais 

conteúdos que estejam contrários à proposta da instituição. 

 

A Comunicação Interna visa: 

a) Criar e manter uma comunicação dinâmica e educativa para o público 

interno, capaz de envolvê-lo com os objetivos da UNC. 

b) Sensibilizar o corpo gerencial, docente e técnico para os temas de interesse 

dos campi da UNC. 

c) Propor soluções para as áreas sensíveis em que a comunicação possa 

mitigar possíveis impactos da ação institucional. 

d) Elaborar campanhas institucionais com foco jornalístico e instrumentos de 

comunicação para divulgação das ações estabelecidas pela Reitoria. 

e) Oportunizar ao público interno da instituição um maior conhecimento sobre 

as ações da UNC. 

f) Proporcionar acessibilidade às notícias e tomada de decisão que envolva a 

instituição e suas rotinas. 

 

A Relação com a Imprensa visa: 

a) Desenvolver, manter e ampliar os canais de comunicação com a imprensa. 

b) Produzir conteúdo jornalístico para imprensa, inclusive para o gerenciamento 

de crises. 

c) Produzir notícias para os veículos de comunicação da UNC, disponibilizando 

em diferentes formatos para o público interno e externo. 

d) Desenvolver estratégias publicitárias para veicular a mensagem da UNC 

visando ampliar seu raio de ação na comunidade. 

e) Promover o agendamento de entrevistas com a imprensa para os dirigentes, 

professores e pesquisadores da Universidade do Contestado. 

f) Organizar coletivas de imprensa, quando houver necessidade. 

g) Para atendimento à imprensa em eventos internos e externos, segue-se o 

estabelecido: concede entrevista à imprensa o Reitor e o Coordenador(a) do 

evento/projeto. Na ausência do Reitor, as entrevistas serão concedidas pelo 

Diretor (a) de campus e Coordenador (a) do evento/projeto. 
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A Comunicação com a Comunidade visa: 

a) Compreender a cultura dos municípios em que está inserida, presencial e a 

distância, propondo formas de interação, respeitando seus espaços e 

valores. 

b) Assessorar nas ações e eventos com as suas comunidades de 

relacionamento para a promoção da sustentabilidade. 

c) Orientar a difusão de valor(es), condutas e procedimentos dos campi da UNC 

nos projetos que envolvam publicidade, preservação, sustentabilidade e 

melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

d) Criar espaços de relacionamento com a comunidade, presencial e online, 

estimulando a troca de experiências, disponibilizando informações e 

conhecimento sobre a UNC. 

 

Os canais de relacionamento que integram a Comunicação Interna são: E-

Mestre (Portal do Aluno; Portal do Vestibular; Portal do Professor, Portal do 

Coordenador; Portal do Diplomado/Egresso e Portal do Técnico Administrativo), E-

mail Marketing, Memorandos Internos (Comunicação Administrativa), Ouvidoria, 

Agenda da Reitoria, Comissão Própria de Avaliação (CPA), Editora, Revistas 

Científica e nas mídias sociais - Youtube - TV UNC (Universidade do Contestado), 

Facebook (facebook.com/universidadedocontestado), Instagram 

(@universidadedocontestado) e LinkedIn. 

Os canais de relacionamento com a Comunidade Externa são: Agenda da 

Reitoria; Portal UNC, Emissoras de Rádios Educativas UNC FM, mídias sociais - 

Youtube (Universidade do Contestado), Facebook, 

(facebook.com/universidadedocontestado), Instagram (@universidadedocontestado), 

LinkedIn, Ouvidoria, Portal do Egresso, Portal do Fornecedor, imprensa (rádios, 

jornais, portais de notícia, TV aberta). 

A inserção da UNC nas Redes Sociais considera a linha editorial definida pela 

Reitoria e utiliza-se de linguagem adequada ao público, ao meio, ao teor da 

informação (mensagem) e a instituição (imagem da UNC que se deseja construir). 

A atualização do conteúdo das mídias sociais fica sob a responsabilidade do 

Setor de Comunicação. 

Visando cumprir sua principal missão, visão e valores, a UNC reestruturou as 

metas voltadas à “Política de Comunicação com a Sociedade”, conforme Quadro 57. 
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Quadro 57 – Metas Comunicação 2022 – 2027 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO RESULTADO 

Intensificar e aprimorar 
a divulgação de 
conteúdos jornalísticos 
nas rádios UNC 

1. 
Veiculação 
periódica de 
notas, 
notícias e 
entrevistas 

  
Rádio UNC/Setor de 
Comunicação 

2022-
2027 

Veiculação de 
em média 4 
notícias por 
semana, 
iniciadas no 
mês de junho 
de 2023. A 
veiculação 
ocorre nas 
rádios UNC 
FM 
CANOINHAS/
SC 100.5 e 
UNC FM 
CONCÓRDIA/
SC 106.3 

Fortalecer a imagem 
institucional e a 
comunicação interna e 
externa 

1. 
Estabelecer 
e manter 
uma paleta 
de cores 
que 
representam 
a identidade 
2. Reforçar 
a logomarca 
da UNC em 
todos os 
materiais 
produzidos e 
espaços da 
Instituição 3. 
Monitorar as 
redes 
sociais para 
gerenciar a 
reputação 
online  
4. 
Desenvolver 
campanhas 
de 
marketing 
que 
destaque a 
missão e os 
valores da 
UNC 

Relatório de 
Comunicação 

Setor de 
comunicação 

2022-
2027 

1. 12 logos da 
UNC 
instaladas e 
outdoor digital 
na entrada do 
campus Mafra 
 
2. Lançamento 
da Grife UNC 
com produtos 
que possuem 
a logo da 
Instituição 
(mais de 10 
itens 
disponibilizado
s na Loja 
UNC) 

Criar a TV UNC 

Canal no 
Youtube 
voltado ao 
público 
interno, com 
veiculação 
de notícias, 
entrevistas e 
reportagens 
sobre a 
Instituição  

  
Setor de 
Comunicação 

2022-
2027 

Em 
estruturação 

Criar o Podcast (áudio 
e vídeo)  

Podcast em 
estúdio com 
gravação de 
entrevista e 
mesa 

  
Setor de 
comunicação/TI 

2022-
2027 

Em 
estruturação 
do espaço 
físico 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO RESULTADO 

redonda 
sobre temas 
voltados à 
educação e 
à Instituição 

Capacitação com 
stakeholders (técnicos 
administrativos e 
docentes) 

1. Realizar 
capacitação 
com 
técnicos 
administrativ
os e 
docentes 
com o intuito 
de aprimorar 
a divulgação 
de 
informações 
e 
campanhas 
em redes 
sociais, 
aprimorando 
o 
conheciment
o e 
utilização 
das 
plataformas 
disponíveis 

  
Setor de 
Comunicação 

2022-
2027 

1. Realização 
de 
capacitação 
com 
coordenadore
s e diretores 
2022 
 
2. Realização 
de 
capacitação 
com 
coordenadore
s e diretores 
2023 

Fidelizar e reter 
acadêmicos 

1. 
Comunicaçã
o regular e 
consistente 
com os 
acadêmicos, 
através de 
plataformas 
online 
(Instagram, 
Facebook, 
Linkedin e 
Whatsapp) 
 
2. 
Conteúdos 
relevantes e 
personalizad
os nas redes 
sociais, 
focando na 
imagem dos 
acadêmicos. 

Relatório Redes 
sociais 

Setor de 
Comunicação 

2022-
2027 

1. 36% das 
publicações 
realizadas em 
2023 nas 
redes sociais 
da UNC 
trazem a 
imagem dos 
alunos. 
 
2. Três 
campanhas de 
vestibular 
durante o ano 
de 2023 foram 
gravadas com 
os alunos da 
Instituição: 
Medicina 2023 
Julho, 
Medicina 2024 
e Vestibular 
2024. Além de 
um vídeo 
institucional. 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO RESULTADO 

Estreitar os canais de 
comunicação entre a 
Instituição e os meios 
de 
comunicação/imprensa, 
a fim de divulgar 
assuntos de interesse 
da comunidade, de 
forma técnica, científica 
e acadêmica. 

1. Envio de 
Release 
para jornais, 
rádios, 
portais de 
notícias e 
TVs. 
 
2. Contratos 
para 
veiculação 
de mídia 
paga, com o 
intuito de 
impulsionar 
informações 
institucionais 
e 
campanhas 
de 
marketing. 
3. Identificar 
jornalistas e 
veículos 
especializad
os na área 
de educação 
4. Realizar 
briefings 
técnicos 
para 
jornalistas 5. 
Proporcionar 
oportunidad
es para que 
jornalistas 
interajam 
diretamente 
com 
especialistas 
da 
Instituição. 

Relatórios 
encaminhados pela 
imprensa  

Setor de 
Comunicação 

2022-
2027 

1. 40 contratos 
ativos até 
12/2023 com 
veículos de 
comunicação 
a fim de 
divulgar 
informações 
referentes à 
Instituição 
 
2. Aplicação 
de 
questionário 
com egressos 
e criação do 
Portal de 
Empregabilida
de, atrelado à 
sua 
divulgação 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

A fim de cumprir a meta de estreitar a comunicação com o público externo, as 

ações são desenvolvidas considerando o público-alvo, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 58 – Ações desenvolvidas.   

Público-alvo Ações 

Alunos do ensino médio dos municípios de 
Canoinhas, Curitibanos, Concórdia, Mafra, 
Porto União e Rio Negrinho 

Dia D: evento anual para alunos do ensino 
médio da região em que estão inseridos os 
campi UNC, com o objetivo de apresentar a 
estrutura da Instituição e cursos oferecidos. 
Com as atividades desenvolvidas, os alunos 
possuem a oportunidade de experimentar um 
dia como “Universitários”. 

Meios de comunicação/imprensa (jornais 
impressos, portais de notícias, rádio e TV) 

Release: envio de releases da UNC para os 
meios de comunicação, com o intuito de 
divulgar as ações desenvolvidas para a 
comunidade em que a Instituição está inserida. 
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Contratos para veiculação de mídia paga: 
com o intuito de impulsionar informações e 
campanhas. 

Docentes e Técnicos Administrativos 

E-mail Marketing: utilizado para envio de 
informações e comunicados. 
 
TV UNC:  notícias, entrevistas e reportagens 
sobre a Instituição através do canal no Youtube 
 
Grupo Fechado no instagram: para divulgação 
de fotos e informações sobre a instituição, 
voltado estritamente ao público interno. 

Acadêmicos 

E-mestre: divulgação de comunicados internos, 
pesquisas (CPA). 
 
Você na UNC: publicação de conteúdos nas 
redes sociais, em que os alunos enviam fotos 
para serem republicadas 
 
Campanhas de Marketing: desenvolvimento de 
campanhas que trazem os alunos como 
principais representantes da UNC, priorizando a 
sua imagem. 
 
Recepção aos calouros e veteranos, durante 
o início das atividades acadêmicas anuais 
 
Festival Cultural: evento cultural realizado com 
alunos da UNC e transmissão aberta para a 
comunidade 

Comunidade 

Rádios: divulgação de spot institucional e de 
campanhas de marketing, além da veiculação 
de notícias institucionais 
 
Redes Sociais: contato direto com o público-
externo, comunidade em geral, através de artes, 
fotos e vídeos, com o intuito de reproduzir ações 
desenvolvidas nos campi UNC. 

Egressos: 

E-mail Marketing: contato para divulgação de 
eventos exclusivos aos egressos, pesquisas e 
demais informações referentes ao mercado de 
trabalho.  
 
Portal de Empregabilidade: destinado aos 
egressos, tem como intuito a divulgação de 
oportunidades de emprego. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

8.1 OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria foi institucionalizada, no ano de 2011, por meio da Resolução 

CONSUN-UNC nº 051/2011, formando um elo entre a comunidade e as diversas 

instâncias da Instituição, aperfeiçoando a comunicação e o relacionamento com a 

comunidade interna e externa. 
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São objetivos da Ouvidoria (art. 3º): 

i) Fortalecer a participação da comunidade na Instituição. 

ii) Promover a melhoria das ações institucionais. 

iii) Subsidiar o planejamento institucional. 

iv) Consolidar a melhoria e o planejamento dos processos de gestão. 

 

Possui estrutura própria para recepção e registro dos atendimentos, contando 

com área específica no site da Universidade para as ações relacionadas a este 

importante órgão de comunicação. 

Na tabela 25 demonstra-se o quantitativo de atendimentos realizados pelo 

canal da Ouvidoria UNC de 2015 a 2023 

 

Tabela 25 – Atendimentos da Ouvidoria 

Demanda 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pedido de Informações 148 329 275 604 217 86 15 30 48 

Sugestões 07 37 14 36 26 17 2 0 6 

Elogios 05 05 04 04 02 02 0 0 0 

Denúncias 12 07 03 01 01 12 0 0 6 

Reclamações 80 151 225 260 298 211 59 11 5 

Solicitações 28 93 115 163 83 126 65 27 101 

TOTAL 280 622 636 1.068 627 454 141 68 166 

Fonte: Ouvidoria UNC. 
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9 POLÍTICAS DE GESTÃO  

 

Nas últimas décadas o ensino superior no Brasil apresentou um crescimento 

significativo de instituições, pautadas principalmente na oferta de um grande número 

de cursos e voltadas à racionalidade do lucro, aumentando a competitividade de 

mercado. Além disso, as exigências por requisitos normativos de qualidade para 

manutenção de uma instituição provocam e estimulam a reflexão permanente acerca 

da gestão universitária. 

Nesse contexto, a UNC entende que a condição para a sua manutenção como 

IES requer uma postura mais competitiva e inovadora que leva a necessidade de 

profissionalização constante da gestão universitária, com competências e postura 

empreendedora de seus dirigentes na condução da Instituição, sem perder de vista 

os seus princípios de formação ética, cidadã, humana e social que caracterizam uma 

Instituição voltada para sua comunidade.  

A partir do estabelecimento do Planejamento Estratégico, a UNC atua em 

busca da competitividade qualitativa do ensino superior, priorizando ações e 

processos inovadores capazes de dar sustentação à área acadêmica. A proposta é 

garantir maior racionalidade interna e externa visando a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados, com a efetiva participação de todas as áreas da Universidade no 

planejamento e administração, envolvendo docentes, técnicos e discentes. 

Nos últimos anos, o número de instituições voltadas ao ensino superior no 

Brasil cresceu significativamente, com a oferta de um grande número de cursos nas 

modalidades presenciais e a distância. Por outro lado, os novos modelos familiares 

apresentam menor número de filhos e, consequentemente, a redução do número de 

alunos no ensino médio que potencialmente estariam propensos a ingressarem no 

ensino superior, segundo dados das Secretarias da Educação de Estado e IBGE.  

Nesse contexto, a exigência por requisitos normativos impõe a toda instituição 

privada buscar alternativas de viabilizar em termos econômicos o aprimoramento dos 

serviços de educação oferecidos aos alunos, atendendo as demandas e expectativas 

da realidade na qual estão inseridos. Esse cenário, exige postura mais competitiva e 

inovadora, com a necessidade de profissionalização constante da gestão universitária, 

com competências e ações empreendedoras de seus dirigentes na condução da 

Instituição, com a revisão de seus níveis hierárquicos e atribuições, sem perder de 
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vista os princípios da formação ética, cidadã, humana e social que caracterizam uma 

Instituição voltada para sua comunidade, além dos requisitos de qualidade. 

A busca por uma postura mais competitiva e inovadora está norteada pelas 

premissas das dimensões básicas de Políticas de Pessoal, Organização e Gestão e 

Sustentabilidade Financeira. A Política de Gestão da Universidade do Contestado é 

concebida, acompanhada e executada pela Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento em consonância com as diretrizes e alinhamentos dados pela Reitoria, 

com postura ética, formação e valorização das pessoas, com capacidade de planejar, 

acompanhar e avaliar as ações da Instituição e no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Como resultado da política de gestão contemplada no Planejamento 

Estratégico, as ações administrativas são projetadas e executadas para a viabilidade 

financeira, a fim de garantir recursos a serem aplicados no ensino, pesquisa e 

extensão, visando estabelecer uma política de pessoal isonômica entre professores, 

formação continuada para todos os segmentos, ampliação de investimentos, 

otimização de espaços, manutenção/recuperação da infraestrutura para a melhoria 

constante da qualidade do ensino.  

 

Para alcançar os seus objetivos a gestão da universidade tem como Diretrizes: 

 

- Transparência das suas ações e mensuração do seu accountability, por meio 

da divulgação das regras e diretrizes aplicadas nos processos de compras, 

Demonstrativos Contábeis e Financeiros, processos seletivos de pessoal, 

ordenamentos e documentos legais. 

- Gestão focada no tripé da sustentabilidade ambiental, econômica e social por 

meio da utilização adequada de recursos naturais, da qualificação do 

planejamento financeiro e dos processos e contratos de serviços, bem como 

no retorno social à comunidade. 

- Profissionalização e institucionalização dos processos por meio da 

readequação dos fluxos internos e integração dos subsistemas de 

informações que permitam agilidade e qualificação do processo de tomada de 

decisões. 
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- Aperfeiçoamento dos gestores e técnico-administrativos para uma nova 

dinâmica gerencial com a finalidade de qualificar as decisões e romper com 

práticas instituídas que limitam os resultados da instituição. 

- Gestão capaz de agir de forma estratégica por meio da análise, planejamento 

e avaliação constante das ações universitárias com vistas ao atendimento dos 

propósitos institucionais. 

- Utilização de indicadores de qualidade e desempenho, construídos a partir 

dos relatórios de autoavaliação institucional, avaliações externas realizadas 

pelo CEE/SC, MEC, ENADE, indicadores econômicos, financeiros, de 

produção científica, para melhoria constante dos processos acadêmicos e 

administrativos. 

- Atuação como suporte constante ao desenvolvimento das atividades e 

funções acadêmicas da universidade, disponibilizando infraestrutura 

adequada, reestruturando espaços, setores e os ordenamentos 

organizacionais, respeitando o meio ambiente e a sustentabilidade da 

Instituição.  

- Promoção da participação cooperativa da comunidade interna e externa no 

processo de planejamento da Instituição.  

- A complexidade inerente às organizações universitárias somando-se ao fato 

da UNC ser uma instituição multicampi com ampla distância geográfica entre 

suas unidades, impondo o desafio e a necessidade de implantação de um 

efetivo e eficiente sistema de gestão integrada, capaz de contribuir para o 

atendimento das demandas internas e externas. 

 

9.1 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Estrutura Organizacional da Universidade do Contestado tem sua 

composição e competências normatizadas pelo Regimento da Instituição, para 

atendimento às suas atividades fim (Ensino, Pesquisa e Extensão) e para o 

cumprimento de sua missão, objetivos e sustentabilidade. 

A UNC está organizada conforme estrutura abaixo (Figura 13). 
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Figura 13 – Estrutura Organizacional da Universidade do Contestado – UNC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

A estrutura organizacional da Universidade do Contestado de acordo com o 

Regimento (Resolução UNC CONSUN 073/2022) assegura a participação dos 

professores e alunos nos órgãos colegiados responsáveis pela condução de assuntos 

acadêmicos. 

A estrutura se configura da seguinte forma: 

Art.º 5º [...] 

I - Administração Superior: 

a) Órgão Deliberativo: Conselho Universitário – CONSUN;  

b) Órgão Executivo: Reitoria;  

 

II - Administração de Campus e Núcleos:  

a) Órgão Executivo: Diretores de Campi; 

b) Órgão de Apoio: Secretarias e Núcleos Específicos;  

 

 



229 
 

 

III – Administração dos Cursos: 

a) Órgão Deliberativo: Colegiado de Curso;  

b) Órgão Executivo: Coordenação de Curso, Colégio, Núcleos e Clínicas. 

 

9.1.1 Conselho Universitário – CONSUN 

 

Órgão de natureza normativa, deliberativa, jurisdicional e disciplinar da UnC, 

de acordo com o Regimento, Art. 6º, é assim constituído: 

I. Reitor, que o preside;  

II. Vice-Reitor; 

III. Pró-Reitores; 

IV. Diretores do Núcleo de Educação a Distância, Articulação Ensino Pesquisa 

e Extensão, de Processos Regulatórios, Articulação Científica e de Campus.  

V. Um coordenador de curso de graduação por Campus, escolhido dentre seus 

pares com mandato de 02(dois) anos, podendo ser reconduzido;  

VI. Um representante docente por Campus e Núcleo, escolhido dentre seus 

pares com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido;  

VII. Um representante discente por Campus, indicado pelos presidentes do 

órgão de representatividade discente. 

 

Art. 7º- Compete ao CONSUN: 

I. Aprovar a política global e as diretrizes gerais de funcionamento da UNC. 

II. Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), bem como suas 

revisões. 

III. Aprovar a modificação ou reformulação deste Regimento, por 2/3 (dois 

terços) da totalidade de seus membros, por proposição do Reitor, ou de 1/3 (um terço) 

de seus membros. 

IV. Fixar normas complementares a este Regimento que se relacionem às 

atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de administração universitária. 

V. Aprovar o calendário acadêmico. 

VI. Aprovar a criação e a extinção de cursos de graduação, pós-graduação e 

sequencial de formação específica. 
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VII. Aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, pós-graduação 

e sequenciais de formação específica e decidir sobre questões relativas à sua 

aplicabilidade.  

VIII. Aprovar a criação, adequação, incorporação, suspensão ou extinção de 

órgãos executivos e de apoio. 

IX. Julgar, como instância revisora, os recursos e decisões dos órgãos de 

gestão. 

X. Decidir representações ou recursos que lhe forem encaminhados pelo 

Reitor. 

XI. Instaurar processos administrativos para apurar responsabilidades dos 

dirigentes e aplicar as medidas disciplinares cabíveis. 

XII. Aprovar a concessão de títulos honoríficos. 

XIII. Interpretar o presente Regimento e baixar normas complementares. 

XIV. Constituir comissões e comitês. 

XV. Escolher dentre os seus membros, nove representantes para compor o 

colégio eleitoral para a escolha do Reitor. 

XVI. Dar posse ao Reitor. 

 

9.1.2 Órgãos Executivos: Composição 

 

A estrutura dos órgãos executivos é composta conforme o Art. 5º do Regimento 

Interno: 

a) Reitoria; 

b) Pró-Reitoria de Administração e Planejamento;  

c) Pró-Reitoria de Ensino;  

d) Pró-Reitoria de Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão; 

e) Diretoria de Educação a Distância;  

f) Diretoria de Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão; 

g) Diretoria de Processos Regulatórios; 

h) Diretoria de Articulação Científica; 

i) Diretoria de Campus; 

j) Diretoria Administrativa do curso de medicina 

k) Gerentes de Área;  

l) Coordenadorias de Curso; 
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m)  Coordenadorias dos Colégios de Aplicação de Mafra e Canoinhas. 

 

Núcleo de Educação à Distância - NEaD compõe a estrutura da Reitoria e está 

assim constituído:  

i) Diretor NEaD 

ii) Coordenador de Curso;  

iii) Professor da Disciplina; 

iv) Professor Tutor Por Área do Conhecimento;  

v) Equipe Multidisciplinar.  

 

Compete ao NEaD: 

i) Coordenar a execução das políticas e diretrizes para educação a distância; 

ii) Analisar e emitir parecer sobre projetos de cursos e/ou programas de EAD 

desenvolvidos pela UNC e/ou quando propostos através de convênios e/ou parcerias 

para deliberação do CONSUN;  

iii) Propor a estrutura física e de recursos necessários ao desenvolvimento dos 

cursos e/ou programas de EAD na UNC;  

iv) Propor a realização de cursos de capacitação e aperfeiçoamento do corpo 

docente e técnico-administrativo em EAD, em consonância com os demais programas 

da UC;  

v) Promover a integração entre os programas e/ou cursos da modalidade de 

educação à distância com os de educação presencial.  

9.1.3 Órgãos Deliberativos: Composição e Competências (Regimento Art. 5º, I; Art. 

6º e 7º) 

 

9.1.3.1 Colegiado de Curso de Graduação 

 

Órgão de caráter deliberativo e técnico-consultivo, no âmbito do curso, em 

matéria acadêmica, respeitadas as políticas institucionais da UNC, de acordo com o 

Regimento. 

Art. 12 - O Colegiado de Curso de Graduação é constituído: 

i) Pelo coordenador do curso em cada campus; 

ii) Pelos docentes titulares e substitutos do curso em atividade no curso;  



232 
 

 

iii) 02 (dois) acadêmico, representante de cada fase do curso escolhido pelos 

seus pares.  

 

Art. 13 - Compete ao Colegiado de Curso: 

i) Planejar, promover, avaliar e qualificar as atividades de ensino, de pesquisa 

e de extensão nos cursos, observadas as diretrizes institucionais. 

ii) Deliberar, sobre matérias de interesse do Curso, observadas as diretrizes 

institucionais. 

iii) Ser órgão de análise e parecer de representações e recursos de origem 

docente ou discente. 

iv) Exercer as competências previstas neste regimento geral e demais normas 

da UNC.  

 

9.1.3.2 Colegiado de Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

Órgão de caráter deliberativo e técnico-consultivo, no âmbito do curso, em 

matéria acadêmica, respeitadas as políticas institucionais da UNC, de acordo com o 

Regimento, Art. 14. 

O colegiado do Programa Stricto Sensu é constituído: 

i) Coordenador do programa, que o preside; 

ii) Professores do Programa;  

iii) Um representante do corpo discente do programa, eleito por seus pares, 

com mandato de um ano. 

As competências, bem como a forma de funcionamento dos colegiados de 

cursos Stricto Sensu são definidas no Regimento Geral dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu.  

 

9.1.3.3 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação constitui-se 

de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante 

no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto 

pedagógico do curso.  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE será constituído de:  
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a) No mínimo de 05 professores com formação acadêmica na área do curso e 

pertencentes ao corpo docente do curso. 

b) Ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de Pós-graduação Stricto Sensu. 

c) Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo integral. 

 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante de cada Curso: 

a) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

b) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no currículo.  

c) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso. 

d) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

e) Propor adequações e reformulações do Projeto Pedagógico dos Cursos, 

para apreciação e aprovação pelo Colegiado do Curso, que encaminhará ao Conselho 

Universitário – CONSUN. 

 

9.1.4 Órgão Consultivo: Composição e Competências (Regimento Art. 5º, II; Art. 9º e 

10º) 

 

9.1.4.1 Câmara de Planejamento 

 

Órgão de natureza propositiva e consultiva da UNC, em assuntos de 

planejamento e administração (Núcleo de Estudos da Universidade) é constituída 

pelo: 

a) Reitor, que a preside;  

b) Presidente da FUNC ou seu representante;  

c) Vice-Reitor;  

d) Pró-Reitores;  

e) Diretores 
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f) Gerentes. 

 

Compete a Câmara de Planejamento: 

a) Propor ao CONSUN e ao Conselho Curador políticas gerais de 

funcionamento da UNC. 

b) Propor as diretrizes gerais de planejamento para a UNC e acompanhar a sua 

execução. 

c) Propor normas complementares a este Regimento e ao Estatuto da FUNC.  

 

9.1.5 Órgãos de Apoio Às Atividades Acadêmicas 

 

9.1.5.1 Central Acadêmica 

 

A Central Acadêmica é o órgão que operacionaliza todas as atividades ligadas 

à vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso em qualquer um dos níveis de ensino 

ofertado pela UNC até sua conclusão/colação de grau e expedição do Diploma. 

A Central Acadêmica em consonância com a Diretoria de Processos 

Regulatórios tem como atribuição: 

a) Coordenar as atividades de registros e controles da vida acadêmica dos 

cursos de graduação/tecnólogos e pós-graduação, na modalidade presencial e a 

distância, compreendendo os processos de seleção e matrícula e a expedição de 

certificados e diplomas, dentro das normas legais e das políticas e diretrizes 

estabelecidas pela UNC e, efetivar a guarda documental. 

b) Informar, registrar, atualizar e controlar informações acadêmicas, 

preservando e emitindo documentos. 

c) Organizar, de acordo com as determinações dos órgãos competentes, o 

banco de dados referente aos egressos e alunos regularmente matriculados no 

campus. 

d) Providenciar resumos estatísticos referentes as atividades acadêmicas, 

exigidos pelas autoridades e órgãos competentes. 

e) Efetuar transferência dos alunos entre turmas, no Sistema Computacional, 

com autorização do Coordenador do Curso. 

f) Acatar, registrar e avaliar, os requerimentos do corpo docente e discente, 

vinculados às questões educacionais. 
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Para o cumprimento das finalidades de funções dos Órgãos de Apoio às 

Atividades Acadêmicas, a UNC, a partir do planejamento estratégico, tem 

implementado o PROGRAMA DE AUTONOMIA E RACIONALIDADE 

ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, com objetivo de implementar tecnologia 

integradora entre o setor acadêmico, financeiro e pedagógico, considerando as 

particularidades, com agilidade e segurança no controle e trato das informações, 

possibilitando maior uniformidade, amplitude e celeridade. 

Com o avanço da internet e novas tecnologias, a necessidade de adequar os 

serviços educacionais a realidade na qual a atual geração de alunos se desenvolve, 

assim como a capacidade da secretaria acadêmica em atender bem e oferecer 

respostas e soluções com agilidade e segurança, a adesão do setor ao meio eletrônico 

é tanto necessário, como transformação de desafios na oportunidade no alcance de 

eficiência e eficácia. 

A Central Acadêmica da UNC está concebida e implementada digitalmente, 

configurada em três categorias de acordo com o setor de competência.  

 
Figura 14 – Estrutura Central Acadêmica – UNC. 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Abaixo apresenta-se os fluxos de trabalhos da Central Acadêmica: 

 

Figura 15 – Fluxograma Central a Acadêmica– UNC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

 

Figura 16 – Fluxograma Assinaturas de Documentos – UNC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Figura 17 – Fluxograma Emissão de Diplomas Digitais – UNC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Figura 18 – Fluxograma solicitações de Documentos Central a Acadêmica – UNC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Figura 19 – Fluxograma Alterações de Cronogramas – UNC 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

9.1.5.2 Central de Relacionamento 

 

A Central de Relacionamento, vinculada à Gerência Financeira, foi criada com 

o objetivo de fornecer suporte e direcionamento aos acadêmicos em demandas 

administrativas, financeiras e acadêmicas. Com foco no atendimento virtual, seus 

principais canais de atendimento são por e-mail, telefone e chat, visando atender às 

necessidades de alunos de cursos presenciais e à distância (EAD). Além disso, a 

Central de Relacionamento atua como mediadora das demandas dos acadêmicos, 

facilitando a comunicação e solução de problemas. 

No âmbito do suporte ao acadêmico, a Central de Relacionamento 

desempenha as seguintes atividades: 
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a) Vestibular: Orientação e suporte aos candidatos interessados no processo 

seletivo da instituição, fornecendo informações sobre inscrições, datas, 

etapas, valores e documentação necessária. 

b) Matrículas: Além do auxílio no procedimento de matrícula para os novos 

acadêmicos aprovados, a Central também assume a responsabilidade pela 

gestão integral desse processo. Isso inclui fornecer orientações detalhadas 

sobre os documentos necessários, prazos, valores e a operacionalização do 

processo de matrículas. 

c) Rematrículas: Orientação para acadêmicos já matriculados na renovação de 

suas matrículas para os períodos subsequentes, fornecendo diretrizes sobre 

prazos, procedimentos e operacionalização do processo. 

d) Boletos: Emissão, orientação e suporte relacionados aos boletos de 

pagamento, de taxas acadêmicas, mensalidades e demais despesas 

financeiras vinculadas ao percurso acadêmico. 

e) Gestão de Débitos: Negociar e orientar sobre a regularização de débitos 

financeiros, seguindo as diretrizes e resoluções institucionais estabelecidas 

para as negociações. 

f) Orientações sobre Bolsas e Financiamentos: Oferecer informações 

detalhadas sobre programas de bolsas e financiamentos disponíveis. 

g) Ação de Cobrança: Realiza ações de cobrança, buscando garantir o 

cumprimento dos pagamentos pendentes de forma apropriada e dentro dos 

parâmetros institucionais estabelecidos. 

 

Além disso, a Central de Relacionamento possui um suporte interno voltado às 

questões operacionais, tais como: 

a) Geração de valores mensais devidos pelos acadêmicos, considerando 

mensalidades, taxas e negociações. 

b) Ajuste de mensalidades necessárias nos valores das mensalidades, quando 

ocorre inclusão e cancelamentos. 

c) Disponibilização dos boletos bancários através do portal do aluno. 

d) Baixa das mensalidades quitadas pelos acadêmicos, mantendo o controle e 

registro adequado dos pagamentos (através de arquivo retorno/banco). 

e) Concessão de descontos pertinentes, de acordo com os critérios 

estabelecidos pela instituição. 
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f) Baixas e conferências dos programas de bolsas oferecidos, assegurando 

sua adequada distribuição e manutenção. 

g) Realização do processo de conciliação entre as transações financeiras da 

instituição e os registros bancários, garantindo a consistência e integridade 

das informações contábeis. 

 

Figura 20 – Estrutura Central de Relacionamento – UNC. 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

O número de atendimentos on-line realizados aumenta a cada ano os 

atendimentos telefônicos para fins de relatório, configurando-se, portanto, uma 

necessidade a ser implementada pelo setor. 

 

9.2 POLÍTICA DE PESSOAL 

 

A Política de Gestão de Pessoas no cumprimento da missão institucional da 

Universidade, no seu quadro de pessoal assume um papel singular, visto que o 

desenvolvimento dos serviços ofertados à sociedade depende de uma complexa e 

dinâmica rede de interações, pelas quais as equipes profissionais desempenham suas 

atividades laborais. 
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Nessa perspectiva, o tema Pessoas se reveste de centralidade no 

planejamento do desenvolvimento institucional. Além de tópicos mais vinculados às 

funcionalidades administrativas (planos de capacitações; avaliações de desempenho; 

normas e seleção; gestão por competências; dentre outros), questões como qualidade 

de vida no trabalho e outras correlacionadas têm igual destaque. Assume-se, dessa 

forma, que um adequado cumprimento das atribuições institucionais da Universidade, 

como em qualquer organização, especialmente pública, não se dissocia do processo 

de desenvolvimento das pessoas que compõem essa organização. 

 

9.2.1 Políticas de Pessoal - Corpo Docente 

 

O docente da UNC tem como atribuição na academia, o planejamento, a 

execução, o acompanhamento e a avaliação de situações que promovam a 

aprendizagem, atividades essas que devem estar norteadas pelas concepções e 

pelos princípios previstos no PPI, assim como nos objetivos e no perfil profissiográfico 

do egresso constantes do PPC. 

Para o desenvolvimento das atividades de docentes são requeridas as 

seguintes competências: 

- Competência técnico-científica: ser capaz de se manter atualizado em 

relação a sua área de conhecimento e de abordar os conteúdos referentes a sua área 

de conhecimento, considerando os requisitos de formação previstos no PPC, bem 

como a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

- Competência pedagógica: saber organizar e dirigir situações de 

aprendizagem em que atue como orientador e mediador, empregar metodologias de 

aprendizagem inovadoras e novas tecnologias de informação e comunicação em 

situações de aprendizagem, acompanhar e avaliar a efetividade das situações de 

aprendizagem acerca do perfil do egresso e dos objetivos de aprendizagem; 

- Competência relacional: ser capaz de agir e de orientar os estudantes 

quanto ao respeito à vida, à dignidade, à liberdade, à democracia, à diversidade, ao 

meio ambiente, às relações humanas, levando em conta valores e atitudes éticos por 

meio do diálogo e do respeito ao outro;  

- Competência organizacional: agir em conformidade com o estatuto, os 

regimentos e as resoluções da Instituição, bem como atuar de forma comprometida 

com as concepções, a visão, a missão, os valores e as diretrizes da UNC. 



241 
 

 

Já quanto os requisitos legais, de acordo com o Regimento da Universidade do 

Contestado, artigo 53, o corpo docente da Universidade é constituído por professores 

da Educação Básica e Superior, devidamente credenciados, de reconhecida 

capacidade para exercer o magistério e que preenchem os requisitos legais. 

Por meio da Resolução nº 04/2011 – FUNC - foi estabelecido o Plano de 

Carreira de Cargos e Salários, protocolado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, 

contém em seu bojo uma estrutura de cargos constituída por: 

I. Professores Titulares;  

II. Professores Substitutos; e, 

III. Técnicos Administrativos.  

O regime de trabalho dos docentes da Universidade do Contestado é celetista 

e em conformidade com o Estatuto da Mantenedora. 

O ingresso na Carreira de Professor na Universidade do Contestado ocorre por 

processo seletivo conforme requisitos legais e definidos no PCCS. A carreira do 

Professor UNC, assim como estrutura de graus e faixas e níveis estão definidos no 

PCCS, é estruturada, nos seguintes graus e faixas:  

I. Professor Grau V: faixas A, B, C, D, E, F, G;  

II. Professor Grau VI: faixas A, B, C, D, E, F, G; 

III. Professor Grau VII: faixas A, B, C, D, E, F, G; 

IV. Professor Grau VIII: A, B, C, D, E, F, G; 

V. Professor Grau IX: A, B, C, D, E, F, G. (Redação da Resolução 002/2021) 

 

Quando a classificação, a dedicação de tempo do Professor para o 

desenvolvimento de suas atividades poderá ser em Tempo Integral (40h) ou Tempo 

Parcial (carga horária igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 40 (quarenta) 

horas semanais) em atividades de ensino, pesquisa e extensão ou de administração 

universitária.  

Nas tabelas a seguir, apresenta-se os dados históricos referente ao Regime de 

Trabalho e a titulação de docentes referente ao período de 2014 a 2021 da UNC. 

 
Tabela 26 – Perfil do Corpo Docente – Regime de Trabalho ano 2014-2021 

Regime de Trabalho 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tempo Integral 351 321 339 334 289 269 247 213 
Tempo Parcial 736 763 762 747 604 508 328 166 
Horista - - - - - - - - 

TOTAL 1087 1084 1101 1081 893 777 575 379 

Fonte: Gerência de RH UNC (2023). 
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Tabela 27 – Perfil do corpo docente - titulação ano 2014-2021 

Níveis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Graduação 90 88 83 70 44 38 32 13 

Especialização 556 571 579 582 510 439 296 173 

Mestrado 368 358 369 355 272 241 190 138 

Doutorado 73 67 70 74 67 59 57 55 

TOTAL 1087 1084 1101 1081 893 777 575 379 

Fonte: Gerência de RH UNC (2023). 

 

O panorama de docentes por regime de trabalho da UNC para os anos de 2022 

e 2023 é apresentado abaixo. 

 

Tabela 28 – Perfil Docente UNC Regime de trabalho - Graduação 2022-2023 

Regime de Trabalho 
Número de docentes 

2022 2023 

Tempo Integral 163 150 
Tempo Parcial 126 194 
Horista - - 

TOTAL 289 344 

Fonte: Gerência de RH UNC (2023). 

 

Tabela 29 – Perfil Docente UNC Regime de trabalho - Colégios 2022-2023 

Regime de Trabalho 
Número de docentes 

2022 2023 

Tempo Integral 19 20 

Tempo Parcial 20 17 

Horista - - 

TOTAL 39 37 

Fonte: Gerência de RH UNC (2023). 

 

Tabela 30 – Perfil do nível de formação UNC - Médico-Preceptor 2022-2023 

Regime de Trabalho 
Número de docentes 

2022 2023 

Graduação 8 18 

Especialização 30 38 

Mestrado 0 1 

Doutorado 1 1 

TOTAL 39 58 

Fonte: Gerência de RH UNC (2023). 

 

O Perfil do Nível de Formação Docente, estabelece as metas para o período 

de 2022 a 2027 (Quadro 59). 
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Quadro 59 – Metas do perfil do nível de formação docente. 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

Estabelecer 
estímulos por 
tempo de 
serviço 

Implementar a 
progressão por 
antiguidade na 
carreira de 
Professor, 
conforme o Artigo 
23 do Plano de 
Carreira, Cargos 
e Salários 
(PCCS) da 
FUNC, entre as 
faixas de um 
mesmo grau para 
os docentes 
inscritos em 
pleno exercício 
da função, 
conforme os 
critérios 
estabelecidos 

Número de 
Professores 
que 
progrediram de 
grau 

Reitoria/ 
Gerência de 
RH 

2022 
a 
2027 

Em andamento 

Qualificação 
do Corpo 
Docente  

 
Implementar 
acompanhamento 
regular para 
identificar 
oportunidades de 
melhoria e ajuste 
nas políticas de 
concessão de 
bolsas. 
 
 
Monitorar 
regularmente a 
disponibilidade 
financeira e 
orçamentária da 
UNC para 
garantir a 
viabilidade da 
concessão das 
bolsas. 

Acompanhar o 
número total de 
bolsas 
concedidas aos 
docentes a 
cada período 
para verificar o 
aumento do 
percentual 
planejado. 
 
 
Medir o 
aumento 
percentual na 
adesão de 
docentes ao 
programa de 
bolsas em 
relação aos 
anos 
anteriores. 

Reitoria 
2022 
a 
2027 

Aumento 
gradual de 15% 
no número de 
bolsas 
concedidas a 
docentes a 
cada dois anos 
 

Maximização 
do número de 
Mestres e 
Doutores, 
monitorando a 
qualidade 
com 
avaliações da 
CPA 

Priorizar a 
contratação de 
mestres e 
doutores em 
processos 
seletivos para 
novos docentes, 
valorizando a 
formação 
acadêmica 
avançada como 
critério de 
seleção. 
Continuidade dos 
programas 

Acompanhar o 
percentual de 
novos docentes 
contratados 
que possuem 
titulação de 
mestrado ou 
doutorado em 
relação ao total 
de 
contratações. 
 
Verificar a 
porcentagem 
de mestres e 

Reitoria 
2022 
a 
2027 

Durante o 
período de 
2022 e 2023, 
observa-se no 
quadro de Perfil 
no nível de 
formação 
Docente uma 
diminuição no 
número de 
docentes 
envolvidos em 
programas de 
especialização, 
no entanto, um 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS/ 
ESPERADOS 

existentes de 
incentivo à 
titulação 
acadêmica dos 
docentes, os 
quais oferecem 
bolsas de estudo, 
subsídios para 
cursos de 
mestrado e 
doutorado, 
específico para a 
obtenção de 
titulação. 
 
Desenvolver 
programas de 
avaliação e 
reconhecimento 
para os docentes 
com titulação, 
valorizando sua 
contribuição para 
a instituição e seu 
impacto na 
qualidade do 
ensino e 

pesquisa. 

 
Implementar 
avaliações 
específicas para 
os programas de 
mestrado e 
doutorado 
realizadas pela 
CPA. 
 
Utilizar os 
resultados das 
avaliações para 
identificar áreas 
de melhoria. 

doutores que 
passaram nos 
processos 
seletivos para 
novos 
docentes. 
 
Medir a 
porcentagem 
de docentes 
que se 
beneficiaram 
das bolsas de 
estudo, 
subsídios para 
cursos de 
mestrado e 
doutorado 
oferecidos pela 
instituição. 
 
Avaliar a 
porcentagem 
de docentes 
com titulação 
que participam 
dos programas 
de avaliação e 
recebem 
reconhecimento 
por suas 
contribuições. 
 
Analisar os 
resultados das 
avaliações 
específicas da 
CPA para os 
programas de 
mestrado e 
doutorado. 

aumento 
moderado no 
contingente de 
mestres e 
doutores. 
Esses dados 
indicam um 
alinhamento 
com a meta. 
 
Projeção de um 
aumento 
gradual no 
número de 
docentes 
mestres, com 
expectativa de 
um crescimento 
aproximado de 
10% no número 
de docentes 
entre cada ano 
sucessivo. 
  
Projeção de um 
aumento 
gradual no 
número de 
docentes 
doutores, com 
expectativa de 
um crescimento 
aproximado 
de10% no 
número de 
docentes entre 
cada ano 

sucessivo. 

Aplicação 
PCCS 

Implementar a 
terceira etapa do 
PCCS - 
progressão por 
antiguidade 

Número de 
colaboradores 
que 
progrediram de 
faixa no PCCS 

Reitoria/ 
Gerência de 
RH 

2026 Em andamento 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Por sua vez, a evolução na carreira dar-se-á por avaliação de desempenho por 

meio de indicadores (professores e técnicos administrativos), considerando os 

princípios de merecimento e antiguidade. O Ingresso é por meio de processo seletivo 

publicizado, inclusive nos casos de substituição de professores. 
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9.2.2 Políticas de Seleção e Contratação de Professor 

 

O processo para seleção e contratação de professores na UNC, segue as 

disposições previstas no PCCS, legislação educacional e trabalhista, publicizadas em 

editais que dispõe sobre a vaga existente, inscrições, requisitos e documentações, 

participação de candidatos portadores de deficiência, processo de seleção e 

classificação,  admissão, carga horária/atribuições e demais disposições que se façam 

necessárias, para preenchimento das vagas, oriundas de disciplinas disponibilizadas, 

desistidas, novas ou por rescisão de contrato, morte e outros motivos. 

Nos processos seletivos consta a previsão destinada às pessoas Portadoras 

de Deficiência (CF Art. 37, VII: CE VI e Decreto Federal no. 3298 de 20/12/99) desde 

que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras, sendo reservados 5% (cinco por cento) das vagas do Processo Seletivo. 

O processo de seleção constitui-se por uma prova de títulos, analisada por 

comissão específica, com caráter classificatório e eliminatório. 

A contratação do candidato ocorre conforme os critérios e disposições, 

previstos em Edital, Ordenamentos Jurídicos da Instituição, Normas Complementares, 

bem como na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. A admissão pelo processo 

seletivo gera direito à efetividade e/ou estabilidade na instituição, uma vez que o 

contrato observa o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

A remuneração é de acordo com o estabelecido no Plano de Carreira, Cargos 

e Salários da FUNC, Anexo I - ESTRUTURA DE CARGOS, DESCRIÇÃO DOS 

REQUISITOS PARA O CARGO E SALÁRIOS, com remuneração na condição de 

professor horista, com carga horária variável, podendo ser recomposta a cada 

semestre, de acordo com as disposições previstas no PCCS, legislação educacional 

e trabalhista. 

 

9.2.2.1 Políticas de Qualificação e Plano de Carreira do Corpo Docente 

 

A Política de Gestão de Cargos, Salários e Carreira para o quadro de docentes 

da UNC, é estabelecido pelo Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS da FUNC. 

O Plano de Carreira da UNC está legalmente instituído desde 2011, com sua 

implementação a partir de 2012, sendo iniciada a aplicação efetiva, em 2017, dentro 

do prazo previsto de 5 anos após sua aprovação e respectivos registros. 
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A progressão estabelecida no Plano de Carreiras da UNC, prevê a progressão 

por merecimento e outra por antiguidade, conforme quadro de vagas existente. 

A promoção e progressão consta no Programa de Desenvolvimento de Carreira 

de Docente, atendendo ao objetivo de implementar e aprimorar as diretrizes contidas 

no Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS, para todos os colaboradores 

assegurando os critérios aprovados. 

A promoção de um Grau para outro, ocorre por existência de vaga, por meio de 

processo classificatório, dentre aqueles que estão no mesmo grau. A promoção segue 

os princípios do merecimento e da antiguidade. 

Na primeira existência de vaga a promoção ocorre por merecimento, sendo 

promovido aquele que estiver enquadrado na maior faixa e, em caso de empate, 

aquele que demonstrar maior aprimoramento profissional, conforme a pontuação 

estabelecida no anexo II do referido PCCS, observado a periodicidade de cinco anos, 

a partir da implantação do plano. 

A aplicação do Plano de Carreira da UNC dos docentes tem sido especialmente 

importante para assegurar a composição de carga horária semestral de cada docente 

e transparência na progressão funcional, atendendo demandas ao mesmo tempo de 

natureza quantitativa e qualitativa. 

A UNC tem investido em bolsas nos programas de stricto sensu, conforme 

abaixo: 

 

Gráfico 22 – Bolsas concedidas anualmente – Stricto Sensu 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

1 10 24 30 25
R$ 7.892,64 R$ 72.404,50

R$ 256.974,22
R$ 299.641,91

R$ 212.071,28

R$ 848.984,55

2019 2020 2021 2022 2023 total

Bolsa capacitação docentes - Stricto Sensu

nº alunos Valor concedido
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Com base nos números fornecidos no gráfico acima, é possível estabelecer 

uma meta para os próximos os anos de 2022 a 2027. 

 

Quadro 60 – Metas Bolsa Docentes 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Aumento 
gradual de 
15% no 
número de 
bolsas 
concedidas 
a docentes 
a cada dois 
anos 
 

 
Implementar 
acompanhamento 
regular para 
identificar 
oportunidades de 
melhoria e ajuste 
nas políticas de 
concessão de 
bolsas. 
 
 
Monitorar 
regularmente a 
disponibilidade 
financeira e 
orçamentária da 
UNC para garantir 
a viabilidade da 
concessão das 
bolsas. 
 

Acompanhar o 
número total de 
bolsas 
concedidas aos 
docentes a 
cada período 
para verificar o 
aumento do 
percentual 
planejado. 
 
 
Medir o 
aumento 
percentual na 
adesão de 
docentes ao 
programa de 
bolsas em 
relação aos 
anos anteriores. 

PRAP DA  
2022 a 
2027 

Nos anos de 
2022 e 2023, a 
meta 
estabelecida foi 
atingida. Com 
base nos 
números de 
docentes 
beneficiados 
com bolsas 
concedidas em 
2021, conforme 
demonstrado no 
gráfico acima, 
observamos um 
crescimento 
alinhado com as 
metas 
estabelecidas 
para esse 
período. 
 
 
Espera-se que 
a 
implementação 
das ações 
propostas 
resulte em um 
aumento 
progressivo no 
número de 
docentes 
contemplados 
com bolsas de 
Capacitação 
Docente, 
refletindo um 
crescimento 
significativo em 
relação aos 
anos anteriores. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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9.2.2.2 Política de formação e capacitação docente 

 

As políticas para qualificação continuada do corpo docente da UNC estão 

estabelecidas no Programa de Capacitação Pedagógica e Administrativa integrada à 

Tecnologia. 

Esse programa destina-se à formação continuada dos Professores de Ensino 

Superior, sendo uma ação estratégica, que atende ao objetivo de construir e 

desenvolver uma política de formação para docentes através de ações de capacitação 

e qualificação continuada, cujo resultado é elevar o padrão de qualidade, por meio de 

cinco programas: 

a) Formação continuada; 

b) Qualificação acadêmica. 

c) PAPEC; 

d) Estímulo a produção cientifica 

e) Programa 5 sensos academia 

 

Entre os objetivos, destaca-se: 

I. Contribuir para a valorização da sala de aula como espaço privilegiado para 

a vivência de experiências e resultados; 

II. Criar uma rede de Professores Universitários sensibilizados para a qualidade 

do ato de ensinar; 

III. Fornecer aos professores subsídios didáticos que contribuam para o 

aprimoramento da Ciência da Aprendizagem (Ensino Presencial/EAD, 

Disciplinar/Interdisciplinar, Conteúdo/Resolução de Problemas). 

 

a) Formação continuada; Programa de Profissionalização Docente 

O Programa de Profissionalização Docente (PPD) promove a contínua atualização 

didático- pedagógica dos profissionais da educação superior da UNC com base em 

estudos, reflexão e pesquisa da prática pedagógica e uso de novas metodologias e 

ferramentas tecnológicas, com as seguintes diretrizes: 

- contínua profissionalização e construção da identidade docente; 

- melhoria contínua da qualidade do processo de ensino e aprendizagem; 
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- integração dos cursos pelo compartilhamento de concepções educacionais, 

metodologias de ensino e aprendizagem e recursos didático-pedagógicos 

inovadores; 

- integração com processos de avaliação; 

- alinhamento a concepções, princípios e perfil desejado do docente.  

 

A partir das diretrizes, a UNC busca pela formação continuada dentre outros: 

- promover atividades de atualização didático-pedagógica; 

- propiciar compartilhamento de concepções educacionais, metodologias de 

ensino e aprendizagem e recursos didático-pedagógicos inovadores; 

- oportunizar discussão, análise e reflexão sobre experiências no âmbito do 

processo de ensino e aprendizagem; 

- contribuir para a melhoria contínua da qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

A formação continuada dos docentes considera dois níveis: 

I. Nível Operacional: por meio das quais o docente possa desenvolver e 

aprimorar ideias, conceitos e habilidades essenciais ao exercício do seu papel 

funcional; 

II. Nível Estratégico: envolve as ações voltadas para planejamento, 

coordenação de equipes de trabalho, liderança e inovação, logística, execução e 

controle de projetos que atendam às demandas atuais e futuras da Universidade, 

potencializando os objetivos estratégicos, a missão e a visão institucional. 

 

A Formação continuada vem sendo realizada permanentemente, na busca do 

aperfeiçoamento dos saberes necessários ao exercício da docência, os quais foram 

realizados em vários temas e eixos inerentes à docência do ensino superior, 

executados nos mais variados formatos como: semana de formação continuada, 

semana pedagógica, socialização das atividades integradas, cursos como de 

metodologias ativas no ensino superior, bem como capacitações relacionadas a  

Plataforma Brasil (CEP) e Plataforma Lattes. 

O aprimoramento da gestão acadêmica, visando à qualidade da oferta dos 

cursos de graduação, ocorre também, por meio da capacitação dos Coordenadores 

de curso de graduação com foco na gestão acadêmica: conhecimento dos dispositivos 
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legais, organização didático-pedagógica, índices acadêmico-financeiros, 

relacionamento interpessoal, instrumentos de liderança, entre outros, acompanhado 

na evolução das avaliações dos coordenadores com base na CPA. 

A dotação orçamentária destinada ao prevista a anualmente. Os recursos são 

aplicados de modo a viabilizar as atividades do e o cumprimento dos dispositivos 

institucionais que tratam da profissionalização docente. 

 

b) Programa de Qualificação acadêmica 

O Programa de Qualificação Docente da UNC tem o objetivo de atender à demanda 

dos docentes, aliada às necessidades institucionais, por qualificação em nível de pós-

graduação em áreas de aprimoramento como metodologias ativas ou cursos atípicos 

como optometria, assim como stricto. 

A qualificação acadêmica está prevista no programa de apoio pedagógico para 

docentes e visa a formação, capacitação e qualificação continuada nos cursos de 

Stricto Sensu próprios da UNC, tanto para contribuir com o processo de construção 

de conhecimento e de competências da própria Universidade como para promover o 

crescimento pessoal e profissional dos docentes. 

Para cumprir o objetivo de sua política o programa de qualificação acadêmica 

tem como diretrizes: 

- Realizar o diagnóstico da titulação docente dos cursos de graduação da UNC 

à luz das diretrizes nacionais da educação e definir as áreas prioritárias para a 

formação de novos mestres e doutores; 

- Buscar parcerias para cursos de mestrado e doutorado interinstitucionais 

(Minter e Dinter) nas áreas consideradas prioritárias pela UNC e; 

- Viabilizar a qualificação, em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

de modo a promover o desenvolvimento científico e a melhoria da qualidade do ensino 

e garantir o reconhecimento dos cursos de graduação; 

- Elaborar o diagnóstico das competências institucionais para atendimento das 

demandas regionais e definir as áreas prioritárias para qualificação, em nível de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, de maneira a estimular as potencialidades 

institucionais para a criação de novos cursos stricto sensu, assim como auxiliar a 

promoção do desenvolvimento científico e tecnológico e da inovação, na região do 

Contestado. 
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Cabe aos colegiados de curso manifestarem-se quanto ao interesse da 

qualificação do docente naquela área para o curso, considerando as necessidades 

em termos de ensino de graduação e de pós-graduação, pesquisa e extensão, além 

de se posicionarem quanto à manutenção do equilíbrio do quadro docente do curso 

na ausência (caso ocorra) de docente.  

A dotação orçamentária para a qualificação docente é definida anualmente pelo 

Conselho de Administração. Os recursos são aplicados de modo a viabilizar: 

- Apoio financeiro para docentes realizarem cursos em nível de pós-graduação 

stricto sensu e de pós-doutorado, levando em conta a prioridade da área; 

- Apoio financeiro para oferta de cursos nas modalidades Minter (Mestrado 

Interinstitucional) e Dinter (Doutorado Interinstitucional) considerados prioritários para 

a Universidade. 

 

Além disso, o Programa de Qualificação acadêmica pode contar com auxílio 

financeiro da Capes e/ou da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado 

de Santa Catarina (Fapesc) por meio da aprovação de projetos em editais e chamadas 

públicas relativas a programas especiais do governo. 

O programa consiste na concessão de bolsa/subsídio, em um percentual 

estabelecido conforme disponibilidade financeira e orçamentária e liberalidade da 

UNC, nos cursos de Stricto Sensu da própria Instituição, para professores em 

atividade docente ou administrativa, que cumprirem os requisitos estabelecidos com 

base nas áreas prioritárias da UNC. 

 

c) PAPEC 

O PAPEC-UNC é um Programa de Apoio para Participação em Eventos 

Científicos, que tem por objetivos:  

- Proporcionar aos docentes e discentes apoio à participação em eventos 

científicos; 

- Estimular pesquisadores produtivos a disseminar o conhecimento produzido 

na UNC em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais;  

- Qualificar a pesquisa desenvolvida na Universidade do Contestado. 

 

Os valores de auxílios do PAPEC concedidos à docentes constam no gráfico 

23. 
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Gráfico 23 – Valores concedidos ao PAPEC por ano 

 
* Importante mencionar que após o modelo híbrido adotado pela maioria dos eventos pós pandemia, 
houve uma diminuição na solicitação do apoio à eventos científicos. 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

O Programa de Apoio concede auxílio para participação em Eventos Científicos 

a docentes e discentes da instituição, vinculados a Grupos de Pesquisa 

institucionalizados, mediante comprovação de aceite de trabalho no evento em nível 

nacional e nível internacional, restritos a duas participações por ano, uma em cada 

categoria. 

 

d) Programa de Incentivo à Publicação Científica à Docentes da 

Universidade do Contestado 

 

O Programa de Incentivo à Publicação Científica destina-se a concessão de 

Incentivo quando da publicação em periódicos científicos de ampla circulação, 

reconhecidos e qualificados, expandindo a divulgação de resultados das pesquisas 

científicas e tecnológicas da Universidade do Contestado no âmbito da graduação.   

O Programa concede incentivo para publicação científica de docentes da 

Instituição, devidamente cadastrados nos Grupos de Pesquisa da UNC, mediante 

comprovação da publicação do artigo, de acordo com o Qualis vigente e da área 

disponível e publicado na Plataforma Sucupira, na seguinte proporção: 

I. Correspondente ao pagamento único 20 (vinte) horas aulas por publicação, 

para revistas Qualis A1- A2 ou FI ≥ 3;  

II. Correspondente ao pagamento único 15 (quinze) horas para as publicações 

Qualis A3 e A4 ou FI ≥ 2;  
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III. Correspondente ao pagamento único 10 (dez) horas por publicação para 

revistas Qualis B1 – B2 ou FI ≥ 1,5.   

 

O Incentivo ocorre mediante comprovação da publicação em que conste a 

afiliação do pesquisador única e exclusiva à Universidade do Contestado.  Em caso 

de mais de um autor da UNC no mesmo artigo, será concedido um único incentivo, ao 

indicado como autor principal com anuência dos demais, independentemente do 

número de autores com vínculo a UNC. 

Não serão aceitos artigos de jornal e publicação em anais de evento, revistas 

indexadas da UNC, bem como declaração de artigos aceitos.  

Os critérios de elegibilidade para as solicitações de Incentivo à Pesquisa são: 

I. Ser docente do quadro da UNC há no mínimo 12 (doze) meses; 

II. Constar como autor do artigo devidamente identificado no artigo; 

III. Estar relacionado o estudo ou pesquisa realizada na graduação; 

IV. Constar a UNC como a única instituição de origem do requerente 

devidamente descrita no artigo; 

V. Constar como co-autores alunos dos cursos de graduação da UNC; 

VI. Estar o artigo vinculado a área de formação do autor. 

 

e) O Programa 5 Senso Academia 

 

O Programa de 5 Sensos Academia da Universidade do Contestado para o ano 

de 2023, tem o objetivo de incentivar e reconhecer as melhores práticas docentes, 

composto por 5 sensos no exercício da Docência: 

a) Senso de ensino 

b) Senso de pesquisa 

c) Senso de extensão 

d) Senso de inovação 

e) Senso Institucional 

 

O programa 5 Sensos Academia da Universidade do Contestado, é composto 

pelas seguintes categorias: 

a) Educação Básica; 

b) Ensino Superior graduação: 
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c) Programa stricto Sensu (UNC). 

 

Poderão participar do programa 5 S Academia da Universidade do Contestado, 

os docentes que atenderem os seguintes requisitos: 

a) Estar contratado como docente a 12 meses; 

b) Possuir quando atuando no ensino superior graduação, Título de Doutor ou 

Mestre em Instituição brasileira credenciada ou, se estrangeiro, validado no Brasil; 

c) Possuir quando atuando na educação básica Pós-graduação Latu Sensu em 

Instituição brasileira credenciada ou, se estrangeiro, validado no Brasil; 

d) Possuir disciplinas, orientações de estágio ou TCC em cursos de graduação 

na categoria ensino superior graduação; 

e) Possuir disciplinas, orientações de dissertação ou Tese na categoria 

Programas de Stricto Sensu; 

f) Estar nas atividades acadêmicas nos últimos 12 meses ininterruptos; 

g) Não estar em licença ou aviso prévio; 

h) Não estar respondendo processo ou estar litigioso com a UNC; 

i) Não estar em cargo administrativo; 

j) Não estar em cargo eleito representativo; 

k) Que tenham realizado a inscrição. 

 

A classificação dos candidatos inscritos, para premiação do programa 5 Sensos 

Academia, ocorrerá por meio da soma de dois critérios, do ano em curso, 

obrigatoriamente vinculados a UNC e com a participação de alunos de cada categoria: 

 

Senso Ensino  

a) Participação em capacitações institucionais (1,0 por participação) ; 

b) Média da CPA (1,5 para notas entre 5 a 4,5); e 1,0 (para as notas entre 4,4 

a 4,0); 

c) Uso de metodologias ativas (1,0 por comprovação em plano de ensino e 

conteúdo programático); 

d) Doutorado (1,0 ponto quando categoria ensino superior); 

e) Mestrado (0,5 ponto quando categoria educação básica). 
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Senso Pesquisa  

a) Artigo em periódicos científicos A1 a A4 (1,0 por artigo); 

b) Artigos em periódicos científicos B1 a B2 (0,5 por artigo); 

c) Organizador ou Editor de livro (1,0 por livro); 

d) Capítulo de livro (0,5 por capítulo); 

e) Resumos simples ou expandidos publicados em congressos ou simpósios 

científicos internacionais (0,3 por resumo); 

f) Resumos simples ou expandidos publicados em congressos ou simpósios 

científicos nacionais (0,2 por resumo); 

g) Apresentação oral de trabalhos em eventos locais ou regionais (0,2 por 

trabalho); 

h) Participante em eventos nacionais ou internacionais (0,2 por evento); 

i) Participante em simpósio/conferências/palestras locais ou regionais (0,1 

ponto); 

j) Organização de eventos científicos (0,5 por evento). 

 

Senso Extensão  

a) Executor de Cursos de extensão (0,2 por curso); 

b) Palestrante (0,5 por realização de palestra); 

c) Projetos de extensão (1,0 por projeto proposto e finalizado); 

d) Programas de extensão (2,0 por programa com duração mínima de 6 

meses); 

 

Senso Inovação 

a) Projetos de inovação. (2,0 por projeto patenteado ou em funcionamento).  

 

Senso institucional 

a) Assiduidade (1,0/semestre sem faltas); 

b) Pontualidade; (1,0/semestre sem atrasos); 

c) Participação reuniões institucionais (0,5 por reunião devidamente 

comprovada por ata); 

d) Participação em ações sociais externas (0,5 por ação).  
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9.2.2.3 Cronograma de expansão do corpo docente 

 

O cronograma de expansão do corpo docente consiste na ampliação do 

número de docentes com titulação em doutorados e mestrados específicos nas 

respectivas áreas e cursos de atuação, buscando atender aos requisitos de qualidade 

e a projeção de continuidade da Instituição, melhorando os indicadores quanto ao 

regime de trabalho e titulação. 

 

Tabela 31 – Perfil do nível de formação docente UNC - Graduação 2022-2027 

Regime de Trabalho 
Número de docentes  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Graduação 5 31 2 0 0 0 

Especialização 129 161 181 171 163 155 

Mestrado 111 110 116 121 127 134 

Doutorado 47 42 44 46 49 51 

TOTAL 292 344 342 339 339 340 

Fonte: Gerência de RH UNC (2023). 

 

Tabela 32 – Perfil do nível de formação docente UNC - Colégio 2022-2027 

Regime de Trabalho 
Número de docentes  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Graduação 5 8 8 7 7 7 

Especialização 24 23 24 25 27 28 

Mestrado 6 5 6 7 7 7 

Doutorado 1 1 2 2 3 3 

TOTAL 36 37 40 42 43 45 

Fonte: Gerência de RH UNC (2023). 

 

9.2.2.4 Perfil do coordenador de curso 

 

A UNC Considera que o Coordenador do Curso exerce papel fundamental na 

consolidação do Projeto Pedagógico Institucional e do Projeto Pedagógico do Curso, 

sendo a missão da UNC, elemento orientados de sua gestão, juntamente com o 

conhecimento do sistema organizacional, participando ativamente dos Conselhos, das 

atividades curriculares e extracurriculares do curso e da Universidade, articulando a 

construção coletiva do projeto pedagógico e consolidando a gestão democrática e 

solidária no âmbito do curso. 
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A excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão requer do 

coordenador uma competência a acerca das atividades acadêmicas desenvolvidas e 

alta habilidade na gestão de pessoas. 

O coordenador de curso deve ser capaz de planejar, executar, avaliar e 

reestruturar, sempre que necessário, o trajeto pedagógico do curso, permitindo a 

criação de novos itinerários para os atores do processo. 

 

9.2.3 Políticas de Pessoal - Corpo Técnico-Administrativo 

 

A categoria de técnicos administrativos é composta por profissionais que atuam 

nas atividades administrativas e demais serviços aplicados ao desenvolvimento da 

atividade principal da instituição, como serviços gerais, de limpeza e/ou manutenção. 

A UNC considera que o perfil dos técnicos administrativos seja: 

a) Ético - qualidade necessária para preservar os Princípios e Valores, 

Objetivos e Missão da Instituição; 

b) Dinâmico – possua versatilidade para lidar de forma ágil com assuntos e 

atribuições diferentes ao mesmo tempo; 

c) Criativo - apresente sugestões inovadoras para a melhoria do seu trabalho; 

d) Proativo - tenha capacidade de se antecipar aos fatos para resolução de 

problemas; 

e) Trabalhe em equipe - possa atuar de forma colaborativa, mantendo um canal 

aberto de troca de experiências; 

f) Comprometido - direcione seu potencial em prol dos objetivos, metas e 

políticas do setor e da Instituição; 

g) Comunicativo – tenha a capacidade de se fazer entender e saber ouvir; 

h) Qualificado para o trabalho - domine as atividades atribuídas ao seu cargo e 

possua capacidade de atingir um nível de precisão desejável na execução dos 

trabalhos. 

A estrutura de cargos e salários dos técnicos administrativos é estabelecida em 

grau que varia de 1 a 12, condicionado a descrição do geral do cargo e os requisitos 

de experiência profissional, escolaridade do ensino fundamental ao ensino superior. 
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9.2.3.1 Políticas de Seleção e Contratação de Técnico-Administrativo 

 

O processo para seleção e contratação de técnicos administrativos, segue as 

disposições previstas no PCCS, legislação trabalhista, publicizadas em editais, que 

dispões sobre a vaga existente, inscrições, requisitos e documentações, participação 

de candidatos portadores de deficiência, processo de seleção e classificação, 

admissão, carga horária/atribuições e demais disposições que se façam necessárias. 

As vagas para admissão de técnico administrativo são oriundas das 

necessidades de cada setor, conforme demanda existente.  

A contratação do candidato ocorre conforme o estabelecido nos critérios e 

disposições, prevista em Edital, ordenamentos jurídicos da Instituição, normas 

complementares, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.  

A admissão pelo processo seletivo, não gera direito à efetividade e/ou 

estabilidade na instituição, uma vez que o contrato observa o regime da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT. 

A remuneração é de acordo com o estabelecido no Plano de Carreira, Cargos 

e Salários da FUNC, Anexo I - ESTRUTURA DE CARGOS, DESCRIÇÃO DOS 

REQUISITOS PARA O CARGO E SALÁRIOS.  

Considerando as metas de promoção de capacitação continuada de seus 

colaboradores, a UNC, tem projetado a redução do número empregados com nível de 

formação apenas em ensino fundamental, oportunizando a conclusão do ensino 

médio, para os já contratados, observado as funções básicas destas funções. 

 

Tabela 33 – Técnicos Administrativos ano 2014-2021 

Nível Escolar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Curso Superior Completo 203 179 166 162 129 133 99 88 

Ensino Médio Completo 117 103 104 98 82 73 47 50 

Ensino Fundamental 56 51 48 46 41 48 39 38 

TOTAL 376 333 318 306 252 254 185 176 

Fonte: Gerência de RH UNC (2023). 
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Gráfico 24 – Técnicos Administrativos 2014-2021. 

 
Fonte: Gerência de RH UNC (2023). 

 

9.2.3.2 Política de Formação Técnico-Administrativo 

 

A Política de Formação e Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo, está 

contemplada no Programa de Capacitação Administrativa integrada a tecnologia UNC, 

tendo como objetivos: 

- Apoiar e capacitar os Técnicos Administrativos na sua área de gestão, 

compreendendo conceitos administrativos e utilizando tecnologias de informação e 

comunicação; 

- Desencadear o processo de interação entre os técnicos administrativos, 

visando o compartilhamento do conhecimento tácito e o conhecimento explícito entre 

seus pares; 

- Disponibilizar meios virtuais (plataforma) que permita a interação e a 

interligação dos técnicos administrativos que estão geograficamente dispersos, para 

que os seus conhecimentos possam ser comunicados e compartilhados. 

 

Os Programas de Capacitação são desenvolvidos e avaliados anualmente 

pelos participantes e organizadores.  
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Ainda são disponibilizados incentivos/auxílios para técnico-administrativos à 

participação em cursos e seminários na área de atuação conforme necessidade e 

disponibilidade financeira. 

Na política de qualificação oferecida aos técnicos administrativos, além dos 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e de qualificação para ensino médio e 

fundamental, destaca-se a participação de 66 profissionais que concluíram com 

sucesso o curso de Equipes de Alta Performance. 

Para os técnicos administrativos, na função de analista com vínculo superior a 

um ano, a qualificação ocorre por meio da concessão de subsídio em percentual 

conforme disponibilidade financeira e orçamentária e liberalidade da UNC nos cursos 

de Stricto Sensu próprios da UNC. Conforme o Quadro 61 são demonstradas as Metas 

estabelecidas para o programa de capacitação pedagógica e administrativa integrada 

a tecnologia: para o período de 2014-2021 

 

Quadro 61 – Meta Capacitação pedagógica e administrativa 
META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO RESULTADOS OBTIDOS 

Desenvolver 
Programa de 
Capacitação 
Administrativ
a integrado a 
Tecnologia, 
nas diversas 
áreas de 
atuação da 
UNC 

- Identificar 
eixos 
temáticos 
para 
programa de 
capacitação. 
 
- Avaliar o 
impacto 
financeiro 
para 
implantação e 
manutenção 
do programa. 
 
- Interligar o 
programa ao 
PCCS. 
 
 - Implantar e 
avaliar o 
programa. 
Incentivar/ 
auxiliar 
técnico-
administrativo
s à 
participação 
em cursos e 
seminários na 
área de 
atuação. 

Número de 
participantes x 
horas de 
capacitação 
 

PRAP 
PRE 
PRPPGE  

2014-
2021 

No ano de 2020, foi 
realizada a palestra 
'Oficina de 
Desenvolvimento - 
Autorresponsabilidade'
, como parte das 
iniciativas para a 
capacitação dos 
técnicos 
administrativos. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Com o intuito de promover o contínuo desenvolvimento profissional e 

aprimoramento das habilidades dos técnicos administrativos, foram estabelecidas 

metas para o período de 2022 a 2027. As metas propostas visam: 

 

Quadro 62 – Metas: Desenvolvimento profissional 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Desenvolver 
Programa de 
Capacitação 
Administrativa 
integrado a 
Tecnologia, 
nas diversas 
áreas de 
atuação da 
UNC 
 
 
Desenvolver 
um Programa 
de Capacitação 
Administrativa, 
estruturado 
para 
desenvolver 
aos técnicos 
administrativos 
conhecimentos 
e habilidades 
pertinentes a 
cada setor. 
Promovendo 
deste modo a 
eficiência 
operacional, 
aprimorando os 
processos 
internos e 
potencializando 
a excelência 
administrativa 
em toda a 
universidade 

- Identificar eixos 
temáticos para 
programa de 
capacitação. 
 
- Avaliar o 
impacto 
financeiro para 
implantação e 
manutenção do 
programa. 
 
- Interligar o 
programa ao 
PCCS. 
 
 - Implantar e 
avaliar o 
programa. 
 
- 
Incentivar/auxiliar 
técnico-
administrativos à 
participação em 
cursos e 
seminários na 
área de atuação. 
 
Mapeamento 
detalhado das 
necessidades de 
capacitação, 
identificando 
lacunas de 
conhecimento e 
habilidades. 
 
Criar material 
personalizado, 
abordando 
tópicos 
relevantes e 
atualizados para 
atender às 
demandas 
específicas de 
cada setor. 
 

Número de 
participantes x 
horas de 
capacitação 
 
Taxa de 
Participação: 
Acompanhar o 
número de 
técnicos 
administrativos 
que participam 
do programa 
em 
comparação 
com a 
totalidade do 
quadro de 
funcionários. 
 
 
Avaliação de 
Satisfação: 
Medir 
regularmente a 
satisfação dos 
participantes 
por meio de 
pesquisas ou 
avaliações pós-
treinamento 
para avaliar a 
qualidade e 
relevância do 
programa. 
 
 
Melhoria de 
Processos: 
Quantificar e 
documentar as 
melhorias nos 
processos 
administrativos, 
identificando 
áreas em que 
houve aumento 
da eficiência 
após a 

PRAP 
 
 
 
DA  

2022 
a 
2027 

Conforme 
estabelecido 
como meta, os 
resultados 
obtidos para a 
capacitação 
técnico-
administrativa 
foram alcançados 
tanto no ano de 
2022 quanto no 
de 2023. 
 
 
Continuidade do 
aprimoramento 
da eficiência 
operacional, a 
inovação 
contínua nos 
processos 
internos e um 
desenvolvimento 
crescente das 
habilidades dos 
técnicos 

administrativos. 

 
Consolidação e 
expansão dos 
conhecimentos 
adquiridos, 
resultando em 
uma aplicação 
mais aprofundada 
e abrangente 
dessas 
habilidades no 
ambiente de 
trabalho. 
 
Adaptação 
contínua às 
demandas 
emergentes e a 
incorporação de 
novas tecnologias 
e metodologias, 
refletindo-se em 
uma gestão mais 



262 
 

 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Implementar 
treinamentos 
práticos focados 
em habilidades 
técnicas, 
ferramentas 
digitais e 
melhores 
práticas de 
gestão 
administrativa. 
 
Estabelecer 
processos de 
avaliação 
contínua para 
medir a eficácia 
do programa, 
coletar feedback 
dos participantes 
e ajustar o 
conteúdo com 
base nas 
necessidades 
identificadas. 
 
 

implementação 
do programa. 
 
 
 

eficaz e ágil das 
atividades 
administrativas, 
mantendo a 
instituição 
alinhada com as 
melhores práticas 
do setor. 
 
Continuidade do 
comprometimento 
da instituição em 
promover o 
desenvolvimento 
profissional dos 
técnicos 
administrativos. 
Capacitando-os 
para contribuir 
ativamente para o 
crescimento e 
aprimoramento 
contínuo da 
universidade. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Para demonstrar a execução das metas estabelecidas, segue abaixo um 

registro detalhado das capacitações realizadas no ano de 2022. O quadro apresenta 

informações sobre datas, temas abordados e a carga horária de cada capacitação. 

 

Quadro 63 – Capacitação administrativa 2022 
 CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA 2022 

Data Título da Palestra Carga horária 

14/07/2022 Comunicação e Qualidade no atendimento: Durante 
a palestra Comunicação e Qualidade no 
Atendimento, os colaboradores foram imersos em 
uma experiência dinâmica e interativa, centrada no 
aprimoramento das habilidades de comunicação e 
na excelência no atendimento. A abordagem 
inovadora incluiu o uso de quizzes e questões 
norteadoras, permitindo que os colaboradores não 
apenas absorvessem o conhecimento teórico, mas 
também o aplicassem imediatamente em situações 
práticas. 
Ao integrar essas estratégias de aprendizado, a 
palestra não apenas transmitiu informações sobre 
comunicação e qualidade no atendimento, mas 
também ofereceu uma experiência imersiva que 
estimulou a aplicação imediata dos conceitos, 
contribuindo significativamente para o 

3 h 30min 
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 CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA 2022 

desenvolvimento das habilidades práticas dos 
participantes. 
 

14/07/2022 Segurança do trabalhador – EPIs e EPCs: 
Na palestra Segurança do Trabalhador – EPIs e 
EPCs, o foco foi direcionado à importância dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) no 
ambiente de trabalho. A palestra priorizou a 
transmissão de conhecimento detalhado sobre os 
diversos tipos de EPIs e EPCs, suas finalidades e a 
correta utilização, enfatizando a relevância da 
segurança no ambiente laboral 
A palestra ofereceu informações fundamentais e 
essenciais para conscientizar os participantes sobre 
a importância dos equipamentos de proteção, 
contribuindo para uma cultura organizacional mais 
segura e prevenindo acidentes no ambiente laboral. 

1 h 

14/07/2022 Saúde no ambiente de trabalho: 
Durante a palestra Saúde no Ambiente de Trabalho, 
a ênfase foi na aplicação prática de conhecimentos 
e técnicas para garantir a saúde e o bem-estar dos 
participantes. Em um ambiente interativo e 
participativo, os colaboradores não apenas 
absorveram informações teóricas, mas também 
mergulharam em atividades práticas que os 
capacitaram a aplicar esses conhecimentos em 
suas rotinas diárias. As atividades práticas 
abrangeram uma ampla gama de temas relevantes, 
incluindo: Noções de Ergonomia e postura, ginastica 
laboral, HAS, DM, transtorno de ansiedade, risco 
cardiovascular, primeiros socorros. 

2 h 

14/07/2022 Programa 5S: 
A palestra sobre a metodologia 5S foi ministrada de 
maneira a oferecer uma compreensão completa e 
prática dos princípios fundamentais dessa técnica 
de organização e otimização de espaços e 
processos. O conteúdo teórico abordou os cinco 
pilares do 5S: Seiri (Senso de Utilização), Seiton 
(Senso de Ordenação), Seiso (Senso de Limpeza), 
Seiketsu (Senso de Padronização) e Shitsuke 
(Senso de Disciplina). 
Ao mesmo tempo, a abordagem dinâmica permitiu 
que os colaboradores não apenas entendessem os 
conceitos teóricos, mas também os aplicassem em 
atividades práticas. Foram realizados exercícios 
interativos para cada um dos 5's, onde os 
colaboradores puderam identificar, implementar e 
vivenciar na prática a aplicação desses princípios 
em cenários do ambiente de trabalho. 
Por meio de dinâmicas de grupo, os colaboradores 
puderam experimentar os benefícios tangíveis e 
imediatos da metodologia 5S. Essa abordagem 
prática não apenas fortaleceu o entendimento 
teórico, mas também capacitou os colaboradores a 
visualizar e implementar mudanças concretas em 
seus respectivos ambientes de trabalho, buscando 
a melhoria contínua, a eficiência operacional e a 

2 h 
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criação de ambientes mais organizados e 
produtivos. 

15/07/2022 Processos Administrativos e fluxo direcional da 
informação: Durante a capacitação, além dos temas 
específicos abordados, foram exploradas questões 
administrativas para o entendimento global da 
instituição. Uma parte significativa foi dedicada aos 
processos administrativos e ao fluxo direcional da 
informação, visando a promover uma compreensão 
aprofundada do funcionamento interno e da 
dinâmica de trabalho. Cada setor, compreendendo 
Financeiro, EAD, Compras, Recursos Humanos e 
TI, teve o espaço para detalhar e oferecer uma visão 
abrangente de seus respectivos departamentos 

1 h 30min 

15/07/2022 Apresentação dos dados de Gestão: Ao final, houve 
uma seção dedicada à apresentação dos dados de 
gestão, onde informações relevantes sobre o 
desempenho e os indicadores-chave de cada setor 
foram compartilhadas. Esse momento permitiu uma 
visão ampla e integrada da gestão institucional, 
fornecendo aos colaboradores uma compreensão 
abrangente do panorama administrativo e 
operacional da universidade. 

1 h 30min 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

O índice de participação na capacitação, representado pela proporção de 

colaboradores inscritos em relação ao total de vagas disponíveis, alcançou um 

percentual de aproximadamente 91%, evidenciando o alto engajamento dos técnicos 

administrativos. Segue evidenciado no gráfico a seguir que demonstra essa 

porcentagem. 

 
Gráfico 25 – Participação Capacitação Administrativa 2022. 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

91%

% de participação
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Para demonstrar a execução das metas estabelecidas, segue abaixo um 

registro detalhado das capacitações realizadas no ano de 2023. O quadro apresenta 

informações sobre datas, temas abordados e a carga horária de cada capacitação. 

 

Quadro 64 – Capacitação administrativa 2023 
 CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA 2023 

Data Título da Palestra Carga horária 

13/07/2023 Atendimento e Relacionamento: 
As palestras sobre Atendimento e Relacionamento 
foram conduzidas de maneira interativa, utilizando 
dinâmicas que se concentraram em aspectos do 
cotidiano profissional. A abordagem dinâmica 
incluiu a formação de grupos para competições e 
atividades práticas, proporcionando um ambiente 
participativo e estimulante. 

1 h 30min 

13/07/2023 Comunicação e Relacionamento: 
A palestra de Atendimento focou em estratégias 
para um atendimento de excelência, enquanto a de 
Relacionamento abordou questões fundamentais 
para interações eficazes no ambiente de trabalho. 
Através de dinâmicas específicas, os participantes 
foram desafiados a aplicar habilidades de 
comunicação, colaboração e resolução de 
problemas em situações simuladas, refletindo 
aspectos do dia a dia profissional. 
A formação de grupos para competições promoveu 
uma atmosfera colaborativa, incentivando a troca de 
experiências entre os participantes e a aplicação 
imediata dos conceitos apresentados. Essas 
atividades práticas não apenas fortaleceram o 
aprendizado, mas também proporcionaram 
oportunidades valiosas para aprimorar habilidades 
essenciais no ambiente de trabalho, como trabalho 
em equipe, comunicação eficaz e gestão de 
relacionamentos interpessoais. 

1 h 30min 

13/07/2023 Ansiedade: 
A palestra sobre Ansiedade foi conduzida por uma 
profissional especializada na área, proporcionando 
uma abordagem especializada e fundamentada 
sobre esse tema relevante. Durante a palestra, 
foram discutidos os diferentes aspectos e nuances 
da ansiedade, destacando suas causas, impactos e 
estratégias para lidar com essa condição. 
A especialista compartilhou informações essenciais 
sobre os sintomas e os efeitos da ansiedade, 
oferecendo insights para que os colaboradores 
pudessem reconhecer e compreender melhor essa 
condição. Além disso, foram exploradas 
abordagens e técnicas para gerenciar e reduzir os 
níveis de ansiedade no contexto pessoal e 
profissional. 
A interação com uma profissional especializada 
proporcionou aos colaboradores um ambiente 
acolhedor para discutir preocupações e dúvidas, 
além de oferecer orientações práticas e estratégias 
que visam promover o bem-estar. Essa palestra não 
apenas informou, mas também incentivou a 

2 h 
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conscientização e a busca por recursos e 
ferramentas que auxiliam na gestão da ansiedade, 
contribuindo para um ambiente de trabalho mais 
saudável. 

14/07/2023 Qualidade de Vida e trabalho, Sustentabilidade e 
Segurança do Trabalho: As atividades voltadas para 
os temas de Qualidade de Vida, Sustentabilidade e 
Segurança do Trabalho foram realizadas por meio 
de uma Gincana Corporativa. Os colaboradores 
foram organizados em grupos, participando de 
atividades especialmente desenvolvidas para 
abordar questões relevantes, como a Qualidade de 
Vida no ambiente de trabalho, Sustentabilidade e 
Segurança do trabalho de maneira dinâmica e 
participativa. Durante a gincana, foram propostas 
dinâmicas que estimulavam a reflexão e o 
aprendizado sobre como integrar esses conceitos 
no dia a dia profissional.  

1 h 30min 

14/07/2023 Gincana Corporativa: 
A gincana proporcionou um ambiente lúdico e 
colaborativo, onde os participantes puderam não só 
se divertir, mas também trocar experiências, 
compartilhar conhecimentos e aplicar conceitos 
importantes para um ambiente de trabalho mais 
saudável, sustentável e seguro. Essa abordagem 
prática e participativa contribuiu significativamente 
para a conscientização e engajamento dos 
colaboradores em relação a essas temáticas. 

2 h 30min 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

O índice de participação na capacitação atingiu aproximadamente 94%, 

refletindo o engajamento dos técnicos administrativos. Essa porcentagem representa 

a proporção de colaboradores inscritos em relação ao total de vagas disponíveis, 

evidenciando através do gráfico o interesse e comprometimento da equipe com as 

oportunidades de desenvolvimento oferecida pela instituição. 

 
Gráfico 26 – Índice de participação na capacitação de 2023. 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

94%

% de participação
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A concessão de bolsas para os técnicos administrativos em programas de pós-

graduação stricto sensu foi realizada com o intuito de promover o desenvolvimento 

acadêmico e profissional desses colaboradores. Essas bolsas visam oferecer 

oportunidades de educação continuada, possibilitando o aprimoramento de 

habilidades e conhecimentos específicos, alinhados às demandas e requisitos das 

áreas de atuação, contribuindo assim para o crescimento pessoal e para a capacidade 

técnica dos colaboradores. 

 

Gráfico 27 – Bolsas Strictu Sensu concedidas a técnicos administrativos. 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

A aplicação do plano de carreira para os técnico-administrativos, tem se 

mostrado importante para assegurar a progressão na carreira, definir critérios de 

admissão, níveis de remuneração, previsões para qualificação profissional e melhoria 

das condições de trabalho, tendo se tornado uma referencial para oferta e execução 

de programas de capacitação possibilitando a valorização do quadro técnico-

administrativo da instituição, enquadramento em cargos e funções. 

A promoção e progressão na carreira consta no programa de desenvolvimento 

da carreira de técnico administrativo, atendendo ao objetivo de implementar e 

aprimorar as diretrizes contidas no Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS, para 

todos os colaboradores assegurando os critérios aprovados. 

A promoção de um grau para outro, ocorre por existência de vaga, no mesmo 

setor/departamento, observado o código da função/cargo, em processo classificatório, 

dentre aqueles que estão no mesmo grau. A promoção segue os princípios do 

merecimento e da antiguidade. 

9332

R$ 86.993,70

R$ 27.066,36R$ 24.600,00

R$ 11.250,00

2023202220212020

Bolsas Strictu Sensu - Técnicos Administrativos

nº de alunos Valor concedido
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Na primeira existência de vaga a promoção ocorre por merecimento, sendo 

promovido aquele que estiver enquadrado na maior faixa. Em caso de empate, aquele 

que demonstrar maior aprimoramento profissional, conforme a pontuação 

estabelecida no anexo II do referido PCCS, observado a periodicidade de cinco anos, 

a partir da implantação do plano. 

 

9.2.3.3 Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo  

 

O cronograma de expansão do corpo técnico administrativo, consiste na 

maximização e aproveitamento do quadro atual, com maior formação escolar e uso 

da tecnologia, buscando atender aos requisitos de qualidade e a projeção de 

continuidade da Instituição, nos cursos ofertados, melhorando os indicadores 

eficiência e eficácia. 

 

Tabela 34 – Cronograma de expansão do corpo técnico administrativo 2022-2027 
Nível Escolar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Curso Superior Completo 82 89 93 98 103 108 

Ensino Médio Completo 44 62 59 56 53 49 

Ensino Fundamental 32 32 30 29 27 26 

TOTAL 158 183 183 183 183 183 

Fonte: Gerência de RH UNC (2023). 

 

Após o delineamento do cronograma de expansão do corpo técnico 

administrativo, é viável criar um quadro de metas baseado nesse planejamento. 

 

Quadro 65 – Meta expansão da formação do corpo técnico administrativo 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Ênfase no 
aumento 
gradual do 
número de 
colaboradores 
com curso 
superior 
completo para 
fortalecer a 
formação 
educacional 
do corpo 
técnico 
administrativo. 
 
 
 

Oferecer bolsas 
de estudo parciais 
ou subsídios 
educacionais para 
colaboradores 
que desejam 
buscar a 
conclusão do 
curso superior, 
priorizando 
programas de 
ensino a distância 
para facilitar o 
acesso e a 
flexibilidade de 
estudo. 
 

Acompanhar o 
número de 
colaboradores 
que se 
matriculam em 
cursos 
superiores, na 
modalidade a 
distância, 
especificamente 
aqueles que 
visam a 
ascensão 
profissional. 
 
 
 

PRAP 
DA 

2022 
a 
2027 

Apesar de 
moderados, nos 
anos de 2022 e 
2023 houve 
aumento no 
número de 
técnicos 
administrativos 
com formação 
superior. 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

 Estabelecer 
programas de 
incentivo para 
que os 
colaboradores 
busquem 
educação 
continuada e 
aprimorem suas 
qualificações por 
meio de cursos 
superiores, 
priorizando 
modalidades de 
ensino a distância 
para oferecer 
flexibilidade e 
acessibilidade 
aos estudos 
 
 
Implementar 
programas de 
desenvolvimento 
interno que 
permitam a 
ascensão 
profissional por 
meio da obtenção 
de uma formação 
superior. 

Medir a 
porcentagem de 
colaboradores 
que aderem aos 
programas de 
incentivo para 
educação 
continuada a 
distância em 
relação ao total 
de funcionários 

elegíveis. 

Para os próximos 
anos, espera-se 
um aumento 
gradual no 
número de 
técnicos 
administrativos 
com formação 
superior, 
mantendo a 
tendência 
observada 
anteriormente. 
Considerando um 
aumento anual 
similar ao dos 
anos anteriores, 
podemos estimar 
um acréscimo de 
aproximadamente 
2 a 3% no 
número de 
técnicos com 
formação superior 
em cada um 
desses anos. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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10 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA 

 

10.1 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

A premissa de continuidade operacional pressupõe que a entidade, 

permanecerá em operação no futuro previsível. Por outro lado, as atividades 

educacionais geram custos e despesas, razão pela qual a capacidade das Instituições 

de financiar as suas atividades deve ser avaliada e analisada continuamente por 

intermédio de um planejamento orçamentário e financeiro, considerando a análise de 

variáveis internas e externas, os indicadores de qualidade de desempenho do ensino, 

apontados nos relatórios de avaliação interna e externa, indicadores financeiros e 

econômicos, indicadores socioeconômicos dos alunos e da região de abrangência da 

Instituição. 

A capacidade e sustentabilidade financeira da UNC, é garantida pela principal 

fonte de receitas, oriunda das mensalidades dos alunos dos cursos de graduação 

existentes e respectivas projeções de expansão, pela adoção de medidas internas 

voltadas a otimização dos recursos aplicados, redução de custos, reordenamento das 

despesas, redução da inadimplência e evasão, aplicação da tecnologia nos 

processos,  a gestão de contratos, de compras, de valores a receber e a pagar, dentre 

outros, com o objetivo de garantir o equilíbrio financeiro, com vistas a realização dos 

investimentos previstos para manutenção, expansão e aplicação  no ensino, pesquisa 

e extensão. 

Não obstante as dificuldades enfrentadas nos primórdios do processo de 

Unificação (2010 - 2014), os resultados superavitários recorrentes verificados a partir 

do ano de 2015 gradativamente proporcionaram a sustentabilidade da instituição. 

Conforme se depreende do quadro 66 que evidencia as metas e resultados obtidos 

no período de 2014 - 2021, as ações que visavam a manutenção de custeio e gastos 

com folha de pagamento em patamares inferiores a 35% e 60%, respectivamente, 

foram plenamente efetivadas a partir do ano de 2019, ao passo que a ação voltada à 

manutenção de resultado econômico (superávit) superior a 10% foi concretizada a 

partir do ano de 2020, demonstrando a eficiência e comprometimento da gestão 

universitária com a sustentabilidade econômico-financeira.   
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Quadro 66 – Metas de Sustentabilidade a partir de 2014 com resultados até 2021 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Manter a 
sustentabilidade 
econômica e 
financeiro 
institucional 

Manter o 
percentual da 
receita líquida 
comprometido 
com o custeio 
menor ou 
igual a 35% 

% do Custeio 
em relação à 
Receita 
 Líquida 
 
 
 
 

Reitoria 
 
 
 
 
 
 

2014 
a 
2021 
 
 
 
 

2014 – 39,24% 
2015 – 35,16% 
2016 – 32,21% 
2017 – 29,56% 
2018 – 30,04% 
2019 – 32,93% 
2020 – 32,14% 
2021 – 26,02% 

Manter 
percentual da 
receita líquida 
comprometido 
com a folha 
de pagamento 
menor ou 
igual a 60% 

% do Custo 
da Folha de 
Pagamento 
em relação à 
Receita 
 Líquida 
 

Reitoria 
 
 
 
 

2014 
a 
2021 
 
 

2014 - 64,90% 

2015 - 60,99% 

2016 - 62,64% 

2017 - 62,95% 

2018 - 62,80% 

2019 - 59,52% 

2020 - 55,63% 

2021 - 53,05% 
 

Manter 
resultado 
econômico 
igual ou 
superior a 
10% sobre o 
valor da 
receita líquida 

% do 
Superávit 
(resultado 
econômico)  
em relação à 
Receita 
 Líquida 

Reitoria 
 
 
 
 

2014 
a 
2021 
 
 
 

2014 – (4,14%) 
 2015 –   3,86% 
2016 –   5,15% 
2017 –   7,49% 
2018 –   7,16% 
2019 –   7,55% 
2020 – 12,23% 
2021 – 20,93% 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Nesse contexto de melhoria contínua dos indicadores de metas estabelecidas 

para o período de 2014-2021, advém o desafio de incrementar os resultados obtidos 

nos últimos anos, mediante a elaboração do planejamento orçamentário e financeiro 

da UNC, que tem como base o princípio contábil da prudência, que determina a 

adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, 

sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das 

mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido, a projeção de cenários 

orçamentários alinhados aos planos estratégicos, nas três condições de provável, 

possível e remota, bem como a destinação integral de eventual superávit decorrente 

de suas atividades operacionais à manutenção de suas finalidades estatutárias.  

O Orçamento da UNC, utiliza os números do exercício anterior para 

composição do sua projeção orçamentária  (planejamento  orçamentário e financeiro) 

do próximo exercício, seguindo a base do orçamento base histórico (OBH), com 

análise das receitas, custos e despesas do período anterior, considerando 

crescimento ou redução em conformidade com metas e objetivos almejados, cenários, 

cujas a principais variáveis são número de alunos ingressantes, matriculados, evasão, 
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possíveis reajustes de mensalidades, salários, inadimplência projetada, controle de 

custos e despesas e investimentos em expansão. 

As projeções orçamentárias da UNC elaboradas para o período de 2022 a 

2027, permitem antecipar os resultados esperados em termos das metas 

estabelecidas com custeio, folha de pagamento e resultado econômico (superávit), 

que são apresentadas no quadro a seguir:  

 

Quadro 67 – Metas de Sustentabilidade a partir de 2022 até 2027 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Manter a 
sustentabilidade 
econômica e 
financeiro 
institucional 

Manter o 
percentual da 
receita líquida 
comprometido 
com o custeio 
menor ou igual 
a 35% 

% do Custeio 
em relação à 
Receita 
 Líquida 
 
 
 
 
 

Reitoria 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
a 
2027 
 
 
 
 
 

2022 - 29,50% 
2023 - 25,53% 
2024 - 22,77% 
2025 - 30,33% 
2026 - 27,81% 
2027 - 26,65% 
Realizado no 
Ano 2022 – 
23,85% 

Manter 
percentual da 
receita líquida 
comprometido 
com a folha de 
pagamento 
menor ou igual 
a 60% 

% do Custo da 
Folha de 
Pagamento 
em relação à 
Receita 
 Líquida 
 
 
 

Reitoria 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
a 
2027 
 
 
 
 
 
 

2022 - 50,63% 
2023 - 35,31% 
2024 - 31,50% 
2025 - 34,56% 
2026 - 32,32% 
2027 - 30,48% 
Realizado no 
Ano 2022 – 
41,06% 

Manter 
resultado 
econômico 
igual ou 
superior a 10% 
sobre o valor 
da receita 
líquida 

% do 
Superávit 
(resultado 
econômico)  
em relação à 
Receita 
 Líquida 
 

Reitoria 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
a 
2027 
 
 
 
 
 

2022 - 19,87% 
2023 - 39,16% 
2024 - 45,73% 
2025 - 35,11% 
2026 - 39,87% 
2027 - 42,87% 
Realizado no 
Ano 2022 – 
35,09% 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

As projeções orçamentárias da UNC para o período de 2022 a 2027, cujos 

resultados são evidenciados no quadro anterior, demonstram que a instituição projeta 

superar amplamente as metas de sustentabilidade historicamente estabelecidas, fato 

corroborado pelas metas já realizadas no ano de 2022, ou seja, projetado 29,50% de 

participação de custeio em relação à receita líquida e realizado 23,85% (quanto 

menor, melhor); projetado 50,63% de participação de gastos com folha de pagamento 

em relação à receita líquida e realizado 41,06% (quanto menor, melhor); projetado 
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19,87% de superávit em relação à receita líquida e realizado 35,09% (quanto maior, 

melhor). 

 

Quadro 68 – Demonstração do Resultado – 2010 a 2021: 

EXERCÍCIO 
SOCIAL 

  

RECEITA 
OPERACIONAL 

  

( - ) 
CUSTOS DOS 

SERVIÇOS 
PRESTADOS  

(=) RESULTADO 
BRUTO 

  

( - ) 
DESPESAS 

OPERACIONAIS 
  

( = ) 
SUPERÁVIT/ 
DÉFICIT DO 
EXERCÍCIO  

ANO 2010 56.265.506,67 (42.178.122,59) 14.087.384,08 (22.038.688,84) (7.951.304,76) 

ANO 2011 57.420.179,97 (39.176.856,42) 18.243.323,55 (19.992.112,48) (1.748.788,93) 

ANO 2012 62.723.515,96 (43.843.824,55) 18.879.691,41 (23.348.207,22) (4.468.515,81) 

ANO 2013 68.744.706,96 (46.924.565,89) 21.820.141,07 (22.515.315,53) (695.174,46) 

ANO 2014 76.409.269,88 (52.194.413,13) 24.214.856,75 (27.504.195,02) (3.289.338,27) 

ANO 2015 80.839.852,22 (51.443.388,07) 29.396.464,15 (26.170.655,08) 3.225.809,07 

ANO 2016 82.286.770,55 (53.031.705,25) 29.255.065,30 (24.765.720,59) 4.489.344,71 

ANO 2017 86.590.152,51 (55.536.697,67) 31.053.454,84 (24.269.489,12) 6.783.965,72 

ANO 2018 85.031.627,36 (55.342.917,40) 29.688.709,96 (23.206.595,46) 6.482.114,50 

ANO 2019 81.319.383,97 (48.374.003,60) 32.945.380,37 (26.573.858,30) 6.371.522,07 

ANO 2020 79.085.501,86 (44.177.143,73) 34.908.358,13 (24.993.608,68) 9.914.749,45 

ANO 2021 77.118.961,02 (39.677.928,96) 37.441.032,06 (20.588.294,60) 16.852.737,46 

*Valores expressos em Reais (R$) 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

O resultado do exercício, seja um déficit ou superávit, é uma métrica importante 

para avaliar a saúde financeira de uma instituição. Ele é calculado subtraindo as 

despesas totais das receitas totais durante um determinado período. Essa informação 

é apresentada no gráfico abaixo, demonstrando a evolução dos anos de 2010 a 2021 

e os resultados superavitários recorrentes verificados a partir do ano de 2015. 
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Gráfico 28 – Déficit/Superávit do Exercício (2010 – 2021) 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Embora os dados evidenciados no Quadro 69 atestem a boa situação 

econômico-financeira da instituição, a utilização de índices de balanço possibilita 

demonstrar a evolução e consolidação da sustentabilidade da UNC: 

 

Quadro 69 – Índices econômico-financeiros – 2010 a 2022: 

Grupo Índices 
Exercícios Sociais 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

L
iq

u
id

e
z
 Liquidez Seca 0,27 0,11 0,24 0,12 0,07 0,17 0,09 0,27 0,63 1,29 2,07 2,54 3,62 

Liquidez 
Corrente 

0,89 1,31 0,95 0,91 0,86 1,27 1,32 1,49 1,62 1,87 2,37 2,63 3,87 

Liquidez Geral  0,47 0,44 0,32 0,28 0,32 0,37 0,44 0,53 0,62 0,79 1,06 1,45 2,26 

E
s
tr

u
tu

ra
 d

e
 C

a
p
it
a
l 

Participação 
de Capitais de 
Terceiros 

107,21 160,94 69,64 63,35 71,81 64,09 56,48 51,84 39,05 36,15 31,61 28,74 23,17 

Composição 
do 
Endividamento 

48,7% 31,3% 32,8% 29,6% 35,6% 27,6% 31,6% 33,4% 35,6% 40,6% 44,0% 54,9% 58,4% 

Imobilização 
do Patrimônio 
Líquido 

156,32 190,43 146,75 145,33 148,98 140,27 131,64 124,38 114,72 107,72 97,98 87,01 70,77 

Imobilizado 
dos Recursos 
Não Correntes 

100,8% 90,5% 100,0% 100,5% 101,9% 95,8% 95,0% 92,5% 91,7% 88,7% 83,2% 77,0% 64,5% 

R
e
n
ta

b
ili

d
a
d
e
 

Giro do Ativo 0,67 0,69 0,40 0,46 0,51 0,55 0,56 0,56 0,56 0,52 0,48 0,42 0,40 

Margem 
Líquida 

-15,0% -3,2% -7,5% -1,1% -4,5% 4,1% 5,6% 8,1% 7,8% 8,0% 12,9% 22,4% 40,5% 

Rentabilidade 
do Ativo 

-10,1% -2,2% -3,0% -0,5% -2,3% 2,3% 3,1% 4,5% 4,4% 4,2% 6,2% 9,4% 16,3% 

Rentabilidade 
do Patrimônio 
Líquido 

-20,8% -5,1% -7,6% -0,8% -3,9% 3,8% 5,0% 7,1% 6,3% 5,8% 8,4% 12,9% 22,3% 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

R$(7.951.304,76)

R$(1.748.788,93)

R$(4.468.515,81)

R$(695.174,46)

R$(3.289.338,27)

R$3.225.809,07 

R$4.489.344,71 

R$6.783.965,72 

R$6.482.114,50 

R$6.371.522,07 

R$9.914.749,45 

R$16.852.737,46 
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A título de exemplo, o índice de liquidez corrente é um índice fundamental para 

compreender a saúde financeira de uma entidade, especialmente em termos de sua 

capacidade de pagar dívidas e despesas imediatas. O gráfico abaixo demonstra a 

evolução desde o ano de 2010 a 2022 e nos informa que no exercício 2022, para cada 

R$ 1,00 de obrigações exigíveis a curto prazo, a instituição possuía R$ 3,87 de bens 

e direitos realizáveis a curto prazo, o que representa uma ótima liquidez, quando 

efetuada a comparação com instituições congêneres.  

 

Gráfico 29 – Índice de liquidez corrente (2010 - 2022)  

 
Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

Acerca da estrutura de capital, a participação de capitais de terceiros 

representa o percentual de recursos provindos de fontes externas utilizado por uma 

instituição para a manutenção, continuidade e expansão de suas atividades. Em 2022, 

este índice informa que para cada R$ 100,00 de capital próprio, a instituição possuía 

apenas R$ 23,17 de capital de terceiros, decaindo continuamente no decorrer dos 

anos desde o ano de 2010. 
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Gráfico 30 – Participação de capitais de terceiros (2010 – 2021) 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023) 

 

A margem líquida é um indicador financeiro que mostra a porcentagem de 

superávit em relação às receitas de uma instituição. O gráfico abaixo demonstra o 

percentual de superávit obtido para cada R$ 100,00 de faturamento, atingindo ótimos 

patamares, principalmente no exercício 2022. 

 

Gráfico 31 – Margem líquida (2010 – 2021) 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Cabe destacar que o demonstrativo do Resultado projetado (DRE) evidencia o 

resultado a ser alcançado, a partir das informações registradas na projeção 

orçamentária, considerando as simulações de cenários futuros, considerando 

tomadas de decisões alternativas, relacionadas a receitas, custos, despesas.  

Por sua vez, o fluxo de caixa projetado possibilita avaliar a capacidade da 

instituição em gerar caixa e equivalentes de caixa para levar a efeito suas operações, 
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ou seja, pagar suas obrigações e realizar os investimentos necessários ao 

aprimoramento do processo didático-pedagógico, formado pelos resultados das 

atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, 

constituindo, em última instância, a essência da sustentabilidade. 

Nos quadros 70 e 71 são apresentados, respectivamente, o resultado 

econômico (DRE) e financeiro (Fluxo de Caixa) projetados para o período de 2022 a 

2027, que atestam a sustentabilidade e capacidade financeira da UNC e asseguram 

a destinação de recursos à promoção da qualidade e aprimoramento dos processos 

relacionados ao Ensino, Pesquisa e Extensão, pilares de sustentação da 

Universidade. 

 

Quadro 70 – Demonstrativo do Resultado Projetado – DRE – 2022 a 2027: 

EXERCÍCIO 
SOCIAL 

GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

RECEITA 
LÍQUIDA 

( - ) CUSTOS COM 
FOLHA DE 

PAGAMENTO 

( - ) OUTROS CUSTOS 
E DESPESAS (Custeio) 

( = ) SUPERÁVIT/ 
DÉFICIT DO 
EXERCÍCIO 

ANO 2022 

Projetado 88.369.131,68 (44.737.234,73) (26.069.408,74) 17.562.488,21 

Realizado 100.080.974,43 (41.096.309,25) (23.869.362,09) 35.115.303,09 

% Realizado  -41,06% -23,85% 35,09% 

ANO 2023 Projetado 133.646.090,84 (47.190.870,95) (34.117.933,68) 52.337.286,21 

ANO 2024 Projetado 164.323.260,21 (51.766.820,96) (37.414.426,59) 75.142.012,66 

ANO 2025 Projetado 195.709.980,87 (67.632.680,75) (59.366.460,69) 68.710.839,43 

ANO 2026 Projetado 236.318.357,52 (76.369.394,04) (65.726.761,18) 94.222.202,30 

ANO 2027 Projetado 278.696.882,82 (84.949.416,91) (74.267.815,20) 119.479.650,71 

Valores expressos em Reais (R$) 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Conforme demonstrado no Quadro 70, em relação ao ano de 2022, a instituição 

superou a meta de superávit projetado no percentual de 99,94%, ou seja, havia uma 

expectativa de superávit projetado no montante de R$ 17.562.488,21, sendo que o 

superávit realizado atingiu o montante de R$ 35.115,303,09, fato que revela a ótima 

situação econômica da UNC.  

 

Quadro 71 – Fluxo de Caixa Projetado – 2022 a 2027: 

EXERCÍCIO 
SOCIAL 

GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

FLUXO DE CAIXA 
DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

( - ) FLUXO DE 
CAIXA DAS 

ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO 

( - ) FLUXO DE 
CAIXA  DAS 

ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO 

( = ) RESULTADO 
FINANCEIRO 

ANO 2022 

Projetado 18.126.547,27 (13.300.000,00) - 4.826.547,27 

Realizado 36.040.691,55 (6.285.287,80) - 29.755.403,75 

Variações 17.914.144,28 7.014.712,20 - 24.928.856,48 

%    516,49% 
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EXERCÍCIO 
SOCIAL 

GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

FLUXO DE CAIXA 
DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

( - ) FLUXO DE 
CAIXA DAS 

ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO 

( - ) FLUXO DE 
CAIXA  DAS 

ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO 

( = ) RESULTADO 
FINANCEIRO 

ANO 2023 Projetado 54.114.189,66 (21.000.000,00) - 33.114.189,66 

ANO 2024 Projetado 64.949.603,76 (41.000.000,00) - 23.949.603,76 

ANO 2025 Projetado 71.425.049,02 (24.600.000,00) - 46.825.049,02 

ANO 2026 Projetado 96.832.569,21 (26.400.000,00) - 70.432.569,21 

ANO 2027 Projetado 121.987.545,16 (28.200.000,00) - 93.787.545,16 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Em conformidade com o Quadro 71, no que tange ao ano de 2022, a instituição 

superou a meta de resultado financeiro projetado no percentual de 516,49%, ou seja, 

havia uma expectativa de obtenção de resultado financeiro (saldo de caixa e 

equivalentes de caixa) no montante de R$ 4.826.547,27, sendo que o resultado 

financeiro realizado atingiu o montante de R$ 29.755.403,75, fato que revela a 

excelente situação financeira da UNC. 

O Quadro 72 evidencia os valores projetados para os anos de 2022 a 2027 

referente à Sustentabilidade e capacidade financeira. 

 

Quadro 72 – Sustentabilidade e capacidade Financeira - 2022 a 2027: 
RECEITAS 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Anuidade / Mensalidade (+) 82.593.960,40 120.785.693,84 146.195.029,90 179.089.830,97 218.933.749,24 260.565.763,38 

Bolsas (-) 1.056.596,73 1.077.593,92 2.647.590,81 2.644.368,09 2.837.755,96 3.065.048,40 

Diversos (+) 3.953.097,62 11.376.181,48 16.715.749,37 14.486.511,55 15.143.233,90 15.814.824,99 

Financiamentos (+) - - - - - - 

Inadimplência ( - ) 3.592.116,55 2.871.399,02 14.395.363,71 - - - 

Serviços (+) 1.589.701,46 1.377.975,38 1.068.274,56 1.420.608,49 1.458.560,32 1.497.735,40 

Taxas (+) 232.372,20 106.240,15 344.206,38 713.029,87 782.814,06 818.559,04 

DESPESAS 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Acervo Bibliográfico (-) 200.000,00 400.000,00 1.200.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 

Aluguel (-) 44.120,19 72.886,08 229.445,19 542.891,37 554.292,09 565.932,23 

Despesas Administrativas (-) 7.612.122,77 7.753.387,51 7.557.685,88 20.855.141,76 23.004.183,64 25.431.900,20 

Eventos (-) - - - - - - 

Investimento (imóvel) (-) - - - - - - 

Manutenção (-) 13.057.611,77 20.267.105,11 22.379.705,60 31.373.067,49 35.271.418,28 41.008.996,33 

Mobiliário (-) 13.100.000,00 20.600.000,00 39.800.000,00 24.000.000,00 25.700.000,00 27.400.000,00 

 Pessoal Administrativo (-) 14.574.650,22 14.211.620,86 14.995.032,62 19.582.637,33 20.866.571,15 22.219.524,16 

Pagamento Professores (-) 30.162.584,51 32.979.250,09 36.771.788,34 48.050.043,43 55.502.822,89 62.729.892,75 

Pesquisa e Extensão (-) 28.681,48 100.855,33 175.073,31 360.145,57 403.956,36 453.066,77 

Treinamento (-) 114.100,20 197.803,26 221.971,00 876.636,82 1.044.787,93 1.234.976,82 

        

Totalização 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

RECEITAS 83.720.418,40 129.697.097,89 147.280.305,70 193.065.612,78 233.480.601,56 275.631.834,42 

( - ) DESPESAS 78.893.871,13 96.582.908,24 123.330.701,94 146.240.563,76 163.048.032,35 181.844.289,25 

( = ) RESULTADO 4.826.547,27 33.114.189,66 23.949.603,76 46.825.049,02 70.432.569,21 93.787.545,16 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Também é verificado no gráfico abaixo as projeções de receitas e despesas 

para os anos de 2022 à 2027. 

 

Gráfico 32 – Projeção receitas e despesas 2022 a 2027 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

10.2 INVESTIMENTOS INFRAESTRUTURA 

 

No âmbito do Plano de Infraestrutura da UNC, são estabelecidas políticas de 

aquisição para atender de maneira otimizada às demandas institucionais, 

especialmente nos processos de ensino e aprendizagem envolvendo professores, 

técnicos, estudantes e a comunidade. Essas políticas consideram, em uma análise 

sistêmica e global, diversos aspectos, tais como quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

A execução do Plano de Ação por Campi, constantemente avaliado para 

atender às necessidades das atividades acadêmicas, direciona investimentos 

contínuos na infraestrutura física. Esses investimentos seguem princípios 

fundamentais, como acessibilidade, sustentabilidade, economicidade, ergonomia e 

responsabilidade socioambiental, ancorados no equilíbrio financeiro. As ações 

incluem avaliações in loco para qualificar a infraestrutura, com foco na otimização e 

melhoria dos espaços pedagógicos para gestão, ensino, pesquisa e extensão. São 

priorizadas iniciativas como ampliação da rede de internet (wi-fi), instalação de 

projetores nas salas de aula, climatização de ambientes, aprimoramento de quadros 
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em salas de aula, sinalização interna, redes lógicas e elétricas, melhorias em 

bibliotecas, além de aquisição e disponibilização de insumos e materiais necessários. 

Destaca-se, ainda, o Plano de Atualização do Acervo na infraestrutura, que 

implementa uma política de atualização constante do acervo bibliográfico, abrangendo 

cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e EAD. Esse plano 

engloba bibliografia básica e complementar, periódicos de referência, assinaturas de 

periódicos indicados por docentes e documentos para pesquisas vinculadas à UNC. 

No âmbito da infraestrutura tecnológica, o Plano de Infraestrutura de 

Tecnologia estabelece diretrizes estratégicas para melhorias e novas aplicações do 

sistema E-mestre, visando aprimorar continuamente os processos de ensino e 

aprendizagem, envolvendo professores, técnicos e estudantes. 

Quanto ao Plano de Acessibilidade aos Portadores de Necessidades Especiais, 

são implementadas ações para integrar esse grupo à comunidade acadêmica. Isso 

inclui serviços de intérprete de Libras, melhorias na mobilidade e localização nos 

Campi, redimensionamento de espaços físicos para atender exigências de 

acessibilidade, sinalização de vagas exclusivas para estacionamento, rampas de 

acesso, disponibilidade de impressora em braile e links de acessibilidade no site. 

O quadro 73 demonstra os investimentos em infraestrutura realizados pela 

instituição no período de 2014 a 2021: 

 

Quadro 73 – Investimentos em infraestrutura - 2014 a 2021: 
Aquisição de Bens 
para o Ativo Fixo 

Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 

(-) Acervo 
Bibliográfico 

180.169,11 51.276,77 276.567,86 415.701,35 555.519,14 119.258,45 184.955,11 163.460,30 

(-) Hardware e 
Software 

285.759,20 133.031,61 380.265,50 210.940,24 156.026,88 105.551,56 258.019,09 478.310,87 

(-) Móveis e Utensílios 47.118,00 14.955,00 48.530,40 161.261,80 212.649,97 536.728,05 208.005,34 768.672,93 

(-) Equipamentos 552.652,06 95.864,83 741.886,98 1.750.201,93 1.039.428,71 757.359,21 814.955,55 1.642.930,97 

(-) Edificações / 
Reformas 

413.237,74 19.432,00 4.080,00 1.896.514,95 789.782,25 502.405,72 827.201,88 1.077.174,99 

(-) Veículos - - 91.400,00 - 141.468,20 118.692,02 - 302.000,00 

(-) Outras 
Imobilizações / 
investimento em 
Ativos 

89.598,67 5.900,00 36.390,00 6.315,51 - 25.160,00 133.143,74 464.503,73 

(=) TOTAL GERAL 1.568.534,78 320.460,21 1.579.120,74 4.440.935,78 2.894.875,15 2.165.155,01 2.426.280,71 4.897.053,79 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Enquanto o quadro 74 demonstra os investimentos em infraestrutura previstos 

pela instituição para o período de 2022 a 2028:  
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Quadro 74 – Investimentos em infraestrutura – Projeção 2022 a 2028: 
Aquisição de 
Bens para o 
Ativo Fixo 

Ano 2022 Ano 2023 Ano 2024 Ano 2025 Ano 2026 Ano 2027 Ano 2028 

(-) Acervo 
Bibliográfico 

200.000,00 400.000,00 1.200.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00 

(-) Hardware e 
Software 

150.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

(-) Móveis e 
Utensílios 

150.000,00 500.000,00 2.000.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

(-) 
Equipamentos 

500.000,00 450.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

(-) 
Equipamentos 
Laboratórios 

1.500.000,00 2.500.000,00 9.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

(-) Edificações 
/ Reformas 

10.500.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 

(-) Veículos - - - 200.000,00 200.000,00 100.000,00 300.000,00 

(-) Outras 
Imobilizações / 
Investimento 
em Ativos 

100.000,00 800.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 

(-) 
Adequações 
Corpo de 
Bombeiros/ 
Acessibilidade/ 
Projetos 
Sustentáveis 

200.000,00 350.000,00 3.300.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 

(=) TOTAL 
GERAL 

13.300.000,00 21.000.000,00 41.000.000,00 24.600.000,00 26.400.000,00 28.200.000,00 30.000.000,00 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Abaixo apresenta-se a meta estabelecida para manutenção da infraestrutura 

da Instituição no período de 2014-2021:  

 
Quadro 75 – Meta manutenção infraestrutura da instituição 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Gerir os ativos 
da Instituição 
de forma a 
garantir a 
disponibilidade, 
manutenção e 
atualização da 
infraestrutura e 
instalações. 

Investir 10% 
do resultado 
econômico da 
Instituição em 
manutenção e 
atualização da 
infraestrutura. 

% do resultado 
econômico 
aplicado em 
investimentos 
com 
infraestrutura  
 
 
 

Reitoria 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
a 
2021 
 
 
 
 

2014 - 47,69% 
2015 -   9,93% 
2016 - 35,17% 
2017 - 65,46% 
2018 - 44,66% 
2019 - 33,98% 
2020 - 24,47% 
2021 - 29,06% 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 
No quadro a seguir apresenta-se, as metas de Investimento e manutenção da 

Infraestrutura para o período de 2022-2027: 

 
Quadro 76 – Metas de Investimentos Infraestrutura a partir de 2022 com resultados até 2027: 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Gerir os ativos da 
Instituição de 
forma a garantir a 
disponibilidade, 
manutenção e 
atualização da 
infraestrutura e 
instalações. 

Investir 10% do 
resultado 
econômico da 
Instituição em 
manutenção e 
atualização da 
infraestrutura 

% do resultado 
econômico 
aplicado em 
investimentos 
com 
infraestrutura  
 
 

Reitoria 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
a 
2027 
 
 
 
 

2022 - 75,73% 
2023 - 40,12% 
2024 - 54,56% 
2025 - 35,80% 
2026 - 28,02% 
2027 - 23,60% 
Realizado no Ano 
2022 – 17,95% 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Os quadros anteriores mostram que a instituição atingiu em sua plenitude a 

meta de aplicar 10% do superávit do exercício em investimentos com infraestrutura. 

Conquanto as projeções de superávits em constante elevação para o período de 2022 

a 2027, cumpre destacar que a instituição projeta manter as aplicações recursos em 

infraestrutura em pelo menos 10% do resultado econômico, com o firme propósito de 

aprimorar continuamente os processos didático-pedagógicos.  

O quadro 77 demonstra o plano de investimento durante o período o gráfico os 

investimentos em infraestrutura realizados pela instituição no período de 2014 a 2021: 

 

Quadro 77 – Investimentos em infraestrutura - 2014 a 2021: 
Aquisição de 
Bens para o 
Ativo Fixo 

Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 

( - ) Acervo 
Bibliográfico  

180.169,11 51.276,77 276.567,86 415.701,35 555.519,14 119.258,45 184.955,11 163.460,30 

( - ) Hardware 
e Software  

285.759,20 133.031,61 380.265,50 210.940,24 156.026,88 105.551,56 258.019,09 478.310,87 

( - ) Móveis e 
Utensílios  

47.118,00 14.955,00 48.530,40 161.261,80 212.649,97 536.728,05 208.005,34 768.672,93 

( - ) 
Equipamentos  

552.652,06 95.864,83 741.886,98 1.750.201,93 1.039.428,71 757.359,21 814.955,55 1.642.930,97 

( - ) 
Edificações / 
Reformas  

413.237,74 19.432,00 4.080,00 1.896.514,95 789.782,25 502.405,72 827.201,88 1.077.174,99 

( - ) Veículos  - - 91.400,00 - 141.468,20 118.692,02 - 302.000,00 

( - ) Outras 
Imobilizações 
/ investimento 
em Ativos 

89.598,67 5.900,00 36.390,00 6.315,51 - 25.160,00 133.143,74 464.503,73 

( = ) TOTAL 
GERAL 

1.568.534,78 320.460,21 1.579.120,74 4.440.935,78 2.894.875,15 2.165.155,01 2.426.280,71 4.897.053,79 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Já no quadro 78 demonstra o plano de investimento para serem realizados pela 

instituição no período de 2022 a 2028:  

 

Quadro 78 – Investimentos em infraestrutura – Projeção 2022 a 2027: 
Aquisição de Bens para 

o Ativo Fixo 
Ano 2022 Ano 2023 Ano 2024 Ano 2025 Ano 2026 Ano 2027 

( - ) Acervo Bibliográfico  200.000,00 400.000,00 1.200.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 

( - ) Hardware e Software  150.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

( - ) Móveis e Utensílios  150.000,00 500.000,00 2.000.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

( - ) Equipamentos  500.000,00 450.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

( - ) Equipamentos 
Laboratórios  

1.500.000,00 2.500.000,00 9.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

( - ) Edificações / Reformas  10.500.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 

( - ) Veículos  - - - 200.000,00 200.000,00 100.000,00 

( - ) Outras Imobilizações / 
Investimento em Ativos 

100.000,00 800.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 

( - ) Adequações Corpo de 
Bombeiros/ 
Acessibilidade/Projetos 
Sustentáveis 

200.000,00 350.000,00 3.300.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 

( = ) TOTAL GERAL 13.300.000,00 21.000.000,00 41.000.000,00 24.600.000,00 26.400.000,00 28.200.000,00 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Gráfico 33 – Projeção do percentual de realização 2022 a 2027 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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11 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

Os Campi da UNC são formados por áreas ocupadas com infraestrutura física 

e instalações administrativas e acadêmicas para atendimento aos seus cursos de 

ensino superior – graduação e pós-graduação. 

A instituição dispõe de um total de 180 salas de aula, 2 Clínicas de Fisioterapia, 

5 Clínicas de Psicologia, 1 Clínica de Saúde Visual, 6 Núcleos de Prática Jurídica, 2 

Clínicas Veterinárias, 231 Unidades de Laboratórios, e 2 Estações de Rádio 

Universitárias - UNC FM. Essa estrutura abrangente visa atender às diversas 

necessidades acadêmicas e promover um ambiente propício para o desenvolvimento 

integral dos estudantes. 

Com o objetivo: Aprimorar a infraestrutura com o objetivo contínuo de otimizar 

e melhorar os espaços pedagógicos, a fim de atender de maneira eficaz às demandas 

de gestão, ensino, pesquisa e extensão, apresenta-se abaixo as metas propostas: 

 

Quadro 79 – Metas infraestrutura institucional 
META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

Levantamento das 
condições físicas 
dos Campi e dos 
ambientes 
acadêmicos 

Realização de 
inspeções físicas in 
loco e avaliações 
detalhadas para 
diagnosticar as 
condições atuais 
dos Campi e dos 
espaços 
acadêmicos, 
identificando 
aspectos que 
necessitam de 
melhorias ou 
manutenção. 

proporcionar um 
ambiente mais 
adequado e 
eficiente para o 
ensino, pesquisa 
e demais 
atividades 
institucionais 

PRAP 
PRE 
PRAEPE 
Diretores de 
Campus 
 

2022-
2023 

Concluído 

Desenvolver um 
plano estratégico 
individualizado 
para cada Campus, 
identificando e 
endereçando as 
demandas 
essenciais para 
otimizar o 
funcionamento das 
atividades 
acadêmicas. 

Identificar e 
catalogar as 
necessidades 
específicas de cada 
Campus, 
considerando as 
demandas 
particulares de 
cursos, 
departamentos e 
instalações. 
Realizar inspeções 
detalhadas para 
avaliar o estado 
atual de salas de 
aula, laboratórios, 
bibliotecas, áreas 
comuns e 
infraestrutura 
tecnológica. 

contribuir para o 
desenvolvimento 
integral da 
instituição como 
um todo 

PRAP 
PRE 
PRAEPE  
Diretores de 
Campus 

2022-
2027 

Concluído  
Contínuo 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

Analisar recursos 
financeiros 
disponíveis para 
implementação das 
melhorias propostas 
Desenvolver 
propostas de ações 
para atender às 
necessidades 
identificadas, 
priorizando aquelas 
que impactam 
diretamente no 
funcionamento das 
atividades 
acadêmicas. 

Aprimorar a 
infraestrutura 
tecnológica da UNC 
através do 
redimensionamento 
e otimização da 
rede lógica e 
elétrica, garantindo 
um ambiente 
propício para o 
pleno 
funcionamento das 
atividades 
acadêmicas e 
administrativas dos 
Campis. 

Otimizar e 
assegurar a 
operacionalidade da 
infraestrutura de 
rede lógica e 
elétrica. 
Analisar e expandir 
a infraestrutura de 
rede de internet (wi-
fi) em toda a 
extensão da UNC. 

ambiente propício 
para o pleno 
funcionamento 
das atividades 
acadêmicas e 
administrativas 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
TI 

2022-
2027 

Concluído 
Contínuo 

Estabelecer um 
ambiente eficaz de 
salas de aula 
remotas, 
permitindo que os 
professores 
conduzam aulas de 
forma interativa e 
eficiente, 
promovendo uma 
experiência 
educacional 
enriquecedora para 
os alunos. 

Prover os 
professores com 
equipamentos 
essenciais, como 
laptops, câmeras 
web e microfones 
de qualidade, 
garantindo que 
estejam 
adequadamente 
equipados para 
conduzir aulas 
remotas em 
Canoinhas 

garantir a 
continuidade e a 
qualidade do 
ensino em 
ambientes 
virtuais 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
TI 

2022-
2025 

Concluído 
 

Prover os 
professores com 
equipamentos 
essenciais, como 
laptops, câmeras 
web e microfones 
de qualidade, 
garantindo que 
estejam 
adequadamente 
equipados para 
conduzir aulas 
remotas em 
Curitibanos 

2022-
2025 

Concluído  
 

Prover os 
professores com 
equipamentos 
essenciais, como 
laptops, câmeras 
web e microfones 

2022-
2025 

Concluído 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

de qualidade, 
garantindo que 
estejam 
adequadamente 
equipados para 
conduzir aulas 
remotas em 
Concórdia 

Prover os 
professores com 
equipamentos 
essenciais, como 
laptops, câmeras 
web e microfones 
de qualidade, 
garantindo que 
estejam 
adequadamente 
equipados para 
conduzir aulas 
remotas em Mafra 

2022-
2025 

Concluído 
 

Prover os 
professores com 
equipamentos 
essenciais, como 
laptops, câmeras 
web e microfones 
de qualidade, 
garantindo que 
estejam 
adequadamente 
equipados para 
conduzir aulas 
remotas em Porto 
União 

2022-
2025 

Concluído 
 

Aprimorar a 
infraestrutura e 
ambiente 
acadêmico da 
instituição, 
proporcionando 
condições 
otimizadas para o 
ensino, 
aprendizado e 
operações internas 
dos Campis. 

Adquirir e instalar 
projetores para 
100% das salas de 
aula. 

ambiente 
acadêmico 
otimizado que 
promova o 
desenvolvimento 
integral dos 
alunos, a 
excelência no 
ensino e a 
eficácia nas 
operações 
internas 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
TI 

2022-
2024 

Em 
andamento 

Adquirir e instalar 
ar-condicionado em 
100% nos setores 
administrativo, 
bibliotecas, 
laboratórios, salas 
de coordenações e 
salas de aula. 

2022-
2027 

Em 
andamento 

Adquirir e instalar 
quadros de vidro em 
100% das salas de 
aula. 

2022-
2027 

Em 
andamento 

Adquirir e 
implementar 
sinalizações 
internas. 

2022-
2027 

Em 
andamento 

Revitalização das 
salas de aula 
proporcionando um 
ambiente inovador e 
eficiente para a 
comunidade 
acadêmica. 

2022-
2027 

Concluído  
Contínuo 

Destinar, a cada 
dois anos, 10% do 
superavit da 
instituição para 

2022-
2027 

Concluído  
Contínuo 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

investimentos em 
recursos 
tecnológicos 
destinados aos 
laboratórios, 
ambientes e 
cenários de práticas 
didáticas 

Desenvolver e 
implementar um 
projeto abrangente 
de revitalização das 
bibliotecas, 
visando modernizar 
e aprimorar os 
espaços, 
promovendo 
ambientes mais 
atrativos, 
funcionais e 
propícios ao 
aprendizado, 
pesquisa e 
interação 
acadêmica 

Revitalização da 
biblioteca de 
Canoinhas 
proporcionando um 
ambiente inovador e 
eficiente para a 
comunidade 
acadêmica. 

transformar as 
bibliotecas em 
ambientes 
dinâmicos, 
inovadores e 
acolhedores, 
contribuindo 
significativamente 
para o 
enriquecimento 
do aprendizado, 
pesquisa e 
interação 
acadêmica 

PRAP 
Diretores de 
Campus 

2022-
2025 

Concluído 

Revitalização da 
biblioteca de 
Curitibanos 
proporcionando um 
ambiente inovador e 
eficiente para a 
comunidade 
acadêmica 

2022-
2025 

Concluído 

Revitalização da 
biblioteca de Mafra 
proporcionando um 
ambiente inovador e 
eficiente para a 
comunidade 
acadêmica 

2022-
2025 

Em 
andamento 

Revitalização da 
biblioteca de Porto 
União 
proporcionando um 
ambiente inovador e 
eficiente para a 
comunidade 
acadêmica 

2024-
2026 

A realizar 

Desenvolver e 
implementar um 
projeto abrangente 
de revitalização dos 
laboratórios, 
visando modernizar 
e aprimorar os 
espaços, 
promovendo 
ambientes mais 
atrativos, 
funcionais e 
propícios ao 
aprendizado, 
pesquisa e 
interação 
acadêmica 

Projetar e executar 
a construção de um 
laboratório de 
Anatomia em Mafra, 
abrangendo a 
concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa nas 
áreas de saúde. 

transformar os 
laboratórios em 
ambientes 
inspiradores e 
tecnologicamente 
avançados 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
TI 

2022-
2024 

Concluído 

Projetar e executar 
a construção de um 
laboratório de 
Anatomia em Porto 
União, abrangendo 
a concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 

2022-
2024 

Concluído 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa nas 
áreas de saúde. 

Revitalização do 
laboratório de 
Microbiologia e 
Análises Clínicas de 
Mafra 
proporcionando um 
ambiente inovador e 
eficiente para a 
comunidade 
acadêmica. 

2022-
2025 

Concluído 

Projetar e executar 
a construção de um 
laboratório de 
Microbiologia em 
Porto União, 
abrangendo a 
concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa nas 
áreas de saúde. 

2022-
2024 

Concluído 

Projetar e executar 
a construção de um 
laboratório de 
Microscopia em 
Porto União, 
abrangendo a 
concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa nas 
áreas de saúde. 

2022-
2024 

Concluído 

Revitalização do 
laboratório de 
Microscopia de 
Mafra 
proporcionando um 
ambiente inovador e 
eficiente para a 
comunidade 
acadêmica. 

2022-
2025 

Concluído 

Projetar e executar 
a construção de um 
laboratório de 
Química em Porto 

2022-
2024 

Concluído 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

União, abrangendo 
a concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa nas 
áreas de saúde 

Revitalização do 
laboratório de 
Química de Mafra 
proporcionando um 
ambiente inovador e 
eficiente para a 
comunidade 
acadêmica. 

2022-
2025 

Concluído 

Projetar e executar 
a construção de um 
laboratório de 
Dermatofuncional 
em Mafra, 
abrangendo a 
concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa nas 
áreas de saúde. 

2022-
2025 

Concluído 

Projetar e executar 
a construção de um 
laboratório de Pré 
Clínica de 
Odontologia em 
Mafra, abrangendo 
a concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa nas 
áreas de saúde 

2022-
2025 

Concluído 

Revitalização do 
Central de 
Esterilização de 
Mafra 
proporcionando um 
ambiente inovador e 
eficiente para a 
comunidade 
acadêmica 

2022-
2025 

Concluído 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

Revitalização do 
laboratório de 
Farmacologia e 
Farmacotécnica de 
Mafra 
proporcionando um 
ambiente inovador e 
eficiente para a 
comunidade 
acadêmica 

2022-
2025 

Concluído 

Modernizar os 
Laboratórios de 
Informática em 
todos os seis campi, 
incorporando 
tecnologia de ponta 
por meio da 
aquisição de 
equipamentos de 
última geração. 

2022-
2027 

Contínuo 

Desenvolver e 
implementar um 
projeto abrangente 
de revitalização das 
Clínicas, visando 
modernizar e 
aprimorar os 
espaços, 
promovendo 
ambientes mais 
atrativos, 
funcionais e 
propícios ao 
aprendizado, 
pesquisa e 
interação 
acadêmica 

Projetar e executar 
a construção de 
uma Clínica de 
Medicina Veterinária 
em Mafra, 
abrangendo a 
concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa. 

transformar as 
clínicas em 
ambientes 
modernos e 
inovadores, 
oferecendo 
condições ideais 
para o 
aprendizado 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
 

2022-
2025 

Concluído 

Projetar e executar 
a construção de 
uma Clínica de 
Odontologia 
Veterinária em 
Mafra, abrangendo 
a concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa. 

2022-
2025 

Concluído 

Projetar e executar 
a construção de 
uma Clínica de 
Psicologia em 
Mafra, abrangendo 
a concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 

2022-
2025 

Concluído 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa. 

Projetar e executar 
a construção de 
uma Clínica de 
Fisioterapia em 
Mafra, abrangendo 
a concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa. 

2022-
2025 

Concluído 

Desenvolver e 
implementar um 
projeto de 
Ambulatório nos 
Campis com o 
curso de Medicina, 
visando modernizar 
e aprimorar os 
espaços, 
promovendo 
ambientes mais 
atrativos, 
funcionais e 
propícios ao 
aprendizado, 
pesquisa, interação 
acadêmica e 
comunidades. 

Projetar e executar 
a construção de um 
Ambulatório de 
Saúde em Mafra, 
abrangendo a 
concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa 

integrar ensino, 
pesquisa e 
prestação de 
serviços à 
comunidade, 
transformando o 
ambulatório em 
um centro 
dinâmico e 
inovador que 
beneficie 
estudantes, 
profissionais de 
saúde e a 
população local. 
 
 
 
 
 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
 

2022-
2023 

Concluído 

Projetar e executar 
a construção de um 
Ambulatório de 
Saúde em 
Concórdia, 
abrangendo a 
concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 
um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa 

2022-
2025 

Em 
Andamento 

Projetar e executar 
a construção de um 
Ambulatório de 
Saúde em Porto 
União, abrangendo 
a concepção 
arquitetônica, 
aquisição de 
equipamentos 
especializados, 
instalações 
adequadas para 
práticas garantindo 

2022-
2026 

Em 
Andamento 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

um ambiente seguro 
e propício ao ensino 
e pesquisa 

Realizar a 
implantação do 
campus de Rio 
Negrinho em um 
novo local, 
promovendo a 
expansão e 
aprimoramento das 
instalações para 
atender às 
demandas 
acadêmicas e 
administrativas, 
proporcionando um 
ambiente 
educacional 
moderno e eficiente 

Elaborar e executar 
um projeto 
arquitetônico que 
atenda às 
exigências do 
campus, 
contemplando salas 
de aula, 
laboratórios, áreas 
administrativas e 
espaços de 
convivência. 

criar um campus 
moderno e 
eficiente, 
proporcionando 
um ambiente 
propício para o 
ensino, pesquisa 
e extensão 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
 

2022-
2023 

Concluído 

Desenvolver e 
implementar um 
projeto para a 
construção de um 
Centro Cultural, 
com o objetivo de 
enriquecer a 
experiência 
acadêmica dos 
estudantes e 
promover a 
diversidade cultural 

Elaborar um projeto 
arquitetônico 
moderno para o 
Campus de 
Canoinhas 

ambiente 
culturalmente 
enriquecedor que 
amplie as 
experiências  

PRAP 
Diretores de 
Campus 
 

2022-
2023 
 

Concluído 
 

Executar o projeto 
no Campus de 
Canoinhas 

2023-
2024 

Em 
Andamento 

Desenvolver e 
implementar um 
projeto para a 
construção de um 
Auditório, com o 
objetivo de 
enriquecer a 
experiência 
acadêmica dos 
estudantes e 
promover a 
diversidade cultural 

Elaborar um projeto 
arquitetônico 
moderno para o 
Campus de Mafra 

espaço dinâmico 
que enriqueça a 
experiência 
acadêmica dos 
estudantes, bem 
como promova a 
diversidade 
cultural e 
estimule a 
expressão 
artística e 
intelectual 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
 

2023-
2024 

Concluído 
 

Executar o projeto 
no Campus de 
Mafra 

2024-
2026 
 

Em 
Andamento 

Elaborar um projeto 
arquitetônico 
moderno para o 
Campus de Porto 
União 

2024-
2025 
 

A Fazer 

Executar o projeto 
no Campus de 
Porto União 

2025-
2027 

A Fazer 

Desenvolver e 
implementar um 
projeto abrangente 
de revitalização nos 
Ginásios, visando 
modernizar e 
aprimorar os 
espaços, 
promovendo 
ambientes mais 
atrativos, 
funcionais e 
propícios ao 
aprendizado, 
pesquisa e 
interação 
acadêmica 

Revitalizar o 
Ginásio de 
Concórdia 

espaços 
modernos, 
dinâmicos e 
inclusivos, 
promovendo a 
prática esportiva, 
a saúde, o 
aprendizado e a 
interação 
acadêmica 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
 

2022-
2024 

Concluído 

Revitalizar o 
Ginásio de 
Curitibanos 

2022-
2024 

Concluído 

Revitalizar o 
Ginásio de Mafra 

2022-
2026 

A Fazer 

Revitalizar o 
Ginásio de Porto 
União 

2022-
2027 

A Fazer 

Construir uma 
quadra de Beach 

estrutura 
esportiva que 

PRAP 
2022-
2027 

A Fazer 
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META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

Construir uma 
quadra de Beach 
tennis 

tennis em 
Canoinhas 

promova a 
saúde, a 
atividade física. 

Diretores de 
Campus 
 Construir uma 

quadra de Beach 
tennis em Mafra 

2022-
2027 

A Fazer 

Implementar um 
sistema abrangente 
de monitoramento 
de segurança dos 
Campi, 
assegurando um 
ambiente seguro 
para 
colaboradores, 
acadêmicos e 
ativos da 
organização. 

Realizar uma 
avaliação de riscos 
detalhada para 
identificar 
vulnerabilidades e 
ameaças 
específicas 

ambiente seguro 
e protegido nos 
Campi, 
promovendo a 
tranquilidade e o 
bem-estar da 
comunidade 
acadêmica e 
colaboradores 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
TI 

2022-
2023 

Concluído 

Implementar 
tecnologias 
avançadas de 
monitoramento, 
como câmeras de 
vigilância, sistemas 
de detecção de 
intrusão e 
monitoramento de 
redes. 

2022-
2024 

Concluído 

Integrar o sistema 
de monitoramento 
de segurança a uma 
central de 
operações, 
permitindo a 
supervisão contínua 
por profissionais 
capacitados. 

2022-
2025 

Concluído 

Expandir em 30% 
as Áreas de 
Convivência para 
Promover 
Integração e 
Aprimorar Serviços 
nos seis Campi. 

Realizar uma 
análise detalhada 
das áreas 
existentes 
destinadas à 
convivência para 
identificar 
oportunidades de 
expansão 
Investir na 
expansão física das 
áreas destinadas à 
convivência, 
levando em 
consideração as 
necessidades 
identificadas 

promover uma 
experiência mais 
integrada e 
satisfatória para 
todos os 
envolvidos na 
Instituição 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
 

2022-
2027 

Contínuo 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Para o objetivo de implementar práticas sustentáveis na instituição de ensino 

superior visando a redução do impacto ambiental, promovendo a conscientização e a 

integração de princípios de sustentabilidade em todas as atividades acadêmicas e 

operacionais, apresenta-se o seguinte quadro de metas: 
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Quadro 80 – Metas infraestrutura institucional 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

Aumentar em 
10% as áreas 
verdes nos campi 

Realizar 
projetos de 
arborização e 
paisagismo 

 PRAP 
2022-
2027 

Em 
Andamento 

Implantar um 
sistema de 
captação de 
águas pluviais 
nos novos 
empreendimentos 
da instituição 
prevendo 
redução de 30% 
do consumo 

Elaborar 
projetos 
arquitetônico 
com sistema 
captação de 
águas pluviais 

conservação 
da água 
disponível 

PRAP 
2022-
2027 

Em 
Andamento 

Implantar sistema 
de energia solar 
nos novos 
empreendimentos 
da Instituição 
prevendo uma 
redução de 50% 
da conta 

Elaborar 
projetos 
arquitetônico 
com sistema de 
energia solar 

Redução na 
conta de luz 
questão 
ambiental 

PRAP 
2022-
2027 

Em 
Andamento 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Com o objetivo de possibilitar a integração dos Portadores de Necessidades 

Especiais com a comunidade acadêmica, no próximo quadro, apresenta-se as metas 

propostas. 

 

Quadro 81 – Metas infraestrutura institucional 
META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

Assegurar 
condições 
adequadas de 
acesso e 
permanência 
aos 
Portadores de 
Necessidades 
Especiais em 
todos os 
Campi 

Realizar um 
mapeamento 
detalhado de 
todas as 
barreiras 
arquitetônicas 
existentes nos 
Campi, 
identificando 
áreas que 
necessitam de 
adaptações para 
garantir a 
acessibilidade 

criar um ambiente 
acadêmico e 
social 
verdadeiramente 
inclusivo, onde 
todos os 
membros da 
comunidade 
tenham igualdade 
de oportunidades, 
acesso e 
participação. 

PRAP 
Diretores de 
Campus 
TI 

2022-
2024 

Concluído 

Realizar 
adaptações na 
infraestrutura 
física, como a 
instalação de 
rampas de 
acesso, 
corrimãos, 
elevadores 
acessíveis e 

2022-
2027 

Em 
Andamento 



295 
 

 

META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

banheiros 
adaptados, para 
garantir a 
mobilidade e 
autonomia das 
pessoas com 
necessidades 
especiais. 

Implementar 
sinalizações 
acessíveis, 
incluindo 
informações em 
Braille, 
sinalização tátil 
no solo e sinais 
visuais de fácil 
compreensão, 
para orientar e 
informar de 
maneira inclusiva 

2022-
2027 

Em 
Andamento 

Integrar 
tecnologias 
assistivas, como 
softwares de 
leitura para 
pessoas com 
deficiência 
visual, sistemas 
de comunicação 
alternativa, 
teclados e 
mouses 
adaptados para 
promover a 
participação 
plena nas 
atividades 
acadêmicas. 

2022-
2024 

Concluído 

Estabelecer rotas 
acessíveis nos 
Campi, 
considerando 
diferentes modos 
de 
deslocamento, 
como cadeiras 
de rodas, 
muletas ou 
bengalas, 
garantindo que 
todas as áreas 
sejam facilmente 
acessíveis 

2022-
2027 

Em 
Andamento 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

O próximo objetivo é dispor de um acervo bibliográfico adequado para atender 

às necessidades do corpo docente, discente e técnico-administrativo, bem como para 
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a comunidade externa, visando fomentar o hábito da leitura, estimular a capacidade 

de pesquisa e enriquecer as experiências pessoais e culturais dos acadêmicos. No 

quadro a seguir apresenta-se as metas: 

 

Quadro 82 – Metas infraestrutura institucional 
META AÇÃO INDICADORES RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

Garantir a 
contínua 
atualização do 
acervo 
bibliográfico, 
alinhando-o de 
forma 
consistente com 
os Projetos 
Pedagógicos de 
Curso (PPCs) 
correspondentes 

Ampliar anualmente o 
acervo bibliográfico da 
UNC em 5%, conforme 
as orientações 
estabelecidas pela 
previsão 
orçamentária/financeira 
da instituição. 

Evolução do 
Acervo 
Bibliográfico/ 
ano 
 
Cronograma 
de 
investimentos 

PRAP 
2022-
2027 

Concluído 
Contínuo 

Assinaturas de 
periódicos, cujos títulos 
são recomendados 
pelos docentes e 
fazem parte da lista 
básica. 

Fornecimento de 
documentos para 
apoiar o 
desenvolvimento de 
pesquisas vinculadas à 
UNC. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Os Quadros 83 e 84 apresentam o detalhamento da infraestrutura da UNC por 

campus 
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Quadro 83 – Infraestrutura Física da Universidade do Contestado 

Locais 
Canoinhas Centro 

Canoinhas 
(Marcílio Dias) 

Concórdia Curitibanos Mafra 
Mafra 

Colégio 
Mafrense 

Porto União Rio Negrinho Quant. 
Geral 

M² Geral 

Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total 

Auditório 1 70,98     4 787,3 1 494,32 2 279,08     1 128,7     9 1760,38 

Biblioteca 1 247,38     1 863,03 1 164,16 1 395     1 224,48 1 50,55 6 1944,6 

Cantina         1 359,36 1 196,64 3 94     1 24,75     6 674,75 

CENPALEO/Museu         1 149,55     1 410             2 559,55 

Central de Cópias                 1 9,1             1 9,1 

Central de Esterilização                 1 28             1 28 

Centro de Gestão de 
Cursos - CGC 

1 140,76             1 382 
    

1 216,98     
3 739,74 

Comitê de Ética                 1 35             1 35 

Cozinha 1 8,88     1 15,49 2 31,66 1 21 1 8 1 49,02 1 6,75 8 140,8 

Espaço de convivência 1 141,22 1 40,14 3 315,26 1 22,32 2 356     2 130,2 1 78 11 1083,14 

Gabinete Tempo 
Integral 

10 67,83     6 160,09 1 9,98 9 99,53 
    

5 39 4 14,2 
35 390,63 

Centro de Apoio 
Acadêmico 

1 19,45     1 81,15 1 61,22 1 20 
    

1 20,16 1 35,85 
6 237,83 

Instalações 
Administrativas 

5 225,02     1 405 1 242,22 21 900 2 50,88     1 8,25 
31 1831,37 

Núcleo de Educação a 
Distância - NEAD 

                2 144             
2 144 

Sala de Aula 16 960,84 8 498,4 57 4872,01 21 1569,24 48 3724,02 10 496,24 12 844,82 8 254,2 180 13219,77 

Sala de Aula Remota 1 20,28     2 48,35 1 49,21 3 26     2 11,38     9 155,22 

Sala EaD                             1 23,6 1 23,6 

Sala de Professores  1 46,92 1 40,14 1 78,56 1 49,21 1 76,4 1 25,59 2 164,6 1 20,65 9 502,07 

Laboratórios / Ginásios / Clínicas / Núcleos 

Academia 0               1 122,2             1 122,2 

Ambiente de 
Aprendizagem 
Tecnológico 

2 116,79     5 356,63 2 150 6 386 

    

2 133,58 2 60,8 

19 1203,8 

Ambulatório     5 87,86         14 203,53             19 291,39 

Biotério     1 96,01         1 56,00             2 152,01 
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Locais 
Canoinhas Centro 

Canoinhas 
(Marcílio Dias) 

Concórdia Curitibanos Mafra 
Mafra 

Colégio 
Mafrense 

Porto União Rio Negrinho Quant. 
Geral 

M² Geral 

Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total 

Brinquedoteca 1 147,08     1 45,71     1 52,00 1 102,39         4 347,18 

Clínica de Fisioterapia         1 223,19     1 72,00             2 295,19 

Clínica de Medicina 
Veterinária 

    1 1543,14         1 231,93 
    

        
2 1775,07 

Clínica de Odontologia                 1 143,00             1 143,00 

Clínica de Psicologia 1 104,66 1 91,50 1 243,19     1 72,00     1 185,84 1 58,85 6 756,04 

Clínica de Saúde Visual 1 317,00                             1 317,00 

Estudio de Rádio 1 87,35     1 181,96                     2 269,31 

Ginásio Poliesportivo         1 545,00 1 1542,50 1 114,60     1 1156,00     4 3358,10 

Laboratório de 
Acionamento, Comando 

e Proteção de 
Máquinas Elétricas e 

Conversores 

    1 54,00 

                        1 54,00 

Laboratório de Análise 
Sensorial 

        1 76,34     
        

        
1 76,34 

Laboratório de 
Anatomia 

    1 89,20 1 176,08     1 334,00 
    

1 88,00     
4 687,28 

Laboratório de Artes                     1 39,40         1 39,40 

Laboratório de Biologia         1 78,79                     1 78,79 

Laboratório de Botânica         1 78,79                     1 78,79 

Laboratório de 
Cinesiologia e 
Biomecânica 

                1 25,10 

    

        

1 25,10 

Laboratório de 
Dermatofuncional 

                1 34,44 
    

        
1 34,44 

Laboratório de 
Enfermagem 

        1 158,80     
        

        
1 158,80 

Laboratório de 
Etomologia 

    1 21,00 
                        1 21,00 

Laboratório de 
Farmacognosia 

        1 76,84     
        

        
1 76,84 

Laboratório de 
Farmacoténica 

    1 104,45 1 75,83     1 67,73 
    

        
3 248,01 

Laboratório de Física e 
Segurança no Trabalho 

    1 39,60 
                        1 39,60 
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Locais 
Canoinhas Centro 

Canoinhas 
(Marcílio Dias) 

Concórdia Curitibanos Mafra 
Mafra 

Colégio 
Mafrense 

Porto União Rio Negrinho Quant. 
Geral 

M² Geral 

Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total 

Laboratório de 
Fisiologia do Exercício 

                1 34,34 
    

        
1 34,34 

Laboratório de Geologia         1 74,78                     1 74,78 

Laboratório de 
Habilidades Médicas 

        2 172,91     2 136,42 
    

1 80,00     
5 389,33 

Laboratório de 
Hematologia 

        1 76,34     
        

        
1 76,34 

Laboratório de 
Hidráulica e 
Saneamento 

        1 78,79     

        

        

1 78,79 

Laboratório de 
Microbiologia e Análises 

Clínicas 

    1 104,45 1 75,81     1 140,86 

    

1 80,00     

4 401,12 

Laboratório de 
Microscopia 

                1 109,30 
    

1 80,00     
2 189,30 

Laboratório de Música                     1 20,50         1 20,50 

Laboratório de 
Patologia 

    1 72,47 
                        1 72,47 

Laboratório de 
Psicofarmacologica 

    1 54,00 
                        1 54,00 

Laboratório de Química     1 98,52 1 78,45     1 69,88     1 80,00     4 326,85 

Laboratório de 
Simulação de 

Desastres 
    1 80,00 1 22,10     

        

        

2 102,10 

Laboratório de 
Simulação Realística 

        2 76,34     1 68,21 
    

1 88,00     
4 232,55 

Laboratório de Solos e 
Concreto 

        1 154,58     1 156,00 
    

        
2 310,58 

Laboratório de 
Tecnologia de 

Alimentos 
    1 70,00 1 76,34     1 72,00 

    

        

3 218,34 

Laboratório de 
Toxicologia 

        1 76,34     
        

        
1 76,34 

Laboratório de Zoologia         1 78,79                     1 78,79 

Laboratório Físico-
Químico 

        1 79,39     
        

        
1 79,39 

Laboratórios de 
Circuitos Elétricos 

    1 80,00 
                        1 80,00 

Núcleo de Ciências 
Sociais Aplicada 

        
    

1 49,21 
            

    
1 49,21 
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Locais 
Canoinhas Centro 

Canoinhas 
(Marcílio Dias) 

Concórdia Curitibanos Mafra 
Mafra 

Colégio 
Mafrense 

Porto União Rio Negrinho Quant. 
Geral 

M² Geral 

Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total Quant. m² total 

Núcleo de Práticas 
Jurídicas - NPJ 

1 209,92     1 307,94 1 165,00 1 200,9 
    

1 156,00 1 55,90 
6 1095,66 

Pré-Clínica de 
Odontologia 

                1 35,00 
    

        
1 35,00 

Psicomotricidade                 1 52,00             1 52,00 

Sala Business         1 74,68                     1 74,68 

Sala de 
Dança/Lutas/Ginástica 

                1 215,60 
    

        
1 215,60 

Sala de Jogos de 
Tabuleiros 

                1 35,04 
    

        
1 35,04 

Sala Maker 0       1 74,74                     1 74,74 

Total Geral 46 2932,36 30 3264,88 114 12030,62 37 4796,89 145 10239,21 17 743 40 3981,51 23 667,6 452 38656,07 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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No que diz respeito aos recursos tecnológicos e audiovisuais utilizados no 

âmbito do ensino, pesquisa e extensão, o quadro a seguir apresenta a situação atual, 

com destaque para as projeções de investimento conforme o plano de expansão. 

 

Quadro 84 – Recursos Tecnológicos, Visuais e de Áudio da UNC (dados do PDI 2015-2019) 

Local 
Canoinhas 

Canoinhas 
(Marcílio 

Dias) 
Concórdia Curitibanos Mafra 

Porto 
União 

Rio 
Negrinho 

Total Geral 

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

Aparelho de 
Som 

1 2 9 1 11 4 1 20 

Caixas de Som 
para 
computador 

2 1 5 3 28 1 4 44 

Câmara 
fotográfica 

  2  3 1  6 

Computadores 71 15 129 94 268 75 39 689 

Datashow 13 30 13 61 53 8 8 186 

DVDs 2 3 3 4 20 4 2 38 

Episcópios     3   3 

Filmadoras  2 3  4 2  11 

Mesa 
Amplificada de 
Som 

  1 1 2 1  5 

Microfones 1 1 14 1 8 2  27 

Projetor de 
slides 

 2 1 5 0   8 

Retroprojetores 9 14 84 12 25 9 3 156 

Smart Table   1  2   3 

TV 5 3 63 8 37 9 3 128 

Vídeo 
Cassetes 

2 2 25 6 16 2 2 55 

Antena Wifi 24 27 105 18 90 16 6 264 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

11.1 BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca é suporte fundamental para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Universidade do Contestado (UNC), fornecendo o 

material bibliográfico adequado tanto para uso do corpo docente, discente e técnico- 

administrativo, quanto para a comunidade externa, desenvolvendo nos usuários o 

hábito da leitura, a capacidade de pesquisa, bem como, enriquecimento das 

experiências pessoais e culturais. 

A Biblioteca Universitária é um órgão suplementar da Universidade do 

Contestado com regulamento próprio. As Bibliotecas Universitárias são integrantes do 

Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB) da Universidade do Contestado, no qual cada 

uma tem sua estrutura e acervo próprios, atuando em obediência a um plano comum. 

As Bibliotecas Setoriais são unidades que realizam de modo direto a finalidade da 

Biblioteca Universitária, sendo estas responsáveis pelo controle de empréstimo, 
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guarda e preservação de seu próprio acervo, obedecendo às normas e ao 

regulamento da Biblioteca Universitária. 

O controle bibliográfico está informatizado, utilizando atualmente o Banco de 

Dados SQL Server, arquitetura WEB com uma interface gráfica Windows. Este 

sistema de informatização é denominado PERGAMUM, e está conectado à Rede 

Corporativa da Instituição, abrangendo os principais procedimentos do SIB/UNC: 

i) Catalogação de livros, periódicos e multimeios: consiste em registrar um 

conjunto de informações sobre um determinado documento ou conjunto de 

documentos. Utiliza o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2r), o Formato 

MARC 21 e o controle de autoridade. 

ii) Aquisição de materiais: esta atividade tem por objetivo controlar todo o 

processo de sugestões, seleção e aquisição de materiais bibliográficos (livros, 

periódicos) e especiais (E-books, mapas, etc.). 

iii) Empréstimo: controla os empréstimos (domiciliares, sala de aula, entre 

bibliotecas) realizados em cada Unidade de Informação pertencente ao SIB da UNC. 

iv) Devolução e reserva de materiais: controla devoluções e reservas dos 

materiais realizados nas Unidades de Informação pertencente ao SIB da UNC. 

v) Pesquisa e recuperação do acervo: a pesquisa permite o acesso online a 

todo o Catálogo (obras físicas e digitais) das Bibliotecas da UNC. 

vi) Emissão de relatórios de apoio: este módulo permite controlar a qualidade 

da alimentação do sistema, acompanhar e quantificar as atividades desenvolvidas e 

serviços prestados pela biblioteca. 

vii) Empréstimo e reserva de salas de estudo: controle da utilização das cabines 

salas de estudo individual ou em grupo nas bibliotecas da UNC. 

Neste contexto, as Bibliotecas dispõem dos seguintes recursos: livros e 

periódicos; teses, dissertações e monografias, trabalhos de conclusão de curso; 

catálogos; obras de referência (enciclopédias, dicionários e Atlas...) mapoteca; 

hemeroteca; material online (periódicos, livros, e-books (“Minha Biblioteca”). 

 

A Bibliotecária, responsável pela gestão da biblioteca, compete: 

i) Coordenar, orientar e supervisionar as atividades da biblioteca; 

ii) Manter atualizados os dados e informações relativas ao acervo bibliográfico 

e outros acervos sob a guarda da biblioteca; 
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iii) Coletar semestralmente junto aos professores a bibliografia das respectivas 

disciplinas propondo as aquisições de obras não disponíveis no acervo; 

iv) Organizar a catalogação e exposição do acervo bibliográfico, softwares e 

publicações; 

v) Coordenar o agendamento do espaço, distribuindo proporcionalmente o 

tempo de utilização entre o corpo docente e discente; 

vi) Manter registro de empréstimo do acervo de estudo e pesquisa; 

vii) Zelar pelo patrimônio bibliográfico e pela disciplina na biblioteca; 

viii) Encaminhar ao Coordenador de Campus para deliberação, a proposta de 

infraestrutura necessária e adequada a oferta dos programas. 

 

11.1.1 Serviços Oferecidos pelas Bibliotecas 

 

Os serviços oferecidos pelas Bibliotecas da Universidade do Contestado são: 

i) Consulta local e online: consulta ao catálogo das bibliotecas da UNC, pode 

ser realizada diretamente nos terminais de consulta no recinto das bibliotecas ou de 

qualquer local, que tenha acesso à internet. 

ii) Empréstimo domiciliar: empréstimo dos materiais registrados nas bibliotecas 

da UNC. Pode ser realizado por alunos regularmente matriculados nos cursos 

oferecidos pela universidade, professores e colaboradores da instituição. Os mesmos 

têm acesso ao empréstimo de materiais pertencentes a todas as bibliotecas da UNC. 

iii) Renovação local e online: os materiais emprestados podem ser renovados 

diretamente no balcão de empréstimo ou via internet por meio do “Meu Pergamum”. 

vi) Empréstimo entre bibliotecas: empréstimos de materiais entre as bibliotecas 

da UNC e bibliotecas conveniadas. 

v) Orientação na utilização de recursos de informação do SIB/UNC: são 

realizadas demonstrações sobre como utilizar o site da biblioteca: recursos oferecidos, 

acesso a sites de conteúdos científicos; renovações e reservas de materiais. 

vi) Visitas orientadas: visita em grupos à biblioteca, previamente agendada e 

guiada por um bibliotecário. 

vii) Empréstimo de Salas de Estudo: as bibliotecas da UNC possuem salas para 

estudo individual e em grupo. 
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viii) Catalogação na publicação: O Setor de Processamento Técnico da 

Biblioteca Campus Mafra elabora fichas catalográficas de Teses, Dissertações e 

Monografias defendidas na UNC. 

ix) Biblioteca digital “Minha Biblioteca”: são mais de 11.979 (onze mil 

novecentos e setenta e nove) Livros disponíveis em uma única plataforma, possui 

livros técnicos científicos e profissionais, de qualidade reconhecida nacionalmente de 

diversas áreas do conhecimento. 

x) Orientação e normalização de trabalhos acadêmicos: materiais de consulta 

e orientação do bibliotecário sobre normalização de trabalhos científicos. 

xi) Comutação bibliográfica: solicitação de partes de materiais, tais como, 

artigos de periódicos, capítulos de livros, parte de teses e dissertações, etc., 

constantes do acervo de outras instituições. 

 

Ainda no espaço das bibliotecas estão disponíveis computadores com acesso 

à internet para consulta as bases de dados/sites de pesquisa, a biblioteca virtual, 

Sistema EBSCO, Portal RT Online bem como para realização de trabalhos 

acadêmicos. 

 

11.1.2 Horário de Atendimento das Bibliotecas 

 

As bibliotecas disponibilizam horário de atendimento flexível que facilita a 

frequência de professores, alunos e da comunidade em geral, constituindo-se em 

importante centro de integração entre a comunidade acadêmica e usuários da 

comunidade. 

 
Quadro 85 – Horário de atendimento das bibliotecas nos Campi Universitários da UNC 

Biblioteca Segunda a Sexta-feira 

Canoinhas 
13:00 – 17:00 
18:00 – 22:24 

Concórdia 
13:00 – 17:24 
18:30 – 22:30 

Curitibanos 
13:00 – 17:00 
18:15 – 22:35 

Mafra 
08:00 – 12:00 
13:00 – 22:20 

Porto União 
13:00 – 15:54 
17:00 – 22:30 

Rio Negrinho 
13:00 – 17:00 
18:00 – 22:00 

Fonte: Bibliotecas UNC (2023) 

http://www.pucpr.br/biblioteca/catalogacao.php
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11.1.3 Espaço Físico 

 

A Universidade do Contestado é composta por seis campi atualmente, 

localizados em Canoinhas, Curitibanos, Concórdia, Mafra, Rio Negrinho e Porto 

União. Cada um desses campi possui uma infraestrutura completamente equipada, 

visando proporcionar aos acadêmicos a mais qualificada formação no ensino superior. 

As bibliotecas da Universidade do Contestado disponibilizam espaços 

dedicados à distribuição do acervo, além de oferecerem ambientes propícios para 

estudos individuais e em grupo. Essa estrutura visa atender às necessidades dos 

estudantes, promovendo um ambiente propício para o desenvolvimento acadêmico e 

a busca pelo conhecimento (Quadro 86). 

 

Quadro 86 – Espaço físico das bibliotecas da Universidade do Contestado. 

Bibliotecas Área Construída 
Total 

Área destinada 
ao Usuário 

Área destinada 
ao Acervo 

Canoinhas – Centro 230 m² 126 m² 104 m² 

Canoinhas – Marcílio Dias 335,78 m² 314,13 m² 26,58 m² 

Concórdia 1479,56 m² 880 m² 460 m² 

Curitibanos 158 m² 81 m² 77 m² 

Mafra 1040,36 m² 730,33 m² 311 m² 

Porto União 226 m² 42 m² 67,80 m² 

Rio Negrinho 50,55 m² 15 m² 35,55 m² 

Fonte: UNC (2023) 

 

Na biblioteca do campus Mafra, além das áreas reservadas para o acervo e os 

usuários, há espaços específicos dedicados à execução de processos técnicos, como 

registro, catalogação, classificação e preparação do material para distribuição nas 

demais bibliotecas, entre outras atividades. 

 

11.1.4 Descrição do Acervo Bibliográfico 

 

A tabela 35 apresenta a descrição geral do acervo da UNC por áreas de 

conhecimento. 
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Tabela 35 – Descrição do acervo bibliográfico total por área de conhecimento CNPq 

Área Livros Periódicos Em Formato 
Físico 

Cd-Roms/Dvd 

Títulos Exemplares Títulos Fascículos Títulos Exemplares 

Ciências 
Exatas e da 
Terra 

7788 163363 27 352 233 455 

Ciências 
Biológicas 

2223 4707 5 22 29 63 

Engenharias 1944 4897 1 1 19 20 
Ciências da 
Saúde 

8618 22354 1 2 68 120 

Ciências 
Agrárias 

1902 3272 0 0 13 15 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

45667 91293 38 1371 617 842 

Ciências 
Humanas 

21827 36545 3 392 124 165 

Linguística, 
Letras e 
Artes 

161130 24809 35 95 341 483 

TOTAL 106100 204306 110 2235 1444 2163 

Fonte: Sistema Pergamum UNC (2023) 

 

11.1.5 Distribuição do Acervo Bibliográfico 

 

A tabela 36 apresenta a distribuição do acervo físico por tipo de material 

disponível em cada Biblioteca da UNC.  

 

Tabela 36 – Acervo físico por biblioteca e tipo de material 

8,5 
Livros 

Teses e 
Dissertações 

Monografias 
(TCCs e 
Especialização) 

Audiovisuais 
(VHS/CD/DVD) 

Periódicos 
Outros 
Materiais 

T E T E T E T E T E T E 

Canoinhas 13825 23108 81 84 677 698 1425 1619 3 87 35 51 
Concórdia 21702 48470 187 187 1599 1600 438 878 29 1041 121 164 
Curitibanos 18568 27403 27 27 1400 1400 44 65 1 61 3 3 
Mafra 32334 61071 29 31 838 879 16 28 74 968 115 159 
Marcílio 
Dias 

13468 25868 201 206 305 316 30 30 0 0 78 128 

Porto 
União 

7565 16799 34 34 303 303 277 400 4 79 1 1 

Rio 
Negrinho 

2431 5004 5 5 78 79 0 0 0 0 19 44 

Total 109893 207723 564 574 5200 5275 2230 3020 111 2236 372 550 

Fonte: Sistema Pergamum UNC (2023) 

 

A tabela 37 refere-se ao acervo disponível em formato on-line nas bibliotecas 

da UNC em 2023. 
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Tabela 37 – Acervo On-line 

Tipo de material Quantidade títulos 

Livros 73 
Dissertações 69 
TCC Graduação 2545 
Teses 3 
TCCP – Pós-Graduação 62 
Periódicos 568 
E-Book (Biblioteca digital – Minha Biblioteca) 10624 

Total 13944 

Fonte: Sistema Pergamum UNC (2023) 

 

11.1.6 Biblioteca Digital  

 

As Bibliotecas são depositárias de todo material bibliográfico ou outros meios 

de informação, e destinam-se a prover de informações o ensino, a pesquisa e a 

extensão, de acordo com as políticas, planos e programas da Universidade do 

Contestado.  

A Biblioteca disponibiliza aos usuários acesso a “Minha Biblioteca”, Base de 

dados EBSCO e Revista dos Tribunais online. A “Minha Biblioteca” disponibiliza 

acesso online a e-book de todas as áreas do conhecimento, enquanto a base de 

dados EBSCO disponibiliza conteúdo de texto completo de revistas acadêmicas, 

revisadas por pares e acesso aos principais índices de assunto e a Revista dos 

Tribunais online que oferece de forma inter-relacionada ferramentas de pesquisa 

jurídica, tais como: conteúdo doutrinário, legislação, julgados dos Tribunais, acórdãos 

e revistas relacionadas as diferentes áreas do direito. 

 

11.1.7 Política de Desenvolvimento da Coleção 

 

A Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca Universitária da UNC 

estabelece normas e padrões para orientar o processo decisório de determinar a 

conveniência de se adquirir, manter e descartar coleções, visando ao 

desenvolvimento uniforme do acervo, de forma coerente e com qualidade, atendendo 

às necessidades específicas de sua comunidade. Define os critérios e as diretrizes 

para a seleção e aquisição de materiais em todas as suas formas, por meio da compra, 

doação e permuta, além de nortear a avaliação do acervo existente, identificando os 

documentos que devem ser descartados ou remanejados. A Política de 

desenvolvimento de coleções não deve ser estática, mas um instrumento dinâmico da 
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execução da política que tende a acompanhar as mudanças impostas pelas 

necessidades dos usuários, pelo surgimento de novas tecnologias e pelos novos 

programas e linhas de ação da instituição. Nesse sentido, a Política de 

Desenvolvimento de Coleções pode ser vista como uma ferramenta de trabalho para 

planejar e acompanhar de forma padronizada e segura a formação e o 

desenvolvimento de coleções na Biblioteca, desde sua seleção até o seu possível 

descarte, servindo de instrumento para tomada de decisões na alocação e aplicação 

dos recursos orçamentários, para manutenção e atualização das coleções 

bibliográficas.  

Em relação à formação e desenvolvimento de acervos da biblioteca, o 

diferencial se dá pela filtragem adequada das informações, obedecendo a padrões 

estabelecidos de seleção que garantam a disponibilidade de obras confiáveis nos 

diversos suportes informacionais. Nesse sentido, é imprescindível conhecer as 

necessidades da comunidade acadêmica a fim de permitir um planejamento com 

qualidade e eficácia na formação e desenvolvimento da coleção. Um acervo que não 

é planejado não é capaz de atender às necessidades dos seus usuários e para uma 

efetiva atuação da política de desenvolvimento de coleções é necessário haver uma 

estreita interação entre os objetivos da instituição e a coleção existente na Biblioteca. 

A política de desenvolvimento de coleções é tão importante quanto o próprio acervo. 

A Política de Desenvolvimento de Coleções das Bibliotecas Universitárias da 

UNC tem como objetivo geral: Definir e implementar critérios para o desenvolvimento 

de suas coleções de objetos informacionais, tendo como objetivos específicos: 

estabelecer normas para seleção e aquisição de material informacional; permitir o 

crescimento racional e equilibrado do acervo em todos os campos do conhecimento; 

disciplinar o processo de seleção, tanto em quantidade como em qualidade, de acordo 

com as características dos cursos oferecidos pela instituição, bem como promover 

ações corretivas associadas ao acompanhamento e à avaliação do acervo pela 

comunidade acadêmica; atualizar permanentemente o acervo, permitindo o seu 

crescimento e o seu equilíbrio nas áreas de atuação da instituição; direcionar o uso 

racional dos recursos financeiros; determinar critérios para duplicação de títulos; 

estabelecer prioridades de aquisição; estabelecer formas de intercâmbio de 

publicações; traçar diretrizes para a avaliação e desbaste das coleções.  
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O acervo deverá contemplar os diversos tipos de materiais, independente do 

suporte físico, servindo de apoio informacional às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da Universidade do Contestado, além de manter a memória da instituição.  

 

11.1.7.1 Critérios para Seleção 

 

Quando da formação do acervo, os materiais nos seus diversos formatos, 

devem ser rigorosamente selecionados, observando os seguintes critérios:  

Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da Instituição;  

- Relevância;  

- Atualidade;  

- Qualidade técnica;  

- Quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção; 

- Custo justificado;  

- Idioma;  

- Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material;  

- Formatos acessíveis às pessoas com deficiência; 

- Conveniência do formato e obsolescência dos equipamentos necessários 

para acesso ao conteúdo; 

- Adequação às quantidades mínimas recomendadas pelos órgãos de 

avaliação e credenciamento dos cursos da instituição; 

- Condições físicas do material. 

 

11.1.7.2 Critérios Específicos para Seleção 

 

Para determinar a seleção dos materiais que serão incorporados ao acervo, 

foram definidos alguns critérios específicos. São eles:  

Livros: A seleção dos livros se orientará pelos programas e planos de ensino 

dos cursos ofertados pela Universidade do Contestado. A quantidade de exemplares 

da bibliografia básica a ser adquirida nortear-se-á pela quantidade de usuários e pela 

recomendação dos órgãos avaliadores e credenciadores dos cursos, de modo a 

garantir a excelência destes e da instituição. Em relação aos títulos das bibliografias 

complementares, serão adquiridos dois (2) exemplares de cada título, conforme as 

recomendações do Ministério de Educação e Cultura (MEC). Também serão 
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selecionadas obras que possibilitem o debate e garantam a pluralidade de ideias e de 

opiniões nas diversas áreas do conhecimento.  

 

Periódicos: Os critérios para inclusão de periódicos técnico-científicos 

impressos são: Disponibilidade do título unicamente em versão impressa; 

Representatividade da área do conhecimento no acervo atual; Periódico produzido 

por instituições do estado de Santa Catarina; Solicitação da assinatura por curso 

oferecido pela Universidade do Contestado, sobretudo por cursos recém implantados; 

Relevância histórica do material devidamente atestada por um (1) especialista na 

área; Credibilidade do editor; Presença em índices e bases de dados de indexação de 

revistas; Coleção significativa do título preexistente no acervo – no mínimo, dois (2) 

anos completos. Os novos periódicos, cujo acesso eletrônico for fornecido de forma 

gratuita e sem vínculo à base de dados já acessível à comunidade acadêmica da 

Universidade do Contestado, serão catalogados em seu formato eletrônico, mesmo 

que não sejam incorporados ao acervo impresso.  

 

Publicações eletrônicas: a seleção de publicações eletrônicas requer, além 

da aplicação de todos os critérios mencionados, um estudo especial que exige a 

avaliação de especialistas tanto das áreas de interesse da comunidade universitária, 

como da Ciência da Informação, sempre assessorado pelo pessoal de suporte de 

informática. São adquiridas assinaturas feitas com empresas de bases de dados, por 

algum período definido, em que o acesso é disponibilizado. 

 

Referência: Serão adquiridas obras de referência - enciclopédias, dicionários 

gerais e especializados, atlas, guias, entre outros - observando os seguintes critérios: 

a) relatórios, anuários, boletins, etc. produzidos por órgãos governamentais que 

estiverem disponíveis na internet com acesso aberto não serão incluídos no acervo; 

b) enciclopédias impressas e similares só serão inseridas no acervo se forem 

necessárias para complementar a coleção já existente ou para substituição em caso 

de desgaste físico. 

 

Trabalhos Acadêmicos: Integram o acervo da Biblioteca Universitária, os 

trabalhos finais de cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu. Os trabalhos devem ser entregues em versão digital. Todos os trabalhos 



311 
 

 

deverão vir acompanhados da Autorização para Publicação (Disponível no site da 

Biblioteca UNC) devidamente preenchida pelo autor do documento. 

 

Materiais Audiovisuais, Suportes Especiais e Outros: Além dos critérios 

gerais, serão adquiridos audiovisuais que atendam a algum dos seguintes quesitos: 

Abordem aspectos culturais, sociais e afins do estado de Santa Catarina; Abordem 

aspectos culturais, sociais e afins da Universidade do Contestado; Produções 

audiovisuais da própria Universidade do Contestado, já em sua versão final; 

Conteúdos que contribuem às atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade do Contestado. Obras em outros suportes não convencionais serão 

incorporadas ao acervo após análise dos seguintes quesitos: Relevância histórica; 

Inexistência de versões nos suportes convencionais e de fácil acesso pelo público; 

Necessidade de completar uma coleção já existente no acervo.  

 

As obras com particularidades, como as obras raras, serão regidas por políticas 

próprias.  

 

11.1.7.3 Formas de Aquisição 

 

A aquisição dos materiais informacionais para a formação do acervo da 

Biblioteca da Universidade do Contestado se dará através da compra, doação ou 

permuta.  

Compra: a compra ocorrerá de acordo com os recursos orçamentários 

disponíveis na instituição. A Biblioteca Universitária estabelece as seguintes 

prioridades para aquisição de material: Obras da bibliografia básica e complementar 

dos cursos novos e/ou em fase de reconhecimento ofertados pela Universidade do 

Contestado; Obras para atualização de bibliografias básica e complementar dos 

cursos de graduação e pós-graduação reconhecidos; Desenvolvimento de pesquisas 

vinculadas à instituição; Materiais para dar suporte técnico a outros setores da 

instituição; Sugestões individuais da comunidade de usuários. Os casos não previstos 

serão submetidos à apreciação da Comissão de Desenvolvimento de Coleções.  

Doações: As doações poderão ter os seguintes destinos: a) incorporação ao 

acervo; b) doação ou permuta com outras instituições; c) descarte. As obras recebidas 

por doação e incorporadas ao acervo não serão devolvidas. A Biblioteca Universitária 
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reserva-se o direito de não receber materiais nas seguintes condições: Fotocópias de 

materiais bibliográficos e outras formas de reprodução não autorizadas, tendo em 

vista o Art. 29 da Lei de Direito Autoral, Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro de 1998; 

Apostilas ou obras de finalidade comercial; Materiais riscados, infectados e/ou 

danificados; Materiais em formatos obsoletos e para os quais a biblioteca da 

Universidade do Contestado não possua equipamentos adequados para acesso ao 

conteúdo; Obras publicadas há mais de cinco anos cujo conteúdo está claramente 

desatualizado e não possua caráter histórico; Fascículos de periódicos já existentes 

no acervo. Os casos específicos serão resolvidos pela Comissão de Desenvolvimento 

de Coleções.  

Permuta: Os critérios para seleção das obras permutadas são os mesmos 

utilizados para a seleção de material adquirido por compra e doação. Além desses, 

também será analisada disponibilidade de publicações da Universidade do 

Contestado para realização da permuta.  

 

11.1.7.4 Avaliação da Coleção 

 

A avaliação da coleção será feita periodicamente e nortear-se-á por critérios 

que serão a seguir descritos de modo a indicar a destinação das coleções. 

A avaliação sistemática da coleção deve ser entendida como o processo 

utilizado para se determinar à importância e a adequação da coleção em função dos 

objetivos da Universidade do Contestado, possibilitando traçar diretrizes quanto à 

aquisição, à acessibilidade e ao descarte.  

A avaliação da coleção revelará quais materiais não são utilizados ou tornaram-

se obsoletos, ou ainda quais campos do saber estão carentes de material 

informacional, e por isso torna-se necessário expandir suas coleções. Dessa forma, 

tendo em vista o contexto da Biblioteca Universitária, o processo de avaliação 

resultará em três resultados possíveis: remanejamento, descarte e cancelamento sem 

remanejamento. A seguir, será descrita a destinação dos materiais a partir das 

categorias que a avaliação os enquadrar. 

O remanejamento se constitui na retirada de títulos do acervo geral e no 

armazenamento destes em outro local, de forma a dar visibilidade aos materiais que 

efetivamente são usados, bem como otimizar o espaço para as novas aquisições. Os 

materiais enquadrados como “remanejamento” serão retirados do acervo geral e irão 
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para um local denominado “Acervo Inativo”, porém, continuarão a ser consultados 

normalmente pelos usuários. Seguem especificações de procedimentos para os 

materiais remanejados:  

Livros: os impressos serão alocados no Armazém por um período de 10 anos. 

Após esse período, se ficar constatado o não uso do material, será avaliado o seu 

valor histórico e informativo e, em caso de parecer negativo, a direção da Biblioteca 

Universitária poderá optar por descartá-los ou doá-los. Será avaliada a necessidade 

de manter vários exemplares do mesmo título ou apenas um exemplar. Livros em 

avançado estado de deterioração serão descartados;  

Periódicos: as coleções encerradas impressas e já sem demanda serão 

alocadas no Armazém por um período de 10 anos. Após esse período, se ficar 

constatado o não uso do material, será solicitado a um especialista na área, que dê 

parecer quanto à destinação do material. Além do parecer do especialista da área 

será considerada a disponibilidade do título em outras bibliotecas e/ou formato 

eletrônico com acesso gratuito. A decisão final caberá à direção da Biblioteca 

Universitária, que poderá mantê-los no acervo, descartá-los ou doá-los. Periódicos em 

avançado estado de deterioração serão descartados;  

Materiais de referência: os impressos serão alocados no Armazém por um 

período de 10 anos. Após esse período, se ficar constatado o não uso do material, 

será avaliado o seu valor histórico e informativo e, em caso de parecer negativo, a 

direção da Biblioteca Universitária poderá optar por descartá-los ou doá-los. Materiais 

de referência em avançado estado de deterioração serão descartados;  

Trabalhos acadêmicos: Os Trabalhos Acadêmicos de Conclusão de Curso, 

na versão impressa ficarão disponíveis nas Bibliotecas Universitárias da UNC para 

consulta e/ou empréstimo por um período de cinco anos. Após esse período a 

Universidade dará o destino que melhor aprouver. 

Materiais audiovisuais, suportes especiais e outros: os suportes em que as 

obras estão registradas serão alocados no Armazém por prazo indefinido. Seu 

descarte ou doação serão avaliados a partir da obsolescência dos meios necessários 

para acesso ao seu conteúdo e do estado de deterioração do suporte. 

DESCARTE: Descarte é o processo de retirada definitiva e total do documento 

ou da coleção, motivada pelo desuso comprovado. 

Critérios para Descarte de Livros: Inadequação: documentos cujos conteúdos 

não interessam à Universidade do Contestado, incorporados ao acervo anteriormente, 
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sem uma seleção prévia e/ou escritas em línguas pouco acessíveis; Desatualização: 

este critério se aplica principalmente aos documentos cujos conteúdos já foram 

superados por novas edições. Entretanto, para aplicação deste critério, deve-se levar 

em consideração, principalmente, a área de conhecimento a que se refere à obra; 

Condições Físicas (sujas, infectadas, deterioradas ou rasgadas): após rigorosa 

análise do conteúdo e relevância do documento, se for considerado de valor e não 

disponível no mercado para substituição deverá ser recuperado. Quando houver 

possibilidade de substituição e o seu custo for inferior ao da recuperação, será feita a 

aquisição e o documento descartado; Duplicatas: número excessivo de cópias de um 

mesmo título em relação à demanda.  

Critérios para Descarte de Periódicos: Coleções não correntes e que não 

apresentem demanda; Periódicos de divulgação geral e/ou de interesse temporário; 

Periódicos recebidos em duplicata; Coleções de periódicos de caráter não científico; 

Condições físicas inadequadas; Em casos de dúvida, a reposição será submetida à 

apreciação da Comissão de Desenvolvimento de Coleções. 

 

CANCELAMENTO SEM REMANEJAMENTO 

Os títulos de periódicos disponíveis em formato eletrônico e/ou não utilizados 

poderão ter a assinatura cancelada e a coleção mantida no acervo.  

 

11.1.7.5 Censura 

 

Serão resguardados os direitos dos usuários da Biblioteca Universitária de 

escolherem livremente suas leituras, de acordo com seus interesses e necessidades 

de informação, não permitindo desta forma que a seleção sofra qualquer tipo de 

censura. 

 

11.1.7.6 Revisão da Política de Seleção 

 

A cada 02 (dois) anos, a política de desenvolvimento de coleções deverá ser 

revisada pela Comissão de Biblioteca com a finalidade de garantir a sua adequação à 

comunidade universitária, aos objetivos das Unidades de Informação e aos da própria 

Universidade. 
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11.2 PLANO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 

Atenta à sua responsabilidade social, a UNC adota políticas para os portadores 

de necessidades especiais, conforme legislação em vigor. São as seguintes as 

adaptações, normas e objetivos da Instituição com relação a este item, de acordo com 

cada público específico: 

 

11.2.1 Para os colaboradores com mobilidade reduzida 

 

Para os professores e técnicos administrativos funcionários e empregados 

portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, a UNC pode proporcionar, 

além de ajudas técnicas, programa de capacitação para a educação inclusiva, 

constando, especialmente da oferta de: 

 

i) informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado 

dos portadores de necessidades especiais; 

ii) cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; 

iii) cursos para o entendimento da linguagem dos sinais, LIBRA. 

 

11.2.2 Para os alunos portadores de deficiência visual 

 

Sala de apoio, disponível do ingresso à conclusão do curso, máquina de 

datilografia Braille; cópias ampliadas de textos; para atendimento a aluno com visão 

subnormal; lupas e réguas de leitura. 

 

11.2.3 Para os Alunos Portadores de deficiência física 

 

i) livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo, com a 

eliminação de barreiras arquitetônicas assegurando o acesso aos espaços de uso 

coletivo, para que o deficiente possa interagir com a comunidade acadêmica; 

ii) lavabos, bebedouros e banheiros adaptados ao uso de portadores de 

deficiência física; portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; 
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iii) rampas, facilitando a livre circulação de cadeira de rodas; móveis que 

possam ser usados por deficientes físicos na praça de alimentação; e vagas em 

estacionamentos nas proximidades da Instituição. 

 

Sem prejuízo de acessibilidade às demais dependências da infraestrutura 

física, estas adaptações privilegiarão o acesso de deficientes à biblioteca, laboratórios 

e espaços de convivência, e serão implementadas conforme a necessidade (ingresso 

de aluno) e a disponibilidade de recursos por parte da Mantenedora. 

 

11.2.4 Para os alunos portadores de deficiência auditiva 

 

i) estrutura disponível do ingresso à conclusão do curso, contendo: intérpretes 

de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando não tenha 

expressado o real conhecimento do aluno; 

ii) flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando-se o conteúdo 

semântico; 

iii) aprendizado da Língua Portuguesa, principalmente na modalidade escrita; 

iv) materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos surdos. 

 

11.2.5 Para a comunidade 

 

Disponibilizamos a oferta de: 

i) campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das 

diferenças; 

ii) parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe 

com o objetivo de ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil para o 

reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades sociais como Direitos 

Humanos Universais; 

iii) integração Escola/Empresa para a oferta de estágios profissionais, incluindo 

empregos permanentes, com adequadas condições de atuação para os portadores 

de necessidades especiais. 
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Tabela 38 – Plano de Promoção de acessibilidade e de atendimento de diferenciado a portadores de 
necessidades especiais 

ITEM 
(Presencial - 
EAD) 

Canoinhas Marcilio 
Dias 

Concórdia Curitibanos Mafra Porto 
União 

Rio 
Negrinho 

Total 
geral  

Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 
Máquinas 
Escrever Braile 

1        

Bebedouros 
Cadeirantes 

1 1 1 1 11 1 1 17 

Rampas de 
Acesso 

4 4 4 10 30 21 1 74 

Banheiros 1 10 5 6 11 4 1 38 

Telefones 
Adaptados 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Teclado 
Adaptado 

1 1 1 1 2 1 1 8 

Mouse 
adaptado 

1 1 1 1 2 1 1 8 

Computador 
com software 
adaptado para 
PCD 

1 1 1 1 2 1 1 8 

Elevador / 
Plataforma 

    3   3 

Vagas em 
Estacionamento 

3 2 12 2 12 2 12 45 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

11.3 PLANO DE CONTINGÊNCIA BIBLIOTECA  

 

Este documento tem o objetivo de descrever as medidas adotadas pela 

BU/UNC visando à preservação e à conservação de sua infraestrutura, acervo, acesso 

e disponibilização das coleções, bem como planos de prevenção, sinistros 

relacionados a fogo e água, medidas de minimização de danos e segurança humana 

diante de situações de emergência e pânico. 

O plano de contingências das bibliotecas da UNC oferece orientações gerais 

aos colaboradores das Bibliotecas da Universidade do Contestado e à Administração 

Superior da UNC e não substitui os planos de emergência específicos de cada 

situação. 

 

11.3.1 Planejamento de Contingência da Biblioteca da UNC 

 

Para melhor identificar e descrever os riscos referentes à Biblioteca da UNC, 

são descritas a seguir as medidas adotadas para a preservação e conservação predial 

e do acervo, bem como as condições mínimas para garantia de seu acesso. 
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11.3.1.1 Segurança 

 

A UNC conta com sistema de alarme e monitoramento 24h. O controle de 

retirada dos materiais é realizado nas entradas e saídas das unidades. São 

disponibilizados guarda-volumes, para auxílio à segurança. Realiza-se o inventário 

periodicamente para monitoramento e ajuste do acervo. 

 

11.3.1.2 Circulação de Materiais 

 

É oferecido o serviço de empréstimo domiciliar, sendo que alguns exemplares 

são apenas de consulta local e/ou empréstimo aos finais de semana. Os prazos e 

quantidades de exemplares para empréstimo variam de acordo com o tipo de material 

e categoria de usuário, definidos no Regulamento Geral da Biblioteca. Os 

procedimentos de renovação, reserva e pesquisa do acervo podem ser realizados 

online, 24h por dia, pelo Catálogo para consulta ao acervo (Pergamum). Por meio de 

solicitação dos usuários, também é possível realizar empréstimos dos materiais 

disponíveis nas bibliotecas dos campi da UNC. A UNC também adota o 

estabelecimento de multa por atraso na devolução, como medida educativa e 

preventiva à segurança patrimonial e informacional. 

 

11.3.1.3 Acervo Físico 

 

Os acervos da Biblioteca UNC devem reunir materiais de informação de todas 

as áreas do conhecimento necessários ao pleno atendimento dos planos de cursos 

das matérias oferecidos pela Universidade do Contestado. Independentemente do 

suporte, os materiais de informação devem atender às demandas informacionais de 

forma alinhada com o ensino, pesquisa e extensão. 

O controle bibliográfico está informatizado, utilizando atualmente o Sistema 

PERGAMUM, e está conectado à Rede Corporativa da Instituição, abrangendo os 

principais procedimentos do Sistema Integrado de Bibliotecas da UNC (SIB/UNC): 

aquisição; catalogação; empréstimo; devolução; reserva e consulta ao acervo. Para o 

processamento técnico dos livros o código de catalogação utilizado é o Anglo 

American Cataloguing Rules, 2nd. (AACR2). E o código de classificação é o Dewey 

Decimal Classification (CDD), 21th ed. 
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A Biblioteca dispõe dos seguintes recursos: livros; periódicos; teses, 

dissertações e monografias; material online (periódicos, Sistema EBSCO, Revista dos 

Tribunais online, livros, e-books (“Minha Biblioteca”)). A formação dos acervos da 

Biblioteca UNC segue o fluxo informacional tradicional: demanda, aquisição, 

processamento, disponibilização no acervo, conservação/restauração e descarte. 

Dentro de cada etapa ocorrem processos diversos que são detalhados nos 

respectivos manuais. Para o aproveitamento de recursos e o embasamento do 

desenvolvimento da coleção, a Biblioteca guia-se pela Política de Desenvolvimento 

de Coleções. A atualização dos acervos é feita com a aquisição anual de materiais de 

informação, seja por compra, doação ou permuta. 

Aquisição por compra – a solicitação de compra de material bibliográfico é 

realizada por docentes e bibliotecários seguindo o trâmite para aprovação, buscando 

acompanhar as necessidades informacionais dos usuários e as atualizações dos 

Projetos Pedagógicos dos cursos; 

Aquisição por doação – a Biblioteca aceita doações de acordo com o 

Procedimento de doação de materiais bibliográficos, que passam por triagens 

segundo os critérios da Política de Desenvolvimento de Coleções; 

Aquisição por depósito legal – possuem obrigatoriedade de depósito na 

Biblioteca: os e-books publicados pela Editora da UNC; os trabalhos de conclusão de 

curso de graduação e de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado.  

O acervo da Biblioteca UNC, além do propósito inicial apresentado, têm a 

função de preservar a memória institucional da Universidade. 

 

11.3.1.4 Acervo Digital 

 

O acervo digital produzido e gerenciado pela Biblioteca da UNC é composto 

pela coleção de trabalhos de curso da graduação e pós-graduação, artigos dos 

periódicos da UNC. Está disponível por meio de diferentes plataformas (Catálogo para 

consulta ao acervo (Pergamum), Portal de Periódicos UNC, entre outros), seguindo 

as seguintes disposições: 

- garantia de acesso – a infraestrutura de armazenamento e acesso aos 

arquivos das teses e dissertações, acervo em formato digital, bem como do Portal de 

Periódicos UNC e do sistema Pergamum é de responsabilidade da Tecnologia da 

Informação da UNC, a qual realiza backups regularmente. O acesso eletrônico é 
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garantido sete dias por semana, 24h por dia. Além disso, a BU/UNC participa da rede 

Cariniana: Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital; 

- recursos tecnológicos – são disponibilizados computadores com acesso à 

Internet para os usuários consultarem os recursos informacionais online. Além disso, 

há tomadas em todo o espaço das bibliotecas para que os usuários utilizem seus 

próprios equipamentos para acesso ao conteúdo, por meio da rede wireless da UNC. 

Os recursos informacionais assinados pelas unidades da BU/UNC podem ser 

acessados por meio de senhas específicas disponibilizadas aos usuários. 

Além do acervo digital próprio, a Universidade do Contestado investe no acesso 

a bases de dados nacionais e internacionais (SISTEMA EBSCO, Revista dos 

Tribunais Online, Minha Biblioteca (Biblioteca Digital)), com o objetivo de ampliar o 

acesso à informação por seus usuários, Adicionalmente ao conteúdo digital pago, a 

Biblioteca também disponibiliza na consulta ao acervo conteúdo acadêmico de 

qualidade em acesso aberto e texto completo disponível na internet, propiciando o 

alcance mais ágil a esse conteúdo. 

 

11.4 RISCOS E CONTINGÊNCIAS 

 

Alguns riscos são inerentes à atividade laborai e à atividade humana como um 

todo, mas a identificação dos mesmos e a adoção de medidas para mitigá-los e 

diminuir seus possíveis danos são medidas eficazes de segurança. 

Nos prédios das bibliotecas foram identificados os seguintes riscos: 

- Riscos físicos: problemas hidráulicos; 

- Riscos de infraestrutura: interrupção no fornecimento de energia elétrica; 

- Riscos de acidentes naturais: alagamentos e chuvas torrenciais, ventos muito 

fortes; 

- Riscos químicos: poeira; 

- Riscos biológicos: vírus, bactérias, fungos, parasitas, animais peçonhentos, 

insetos em geral; 

- Riscos ergonômicos: esforço físico, postura inadequada, ritmo excessivo, 

repetitividade de movimentos; 

- Riscos de acidentes: iluminação insuficiente; falta de equipamento de 

proteção individual (EPI); uso inadequado de ferramentas, máquinas e/ou 

equipamentos; incêndios. 
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- Riscos de saúde: emergências médicas gerais; 

- Riscos de acesso informacional: queda de energia elétrica, queda de acesso 

à internet, furto de materiais bibliográficos, vandalismo ao acervo, perda ou 

danos a itens emprestados do acervo. 

Para promover uma adequada manutenção dos produtos e serviços da 

Biblioteca Central, foi realizado um gerenciamento dos riscos identificados de acordo 

com a matriz de probabilidade e impacto, disponível no anexo A. 

 

11.4.1 Riscos Físicos 

 

Risco 1: Problemas hidráulicos 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Danificar o acervo físico da biblioteca. Danificar equipamentos de tecnologia 
(computadores, switches, nobreaks, scanners) 

Ação Preventiva Realizar manutenção semestral rede hidráulica 

Ação de 

Contingência 

Encaminhar acervo danificado para a restauração; desligar o 
registro geral de água; desligar equipamentos de 
tecnologia que possam entrar em curto. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

11.4.2 Riscos de Infraestrutura 

 

Risco 1: Interrupção no fornecimento de energia elétrica 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Interrupção dos serviços da biblioteca; aumento da probabilidade de risco de 

acidentes; avaria de equipamentos. 

Ação Preventiva Realizar manutenção constante da estrutura elétrica do 
prédio; disponibilizar lanternas de emergência para equipe 
de colaboradores; manter atualizado o plano de evacuação 
do prédio com falta de energia; instalar gerador de energia 
elétrica. 

Ação de 

Contingência 

Evacuar o prédio; entrar em contato com equipes de 
manutenção elétrica da Universidade e com a empresa 
responsável pelo fornecimento de energia elétrica; acionar 
equipes de vigilância. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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11.4.3 Riscos de Acidentes Naturais 

 

Risco 1: Alagamentos e chuvas torrenciais 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo  Médio X Alto 

Dano: Comprometimento da estrutura do prédio; precarização dos acervos e 
equipamentos da biblioteca; aumento da probabilidade de risco de acidentes. 

Ação Preventiva Realizar avaliações constantes pela equipe de Manutenção 
da Universidade; manter cronograma periódico de 
manutenção do prédio, janelas e telhados; planejar 
exercícios de evacuação do prédio. 

Ação de 

Contingência 

Evacuar o prédio; remanejar acervo e equipamentos; 
proteger o acervo e equipamentos; restaurar obras 
danificadas; consertar equipamentos danificados; redistribuir 
colaboradores e usuários em ambientes adequados; 
sinalizar e isolar áreas afetadas. 

 

Risco 2: Ventos muito fortes 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Comprometimento da estrutura do prédio; precarização dos acervos e 
equipamentos da biblioteca; aumento da probabilidade de risco de acidentes. 

Ação Preventiva Realizar avaliações constantes pela equipe de manutenção 
dos espaços da Universidade; manter cronograma periódico 
de manutenção do prédio, janelas, telhados e jardins. 

Ação de 

Contingência 

Remanejar acervo e equipamentos; proteger o acervo e 
equipamentos; restaurar obras danificadas; consertar 
equipamentos danificados; redistribuir colaboradores e 
usuários em ambientes adequados; sinalizar e isolar áreas 
afetadas. 

 

11.4.4 Riscos Químicos 

 

Risco 1: Poeira 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Comprometimento da saúde de colaboradores e usuários; precarização dos 
acervos e equipamentos; interferência na higiene e limpeza dos ambientes. 
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Ação Preventiva Realizar cronograma de limpeza dos espaços internos e 
externos do prédio; higienizar constantemente o acervo; 
providenciar manutenção de equipamentos e ares 
condicionados. 

Ação de 

Contingência 

Realizar limpeza do prédio e equipamentos; restaurar 
acervos danificados; cessar utilização de ares condicionados 
sujos; fechar janelas. 

 

11.4.5 Riscos Biológicos 

 

Risco 1: Vírus, bactérias, fungos, parasitas, animais peçonhentos, insetos em geral 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Comprometimento da saúde de colaboradores e usuários; danos aos acervos, 
equipamentos e à estrutura do prédio; interrupção dos serviços da biblioteca. 

Ação Preventiva Higienização do prédio e retirada de lixo orgânico regular; 
dedetização periódica; manutenção das áreas externas e 
internas do prédio, inclusive jardinagem; manutenção 
adequada de umidade e temperatura nas dependências do 
prédio, em especial nos acervos; manutenção de filtros de 
água potável; proibição de consumo de alimentos em áreas 
sinalizadas; sensibilização de usuários e colaboradores 
quanto ao uso adequado do acervo; fornecimento de 
equipamento de proteção individual para colaboradores e 
treinamento para sua utilização; higienização individual dos 
itens do acervo; tratamento antifúngico em itens atingidos e 
potencialmente atingidos. 

Ação de 

Contingência 

Isolar áreas e/ou itens afetados; acionar equipe de captura 
de animais silvestres e/ou peçonhentos; dedetizar o prédio 
emergencialmente; utilizar licença médica para tratamento 
da própria saúde (colaboradores); tratar e restaurar itens 
danificados; acionar serviços de emergência médica em 
caso de acidentes com colaboradores ou usuários; higienizar 
áreas afetadas; encaminhar itens contaminados para 
especialistas em casos fora da atuação do setor de 
Conservação e Restauração. 

 

11.4.6 Riscos Ergonômicos 

 

Risco 1: Esforço físico, postura inadequada, ritmo excessivo, repetitividade de 

movimentos; 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 



324 
 

 

Impacto se ocorrer  Baixo  Médio X Alto 

Dano: Comprometimento da saúde de colaboradores e usuários; interrupção dos 
serviços da biblioteca; contribuição para a redução da qualidade dos serviços 
prestados. 

Ação Preventiva Manter mobiliário adequado à Norma Regulamentadora nº 
17 do Ministério do Trabalho para colaboradores e usuários; 
promover ações de melhoria da qualidade de vida no 
trabalho com os colaboradores; realizar planejamento de 
aquisição de mobiliário e equipamentos de forma a respeitar 
recomendações ergonômicas nacionais e internacionais; 
regulamentar rotinas de trabalho que possam ser repetitivas, 
de acordo com os normativos legais previstos; distribuir 
tarefas de forma balanceada entre as equipes; 
fornecer e exigir o uso de equipamentos de proteção 
individual. 

Ação de 

Contingência 

Adaptar mobiliários fora do padrão ergonômico indicado; 
proceder ao descarte/doação de mobiliários e equipamentos 
que estejam comprometendo a saúde dos colaboradores e 
usuários; redistribuir colaboradores de acordo com suas 
necessidades de saúde, respeitando os normativos legais e 
indicações médicas; identificar e 
diminuir ritmo de trabalho excessivo; usar licença médica 
para tratamento da própria saúde (colaboradores). 

 

11.4.7 Riscos de Acidentes 

 

Risco 1: Iluminação insuficiente 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Comprometimento da saúde de colaboradores e usuários; contribuição para 
a redução da qualidade dos serviços prestados; precarização de acervos e 
equipamentos. 

Ação Preventiva Realizar manutenção constante da estrutura elétrica do 
prédio; disponibilizar lanternas de emergência para equipe 
de colaboradores; vistoriar periodicamente a qualidade da 
iluminação dos espaços da biblioteca e realizar sua 
manutenção; planejar e mapear quais ambientes necessitam 
de iluminação especial e providenciar. 

 

Ação de 

Contingência 

Entrar em contato com equipes de manutenção elétrica da 
Universidade; redistribuir espaços de estudo e trabalho para 
ambientes mais iluminados; fazer o remanejamento 
emergencial de lâmpadas para áreas prioritárias; em casos 
de acidentes decorrentes da baixa iluminação, procurar 
serviço médico especializado e/ou acionar serviços de 
emergência médica. 
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Risco 2: Falta de equipamento de proteção individual (EPI) 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Comprometimento da saúde de colaboradores e usuários; contribuição para a 
redução da qualidade dos serviços prestados; precarização de acervos e 
equipamentos; possibilidade de atuação da biblioteca por autoridades responsáveis. 

Ação Preventiva Mapear quais atividades da biblioteca necessitam do uso de 
EPI; disponibilizar corretamente os EPIs; exigir o uso de EPI 
nos casos indicados; realizar ações de mobilização para o 
uso correto dos EPIs. 

Ação de 

Contingência 

Reformular atividades e serviços que não estejam 
adequados à saúde dos colaboradores e usuários; paralisar 
atividades que necessitem o uso de EPI e para os quais não 
haja EPI suficiente para sua execução; delegar atividades de 
risco para os setores responsáveis da Universidade. 

 

Risco 3: Uso inadequado de ferramentas, máquinas e/ou equipamentos; incêndios 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Comprometimento da saúde de colaboradores e usuários; contribuição para a 
redução da qualidade dos serviços prestados; precarização de acervos e 
equipamentos; possibilidade de autuação da biblioteca por autoridades 
responsáveis. 

Ação Preventiva Instruir adequadamente colaboradores para as formas de 
uso de máquinas, ferramentas e equipamentos; planejar o 
treinamento de colaboradores para utilização de novos 
equipamentos e máquinas adquiridas; fazer comunicações e 
campanhas de sensibilização do uso correto de máquinas e 
equipamentos para colaboradores e usuários; restringir o uso 
de ferramentas, máquinas ou equipamentos específicos; 
providenciar a disponibilização de manuais de instrução para 
uso dos equipamentos; disponibilizar EPIs adequados para 
o uso de ferramentas, máquinas e/ou equipamentos 
específicos; isolar dos usuários possíveis 
áreas onde estejam instalados máquinas, ferramentas e/ou 
equipamentos que sejam de uso restrito dos colaboradores. 
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Ação de 

Contingência 

Instruir e notificar colaboradores e usuários acerca do uso 
inadequado de ferramentas, máquinas e equipamentos; 
solicitar o uso de EPI para equipamentos específicos; 
suspender o uso de máquinas e equipamentos danificados 
ou que apresentem risco à saúde dos colaboradores e 
usuários; proceder com o descarte de ferramentas, máquinas 
e equipamentos desnecessários ou que ofereçam risco à 
saúde dos colaboradores ou usuários; em casos de acidentes 
decorrentes do uso inadequado de equipamentos, procurar 
serviço médico especializado e/ou acionar serviços de 
emergência médica. 

 

Risco 4: Incêndios 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo  Médio X Alto 

Dano: Comprometimento da saúde de colaboradores e usuários; contribuição para a 
redução da qualidade dos serviços prestados; precarização de acervos e 
equipamentos; possibilidade de avarias na estrutura física do prédio. 

Ação Preventiva Adequar a estrutura e formas de trabalho da biblioteca de 
maneira a atender instruções de segurança e prevenção de 
incêndio emitidas pelo Corpo Militar de Bombeiros e demais 
autoridades responsáveis; realizar a manutenção constante 
dos extintores e sinalização de incêndio; desobstruir saídas 
de emergência, áreas de extintores e mangueiras de água; 
instalar sinalização de emergência na biblioteca; instruir 
adequadamente colaboradores para as formas de uso de 
equipamentos e substâncias que possam iniciar focos de 
incêndio; proibir fumar nas dependências da biblioteca; 
solicitar auxílio dos órgãos responsáveis da Universidade 
para implementação de ações no combate e prevenção de 
incêndios; planejar e realizar exercícios de abandono de 
prédio; fazer comunicações e campanhas de sensibilização 
de medidas para prevenção de incêndios; promover, junto 
aos setores competentes da Universidade, cursos de 
primeiros socorros com os colaboradores; planejar a 
manutenção elétrica periódica do prédio. 

Ação de 

Contingência 

Acionar o Corpo Militar de Bombeiros e socorristas nos 
casos de sinistro; em casos de acidentes decorrentes de 
incêndios, procurar serviço médico especializado e/ou 
acionar serviços de emergência médica; solucionar de forma 
prioritária e emergencial inadequações do prédio da 
biblioteca que possam comprometer sua segurança e o 
combate a incêndio; solucionar problemas de instalação 
elétrica do prédio; isolar áreas que ofereçam risco de início 
de incêndio e que não podem ser readequadas; tirar de uso 
equipamentos que possam contribuir para focos de 
incêndio. 
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11.4.8 Riscos de Saúde 

 

Risco 1: Emergências médicas gerais 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Comprometimento da saúde de colaboradores e usuários; contribuição para 
a redução da qualidade dos serviços prestados. 

Ação Preventiva Planejar ações que previnam riscos de saúde e vida, que 
sejam da alçada da biblioteca e Universidade; adequar os 
ambientes, mobiliário e maquinário de forma a prevenir 
acidentes; relacionar e publicizar contatos de emergência da 
Universidade e das autoridades competentes; fazer rondas 
internas para identificar possíveis emergências médicas; 
promover, junto aos setores competentes da Universidade, 
cursos de primeiros socorros com os colaboradores; realizar 
gestão de riscos biológicos, químicos e ergonômicos da 
biblioteca; solicitar apoio dos setores competentes da 
Universidade no apoio à tomada de 
decisão em casos de emergência. 

Ação de 

Contingência 

Acionar serviço médico especializado e/ou serviços móveis 
de emergência médica; procurar entrar em contato com os 
responsáveis e/ou familiares do colaborador ou usuário; 
buscar dentre os usuários presentes na biblioteca algum 
médico ou profissional de saúde que possa auxiliar na 
emergência; efetuar primeiros socorros. 

 

11.4.9 Riscos de Acesso Informacional 

 

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada. 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo  Médio X Alto 

Dano: Impossibilidade de acesso aos itens que constam no acervo digital e necessitam de 
energia elétrica para consulta dentro do ambiente da Biblioteca; indisponibilidade do catálogo 
para recuperação dos materiais que constam no acervo físico, indisponibilidade dos 
recursos relacionados à circulação de itens, como cadastro de usuários e pagamento de 
multas; vulnerabilidade do acervo físico, pela falta de funcionamento dos equipamentos de 
segurança que necessitam de energia elétrica para funcionar. 

Ação Preventiva Instalar gerador de energia para esse tipo de ocorrência; 
aumentar o tempo do nobreak para computadores do setor de 
atendimento para conferência de materiais emprestados e 
disponibilizar nobreak para demais equipamentos de segurança. 
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Ação de 

Contingência 

Acionar a equipe de elétrica do campus e entrar em contato 
com a empresa responsável pelo fornecimento de energia 
elétrica informando o ocorrido, caso não seja relacionado às 
questões de infraestrutura do campus', caso não exista 
iluminação natural adequada ou haja indicação de risco ao 
acervo ou aos usuários, fechar a Biblioteca. 

 

Risco 2: Queda de acesso à internet 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Falta de acesso aos recursos de informacionais e ferramentas que 
dependem da internet. 

Ação Preventiva Buscar soluções junto ao setor de Tecnologia da Informação 
da Universidade para diminuição nas ocorrências de falha da 
internet, bem como alternativas para o acesso às bases de 
dados assinadas e biblioteca digital da UNC, nesse tipo de 
ocorrência; disponibilizar, por meio da empresa detentora 
do sistema gerenciador de 
bibliotecas, formas de manter os serviços de circulação de 
forma off-line ou por aplicativo mobile. 

Ação de 
Contingência 

Acionar o setor de Tecnologia da Informação da 
Universidade. 

 

Risco 3: Interrupção no funcionamento dos servidores que suportam as 
coleções digitais da UNC (mantidas ou não pela Universidade) e o sistema 
gerenciador de biblioteca 

Probabilidade de ocorrer X Baixa  Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo  Médio X Alto 

Dano: Falta de acesso momentâneo ou permanente aos itens armazenados nos 

servidores. 

Ação Preventiva Manutenção dos servidores, bem como realização de 
backup dos dados e arquivos armazenados. 

Ação de Contingência Contatar o setor de Tecnologia da Informação da 
Universidade para verificação e possível solução da 
ocorrência. 

 

Risco 4: Furto de materiais bibliográficos 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Impossibilidade de acesso aos materiais em meio físico. 
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Ação Preventiva Campanhas preventivas; instalação e manutenção de 
equipamentos antifurto; disponibilização de equipes e 
sistemas de vigilância. 

Ação de Contingência Acionar a segurança da UNC 

 

Risco 5: Vandalismo ao acervo 

Probabilidade de ocorrer  Baixa X Média  Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Precarização dos materiais em meio físico presentes no acervo. 

Ação Preventiva Campanhas preventivas; disponibilização e manutenção de 
ferramentas e equipes de vigilância. 

Ação de 

Contingência 

Restauração do item, quando possível, ou reposição. 

 

Risco 6: Perda ou danos a itens emprestados do acervo. 

 

Probabilidade de ocorrer  Baixa  Média X Alta 

Impacto se ocorrer  Baixo X Médio  Alto 

Dano: Danificação ou perda dos materiais em meio físico presentes no acervo. 

Ação Preventiva Campanhas preventivas. 

Ação de Contingência Reposição do item, orientada pelo Setor de Empréstimos. 

Fonte: Bibliotecas UNC (2022). 

 

ANEXO A – Matriz de Probabilidade e Impacto 

 

Matriz de probabilidade e impacto – Riscos Biblioteca UNC 

Nível de risco 
Impacto 

Baixo Médio Alto 

 

Probabilidade 
Alta Médio risco Alto risco Alto risco 

Média Baixo risco Médio risco Alto risco 

Baixa Baixo risco Baixo risco Médio risco 

Fonte: Biblioteca UNC 
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Legenda: 

Probabilidades: 

- Baixa: probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada pequena 

(abaixo de 30%); 

- Média: existe probabilidade razoável de ocorrência do risco (30 a 70%); 

- Alta: o risco é iminente (acima de 70%). 

 

Impacto 

Baixo: impacto do evento de risco é pequeno, tanto em termos de custo, quanto 

de prazos. Pode ser facilmente resolvido (abaixo de 30%); 

Médio: impacto do evento de risco é relevante e necessita de gerenciamento 

mais preciso, sob pena de prejudicar a disponibilização e continuidade dos serviços e 

produtos da biblioteca (30 a 70%); 

Alto: impacto do evento de risco é extremamente elevado e, no caso de não 

existir interferência direta ou adequadas ações de contingência, imediatas e precisas, 

os serviços e produtos da biblioteca serão seriamente comprometidos (acima de 

70%). 

 

ANEXO B – Acessibilidade arquitetônica, ergonômica ou física 

Acessibilidade arquitetônica, ergonômica ou física  

 BCNI BCCO BCBS BMFA BMD BPU BRN 

Banheiros adaptados Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Bebedouros adaptados* Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Entrada/saída adaptada Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Equipamento eletromecânico 
(Elevadores) 

- - - Sim - - Sim 

Espaço para atendimento 
adaptado 

Não Sim Não Sim Não Não Sim 

Piso tátil Não Não Não Não Não Não Não 

Sinalização tátil Não Não Não Sim Não Não Não 

Sinalização sonora Não Não Não Não Não Não Não 

Ambientes que facilitem acesso 
aos cadeirantes 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

(*) Adaptados para alguns tipos de deficiência  
Fonte: Biblioteca UNC (2023) 
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Legenda: 

BCNI – Biblioteca Campus Canoinhas BCCO – Biblioteca Campus Concórdia  

BCBS – Biblioteca Campus Curitibanos  

BMFA – Biblioteca Campus Mafra 

BMD – Biblioteca Campus Canoinhas, Marcílio Dias  

BPU – Biblioteca Campus Porto União 

BRN – Biblioteca Campus Rio Negrinho 

 

ANEXO C – ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO 

    Acessibilidade de Conteúdo    

 BCNI BCCO BCBS BMFA BMD BPU BRN 

Possui acervo em formato 
especial (Braille, sonoro) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Planejamento de formação de 
acervo bibliográfico básico 
adaptado 

Não Não Não Não Não Não Não 

 

ANEXO D – Contatos de Emergência 

 

Nome Telefone 

Internos 

Manutenção 5565 

Tecnologia da Informação 5537/5568 

Achados e perdidos 5528 

Externos 

Defesa Civil 199 

Disque Denúncia 181 

Polícia Militar 190 

Pergamum (41) 3271 1736 

Emergência elétrica 0800 480 196 

CELESC 3641 5000 

Corpo de Bombeiros 193 

SAMU 192 

IBAMA 0800 618080 
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12 INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

O setor de tecnologia da informação da Universidade do Contestado, atua no 

apoio à gestão e administração de processos acadêmicos, fornecendo o suporte 

tecnológico aos processos da instituição, através de ferramentas e recursos 

tecnológicos para o ensino e aprendizagem.  

O trabalho desenvolvido pelo setor possibilita a inovação e a melhoria contínua 

dos serviços prestados pela Universidade do Contestado. Além disso, a TI trabalha 

como um startup, onde projetos de soluções inovadoras são desenvolvidos e 

implementados com intuito de entregar inovação e automação nos processos 

institucionais, também é responsável pela segurança dos dados e informações da 

universidade com investimento em medidas de segurança, como sistemas de 

antivírus, firewalls, criptografia, backup e recuperação de dados. 

 

12.1 INFRAESTRUTURA DE TI ATUAL 

 

A Universidade do Contestado provê conectividade à internet aos alunos, 

professores e comunidade externa através de WiFi e rede cabeada nas dependências 

dos campi da instituição.  

A rede sem fio permite o acesso à internet em dispositivos móveis 

(smartphones, tablets e notebooks) estando disponível aos usuários (técnicos 

administrativos, docentes e discentes) 24 horas por dia, sete dias por semana nas 

dependências da Universidade. 

Para isso, investe em links dedicados dimensionados ao uso de cada local, 

sempre possuindo uma redundância de outra operadora para minimizar o risco de 

falta de conectividade em caso de intempéries, os links com suas devidas velocidades 

são apresentados no quadro abaixo: 
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Quadro 87 – Links de internet da universidade 

Campus Tipo de acesso Link principal Link secundário 

Mafra Fibra 1.2 Gb 200 Mbps 

Rio Negrinho Fibra 80 Mbps 100 Mbps 

Porto União Fibra 80 Mbps 100 Mbps 

Canoinhas Fibra 140 Mbps 100 Mbps 

Curitibanos Fibra 140 Mbps 100 Mbps 

Concórdia Fibra 250 Mbps 200 Mbps 

Canoinhas – Marcílio Dias Fibra 140 Mbps  

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

Figura 21 – Distribuição dos links de internet da universidade 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 
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Até dezembro de 2023 a Universidade do Contestado possuía um total de 676 

computadores, sendo que 528 disponíveis para uso dos alunos e professores nos 

campi da instituição e 148 para uso administrativo. 

 

Tabela 39 – Computadores e antenas de WIFI 

Equipamentos Mafra Concórdia Canoinhas Curitibanos 
Porto 
União 

Rio 
Negrinho 

Totais 

Computadores - 
Laboratórios de 
informática 

97 63 40 37 46 24 307 

Chromebook 70 30 0 0 0 0 100 

Computadores 
Biblioteca / NPJ / 
Uso Alunos 

11 21 11 50 16 12 121 

Computadores 
administrativos 

90 15 20 7 13 3 148 

Antenas WiFi 100 105 24 18 16 6 269 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

12.2 SOFTWARES 

 

O setor de tecnologia da informação da Universidade do Contestado através 

de sua equipe de desenvolvimento, elabora e implementa soluções personalizadas de 

acordo com as necessidades da instituição, sendo os principais sistemas 

apresentados abaixo: 

- Sistema acadêmico e administrativo E-Mestre; 

- Sistema de inscrições eventos de extensão; 

- Vestibular Digital; 

- Portal da Pesquisa; 

- CPA; 

- Matrícula online Medicina; 

- Gestão das clínicas de saúde; 

o Ambulatório Médico; 

o Clínica Optometria; 

o Clínicas Fisioterapia; 

o Clínicas Psicologia; 

- Sistema de gestão Núcleo Práticas Jurídicas. 
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Figura 22 – Atuação do setor de TI 

 
Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

12.2.1 Metas de 2014 com resultados até 2021 investidas em desenvolvimento de 

software 

 

Quadro 88 – Metas de desenvolvimento de software de 2014 a 2021 

META AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Desenvolvimento 
de software 
interno 

Desenvolver Sistema para 
inscrição de eventos e 
processos seletivos 

TI 2014 - 2021 

Portal de 
centralizado 
para inscrição 
de eventos e 
seletivos, 
facilitando a 
gestão dos 
eventos e 
inscrição dos 
usuários 

Desenvolver sistema 
acadêmico (E-mestre) 

TI 2014 - 2021 

Facilidade na 
utilização do 
sistema tanto 
para uso 
acadêmico 
quanto para o 
administrativo. 

Desenvolver Sistema para 
inscrição no portal de 
pesquisa 

TI 2014 - 2021 

Ambiente para 
inscrição e 
divulgação de 
pesquisas 
acadêmicas 
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Desenvolver Sistema do 
NPJ 

TI 2014 - 2021 

Gestão dos 
atendimentos 
efetuados pelo 
Núcleo de 
práticas 
Jurídicas 

Desenvolver Sistema de 
Compras 

TI 2014 - 2021 

Gestão 
centralizada 
com um fluxo de 
definido da 
requisição de 
compra até o 
recebimento do 
produto 

Desenvolver Sistema da 
CPA 

TI 2014 - 2021 

Integração entre 
o sistema 
acadêmico e o 
sistema de 
avaliação 
institucional  

Desenvolver Sistema de 
Horas Aula Professor 

TI 2014 - 2021 

Gestão e 
controle das 
horas aulas 
ministradas 
pelos 
professores 

Desenvolver Módulo para 
Gerenciamento do Site 

TI 2014 - 2021 

Gerenciamento 
do conteúdo do 
site pelos 
setores 
responsáveis. 

Desenvolver Sistema para 
Clínica de Psicologia 

TI 2014 - 2021 

Gestão dos 
atendimentos 
efetuados pelos 
Núcleos de 
psicologia 

Desenvolver Sistema de 
Eleições CIPA 

TI 2014 - 2021 

Agilidade no 
processo de 
votação e 
obtenção de 
resultados 

Desenvolver Sistema de 
Ouvidoria 

TI 2014 - 2021 

Canal online 
centralizado 
para envio de 
solicitações de 
ouvidoria de 
forma anônima 

Desenvolver um sistema 
central para negociação 
financeira com integração 
ao sistema E-mestre 

TI 2014 - 2021 

Facilitador entre 
a equipe 
financeira e o 
aluno para 
resolução de 
questões 
financeiras 

Desenvolver de um 
sistema para realização do 
vestibular de forma online 

TI 2014 - 2021 

Proporcionou o 
acesso ao aluno 
de forma remota 
a realização do 
vestibular 
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Desenvolver Sistema de 
Abertura de Chamados 

TI 2014 - 2021 
Centralização 
das demandas 
da TI. 

Desenvolver sistema de 
Secretaria Digital 
(Protocolos) 

TI 2014 - 2021 

Redução do 
tempo de 
resposta e 
centralização 
dos processos 
de solicitação 
de protocolo a 
secretaria 
acadêmica 

Desenvolver Sistema de 
Rematrículas em Medicina 

TI 2014 - 2021 

Melhoria no 
processo de 
rematrícula em 
medicina. 

Desenvolver Sistema de 
Reserva de Veículos 

TI 2014 - 2021 

Gestão 
centralizado do 
uso dos 
veículos 

Desenvolver Integração de 
boletos via API Bancária 

TI 2014 - 2021 

Reduzir o tempo 
de registro e 
baixa de boletos 
bancários, com 
a inclusão do 
PIX no boleto 

Desenvolver módulo para 
emissão de contratos 
digitais 

TI 2014 - 2021 

Emissão de 
contratos com 
certificação 
digitais de forma 
ágil 

Fonte: Reitoria (UNC), 2023. 

 

12.2.2 Metas de 2014 com resultados até 2021 de investidas em infraestrutura  

 

Ao longo do período de 2014 a 2021, foram estabelecidas metas significativas 

no âmbito do desenvolvimento de software. Este quadro de metas foi planejado e 

executado, delineando objetivos claros e estratégicos para impulsionar a inovação, 

aprimorar a qualidade e expandir o alcance desses softwares. O detalhadamente das 

metas seguem no quadro a seguir: 

 

Quadro 89 – Metas de infraestrutura de 2014 a 2021 

META AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 

Melhoria nos 
links de 
internet 

Interligação dos 
campi utilizando a 
tecnologia LAN TO 
LAN 

TI 2014 - 2021 
Melhoria na comunicação 
entre os campi 

Melhora no 
sistema de 
telefonia 

Implantação de um 
sistema de telefonia 
100% IP com central 

TI 2014 - 2021 
Melhoria na comunicação 
via telefone 
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META AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 

OBTIDOS 
telefônica hospedada 
em um Datacenter 

Uso de duas 
telas 

Implantar uso de duas 
telas dos 
computadores 
administrativos. 

TI 2014 - 2021 
Aumento na 
produtividade 

Drives de 
equipe na 
nuvem 

Adoção do uso 
Google Drive de 
Equipe para toda a 
equipe administrativa 

TI 2014 - 2021 

Facilidade no acesso e 
compartilhamento de 
arquivos remotamente e 
controle de acessos 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

12.2.3 Plano de expansão e atualização 

 

Para o período planejam-se investimentos em infraestrutura de redes, 

segurança da informação, gestão do parque tecnológico, softwares e capital humano 

a fim de suprir as demandas institucionais garantindo o suporte ao crescimento e 

gestão da Universidade do Contestado. 

 

12.2.4 Planejamento de investimento em software  

 

Para o período de 2022 a 2027, emergem novas perspectivas e metas no 

campo do desenvolvimento de software. Com o intuito de evoluir e aprimorar ainda 

mais as conquistas anteriores, novos objetivos estratégicos foram traçados, conforme 

quadro abaixo: 

 

Quadro 90 – Metas de desenvolvimento de software de 2022 a 2027: 

META AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Desenvolvimento 
de software 
interno 

Desenvolver Sistema de 
Matrículas de Calouros 
em Medicina 

TI 2022 a 2027 

Reduzir o tempo 
de matrícula de 
forma remota, com 
o processo de 
homologação de 
documento e 
emissão de 
contrato digital 

Implantação da loja UNC TI 2022 a 2027 

Oferecer uma 
plataforma venda 
de produtos com a 
marca da 
universidade. 
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META AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Desenvolver Sistema 
para gestão de rádios 

TI 2022 a 2027 

Gestão de 
contratos 
efetuados entre a 
rádio e os 
apoiadores 
culturais 

Desenvolver Módulo de 
geração do Diploma 
Digital 

TI 2022 a 2027 

Emissão dos 
diplomas e 
contratos 
históricos digitais 
seguindo as 
regras do MEC 

Reestruturação do layout 
do novo site 

TI 2022 a 2027 
Melhoria no 
aspecto visual e 
funcional do site. 

Implantação do sistema 
para atendimento nas 
clínicas de saúde da 
instituição 

TI 2022 a 2027 

Melhoria no 
processo de 
agendamento e 
atendimento nas 
clínicas de saúde 

Desenvolver sistema para 
controle de entrada ao 
Museu do CENPALEO 

TI 2022 a 2027 

Gestão das 
entradas do 
Museu 
CENPALEO 

GED 
Implantação do sistema 
de gerenciamento de 
documentos eletrônicos 

TI 2022 a 2027 

Gestão eletrônica 
de documentos 
digitalizados e 
arquivos nato 
digital, com 
assinatura 
eletrônica e 
controle e fluxos 

Desenvolvimento 
de software 
interno 

Desenvolver sistemas de 
portal de carreiras e 
portal de egresso 

TI 2022 a 2027 

Entrega de uma 
plataforma para os 
acadêmicos 
encontrarem 
oportunidades de 
emprego e estágio 
e 
acompanhamento 
da 
empregabilidade 
de egressos. 

Adoção de micros 
serviços 

Desenvolver novas 
aplicações utilizando o 
conceito de micro 
serviços 

TI 2022 a 2027 

Facilitar a 
manutenção e 
integração entre 
aplicações e 
diminuir o tempo 
de entrega de 
aplicações 

Uso de ferramentas de 
mensageria para 
comunicação entre 
aplicações 

TI 2022 a 2027 

Registrar todas a 
mensagens 
trocadas entre 
todas a aplicações 
e melhorar a 
integração entre 
as plataformas 
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META AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Adoção de funções 
lambda para melhorar a 
escalabilidade dos 
serviços 

TI 2022 a 2027 

Redução do uso 
de servidores, com 
o desenvolvimento 
de aplicações que 
fazem o uso de 
computação 
apenas durante 
sua execução 

Documentação de 
software 

Uso de ferramentas para 
versionamento de código 
fonte em nuvem de 
aplicações desenvolvidas 
pela equipe de TI 

TI 2022 a 2027 

Facilitar o controle 
das versões dos 
sistemas, 
auxiliando na 
identificação e 
recuperação de 
erros. 

Uso de uma ferramenta 
especializada em 
documentação de 
software, para registro de 
fluxo de funcionamento 
dos sistemas e 
treinamento dos usuários 

TI 2022 a 2027 

Facilitar o 
entendimento dos 
sistemas e 
preservar 
conhecimento de 
como as 
aplicações 
funcionam. 

Uso de software de 
projeto para 
desenvolvimento de 
novas demandas de 
software de forma 
integrada com a equipe 
de gestão 

TI 2022 a 2027 

Documentar 
alterações a 
serem feitas, 
facilitando a visão 
geral e divisão das 
tarefas. 

Unificação dos 
canais de 
comunicação 

Aquisição de softwares 
de omnichannel para 
centralização dos canais 
de comunicação 
(Telefonia, Whatsapp, 
instagram, etc) com o 
aluno e colaboradores da 
instituição 

TI 2022 a 2027 
Melhorar e facilitar 
o atendimento ao 
público 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

12.2.5 Planejamento de Investimentos em Infraestrutura  

 

Ao delinear as metas para a infraestrutura, busca-se promover um crescimento 

sólido e sustentável, além de garantir a modernização e eficiência dos recursos 

tecnológicos, apresenta-se no quadro 91, as metas propostas: 
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Quadro 91 – Metas de infraestrutura de 2022 a 2027 

META AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Aquisição de 
computadores 

Aquisição de 120 
computadores para 
criação e 
atualização de 5 
laboratórios de 
informática 

TI 2022 - 2027 

Atualização no parque de 
equipamentos, visando 
oferecer melhor 
condições para o 
desenvolvimento das 
atividades em laboratório. 

Atualizar 30 
computadores de 
uso administrativo 

TI 2022 - 2027 

Atualização no parque de 
equipamentos, para o 
aumento da 
produtividade 

Aquisição de 7 
computadores com 
duas telas e sistema 
de áudio para 
transmissão de 
aulas remotas 

TI 2022 - 2027 

Melhorar as qualidades o 
ambiente para 
transmissão de aulas 
remotas. 

Troca de HDs 
por SSDs 

Trocas dos HD dos 
computadores da 
instituição por SSD 

TI 2022 - 2027 
Melhorar o desempenho 
dos computadores 

Melhoria na 
infraestrutura 
de redes 

Monitoramento 
centralizado de 
ativos e passivos de 
rede 

TI 2022 - 2027 

Identificação de possíveis 
falhas na infraestrutura e 
venham a afetar a 
continuidade dos serviços 
prestados pela 
universidade  

Melhoria na 
estrutura de 
backup 

Adoção de práticas 
de backup 3-2-1, 
com parceria de 
empresas de 
datacenter 
certificadas. 

TI 2022 - 2027 

Obter uma maior 
confiabilidade e 
segurança no 
armazenamento de 
dados. 

Fortalecimento 
das práticas de 
segurança 

Aquisição de 
equipamentos de 
Firewall de próxima 
geração 

TI 2022 - 2027 
Proteção das redes da 
universidade e dos 
usuários da mesma 

Migração de 
servidores para 
nuvem 

Migração de todos 
os serviços 
essenciais e 
sensíveis para a 
nuvem 

TI 2022 - 2027 
Garantir a resiliência e 
continuidade nos serviços 
prestados. 

Melhoria na 
infraestrutura 
de redes 

Atualização dos 
switches para 
criação de redes de 
alta velocidade com 
capacidade de 
10GB 

TI 2022 - 2027 
Aprimorar o acesso à 
rede. 

Troca e atualização 
de Access Point 
para a tecnologia de 
WIFI 6 ou superior 

TI 2022 - 2027 

Melhorar a qualidade de 
acesso à internet para os 
alunos e colaboradores e 
visitantes da instituição 

Melhoria na 
estrutura de 
backup 

Troca e atualização 
de equipamentos de 
backup locais 

TI 2022 - 2027 
Melhorar a agilidade na 
resposta em caso de 
incidentes. 

Adoção da 
arquitetura Zero 

TI 2022 - 2027 
Tornar a rede mais 
segura. 
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META AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Fortalecimento 
das práticas de 
segurança 

Trust em todas as 
redes da instituição 

Uso de autenticação 
centralizada para 
todos os serviços 
oferecidos pela 
instituição 

TI 2022 - 2027 

Prover um ambiente mais 
seguro para o acesso de 
todos os softwares e 
serviços oferecidas pela 
universidade. 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

12.3 PLANO DE CONTINGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

As falhas nos serviços de TI impactam diretamente o andamento das atividades 

tanto nos setores acadêmicos como nos setores administrativos dos campi tanto nas 

atividades presenciais, quanto nas remotas. Com este plano de contingência 

queremos prover medidas para mitigação de falhas ou incidentes mais rápidos e 

eficazes. E com isso fazer com que os serviços prestados pela universidade fiquem o 

mínimo possível inacessíveis, gerando o menor impacto possível para os nossos 

alunos e colaboradores. 

Este plano tem como objetivo estabelecer procedimentos de comunicação e 

mobilização para controle, caso ocorram incidentes que afetem qualquer um dos 

serviços prestados pelo Setor de Tecnologia da Informação, visando aplicar as 

correções necessárias para que sejam eliminados os incidentes o mais rápido 

possível, minimizando impactos oriundos das paradas não programadas. 

 

12.3.1 Esclarecimentos / Definições 

 

- Acionamento: é o processo de acionamento dos responsáveis envolvidos no 

controle do incidente, de acordo com a necessidade que o incidente possui, 

obedecendo uma ordem pré-estabelecida para que os analistas realizem as 

atividades que estão sobre a sua responsabilidade para que o incidente seja 

resolvido e os serviços sejam restabelecidos a sua normalidade. 

- Administrador do Plano de Contingência: é o responsável pela 

manutenção e atualização dos dados e procedimentos necessários à plena 

operacionalidade deste plano. 

- Áreas Sensíveis: são as áreas que sentem o maior impacto do incidente e 

com isso fazem com que, uma grande quantidade de usuários seja atingida 
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diretamente até a resolução do incidente. Entre as áreas sensíveis existentes 

na nossa infraestrutura 

- podemos citar como exemplo: rede wireless, laboratórios de informática, 

ambientes administrativos, DataCenter, dentre outros locais e serviços não 

mencionados que possuam equipamentos de informática. Dentre elas 

encontram-se os laboratórios de informática, salas administrativas, 

DataCenter e demais locais que possuam equipamentos de informática. 

- Área Vulnerável: Área atingida pela extensão dos efeitos provocados por um 

evento de falha. 

- Contingência: Situação de risco com potencial de ocorrer, inerente às 

atividades, serviços e equipamentos, e que ocorrendo poderá se tornar um 

incidente de alto impacto. Diz respeito a uma eventualidade; possibilidade de 

ocorrer. 

- DataCenter: ou Centro de Processamento de Dados, é um ambiente 

projetado para concentrar servidores, equipamentos de processamento e 

armazenamento, podendo este ser localmente na universidade ou em 

fornecedores de nuvem (cloud). 

- Incidente: é qualquer evento não programado e de grande proporção que é 

capaz de causar um grande impacto aos sistemas e equipamentos da 

instituição e que possa gerar indisponibilidade dos serviços prestados, 

causando assim, um impacto nas atividades acadêmicas e administrativas dos 

campi, e demais localidades atingidas. 

- Hipótese Acidental: é toda a ocorrência anormal, onde a mesma foge do 

controle de um processo, sistema ou atividade, da qual pode gerar danos aos 

sistemas, ou equipamentos de informática em geral. 

- Intervenção: é a atividade que deverá atuar durante um incidente, seguindo 

o protocolo de atividades planejadas para aquele cenário de falha, visando 

minimizar os impactos e danos aos equipamentos e sistemas de TI. 

- Sistema de Suporte: a instituição conta com o sistema de HelpDesk instalado 

em um servidor web, com isso é possível gerenciar os atendimentos, 

organizando e distribuindo as tarefas pelo setor, mantendo o usuário informado 

durante o processo. 

- Situação de emergência: situação gerada por um evento em um sistema ou 

equipamento que possa resultar em um dano aos próprios sistemas ou 
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equipamentos e que possa impactar no desempenho das atividades dos 

colaboradores e/ou alunos. 

- TI: Setor de Tecnologia da Informação. 

- VM: Máquinas Virtuais. 

 

12.3.2 Responsabilidades  

 

É de responsabilidade do setor de TI mitigar os impactos que venham ocorrer 

devido a incidentes ou demais situações que possam ocorrer e que afetem os 

sistemas ou equipamentos de infraestrutura de TI da instituição. 

Para os demais setores da instituição caso identifiquem algum tipo de incidente 

ou hipótese acidental que ocorram em alguma das áreas sensíveis da instituição. 

Em casos de incidentes podem se utilizar os meios de comunicação como: 

HelpDesk, e-mail e telefone.  

 

12.3.3 Principais problemas, incidentes e devidas ações de contingência 

 

12.3.3.1 Níveis de incidentes 

 

Nível Baixo: Incidente que pode ser controlado rapidamente pelo setor de TI e 

que não afeta diretamente o andamento das atividades acadêmicas e administrativas 

nos campi da UNC. Como por exemplo: problemas com periféricos de computadores. 

Nível Médio: incidentes que impedem a utilização dos equipamentos ou 

sistemas, fazendo com que as atividades dos acadêmicos ou colaboradores. Como 

por exemplo: problemas com funcionamento de computadores (não liga, travado, não 

realiza login), ou sistemas indisponíveis impedindo o uso do mesmo. 

Nível Alto: incidentes que impedem a utilização dos equipamentos ou sistemas 

de toda a instituição, impedindo assim a continuidade das atividades de acadêmicos 

e colaboradores em todos os ambientes sensíveis. Como por exemplo: falha na 

conexão de internet, quedas de energia elétrica, quedas de servidores fazendo com 

que todos os sistemas fiquem indisponíveis. 
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12.3.4 Principais riscos 

 

O Plano de contingência foi desenvolvido com o objetivo de ser utilizado 

quando ocorrerem incidentes que apresentem riscos à continuidade dos serviços que 

são essenciais para o desenvolvimento de atividades da instituição. 

O quadro abaixo define os riscos e aponta quais parâmetros reportar as 

possíveis causas: 

 

Quadro 92 – Plano de Contingência - parâmetros reportar as possíveis causas de incidentes 

Evento Possíveis Incidentes 

01 – Interrupção de 
energia elétrica 

Causada por fatores externos à rede elétrica dos prédios dos campi ou 
da localidade com duração da interrupção de fornecimento de energia 
superior a 01:30. Causada por fator interno que comprometa a rede 
elétrica dos prédios do campus com curtos-circuitos, incêndio e 
infiltrações. 

02 – Falha na climatização 
da sala do servidor 

Superaquecimento dos ativos de TI devido a falha dos equipamentos 
de climatização da sala do servidor. 

03 – Indisponibilidade de 
Redes e/ou circuitos 

Rompimento de cabeamento lógico tanto fibras óticas como cabos de 
redes, recorrentes a execução de obras   internas,   desastres   ou 
acidentes 

04 – Falha humana Acidentes ao manusear equipamentos. 

05 – Ataques internos 
(usuários insatisfeitos) 

Ataque aos ativos de rede ou equipamentos de TI dos laboratórios, 
salas de aula e de uso Administrativo ou acadêmico. 

06-Falha de Harware 
Falhas que necessitem de reposição ou reparo, cujo processo de 
reparo ou reposição dependa de terceiros com contratos ativos ou na 
aquisição da peça defeituosa. 

07 – Ataque cibernético 
Ataque virtual que comprometa o desempenho, os dados ou a 
configuração dos serviços essenciais, como  por  exemplo  sistemas  
de acadêmicos ou o próprio AVA. 

08 – Problema rota 
conectividade 

Por utilizarmos sistemas em cloud(nuvem) estamos sujeitos a 
interrupções no serviço do fornecedor ou em degradação da 
conectividade ao longo da rota entre a conexão da UNC com o 
datacenter 

Fonte: Reitoria UNC (2023). 

 

12.3.5 Problemas com computadores nos laboratórios de informática 

 

Professores que estão utilizando os laboratórios ou a rede Wireless, podem 

relatar problemas com os dispositivos ao Setor de TI utilizando os canais de 

atendimento como HelpDesk, e-mail e telefone. 

O chamado de suporte chega até o setor de TI e o atendimento será agendado 

conforme o impacto que ele gerará ao usuário. 

Após a conclusão do atendimento o solicitante será informado por e-mail a 

conclusão da solução para o seu problema. 
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Caso o problema impeça o bom andamento da aula, o analista responsável 

pelo atendimento dos laboratórios irá até o local para realizar uma análise inicial do 

problema e tentar solucioná-lo in loco, caso não seja possível solucioná-lo será 

informado ao professor os procedimentos a serem realizados e quando o problema 

for solucionado o mesmo será informado da solução. 

 

12.3.5.1 Problemas com computadores do administrativo 

 

Os colaboradores que encontrarem problemas em seus equipamentos deverão 

informar o problema ao setor de TI através dos canais de atendimento como 

HelpDesk, e-mail e telefone. 

Após o atendimento concluído o solicitante será informado da conclusão da 

solução para o problema relatado. 

Em caso que o problema afete diretamente o andamento do trabalho do 

colaborador, o analista responsável pelo problema irá até o local para realizar uma 

primeira análise do problema e realizar uma tentativa de solucionar o problema ainda 

in loco. Caso não seja possível a solução do problema, é disponibilizado um 

computador provisório para que o colaborador possa continuar as suas atividades até 

que o problema seja resolvido. 

 

12.3.5.2 Problemas de conexão da rede interna 

 

Será realizada a identificação pelo setor de TI do departamento em que está 

ocorrendo o problema, após a identificação do problema será analisado o que está 

ocasionando a lentidão ou a perda de conexão entre o servidor e o departamento 

afetado. 

Caso o problema seja geral, é realizado uma verificação nos dispositivos de 

rede como Firewall e switchs. 

 

12.3.5.3 Problemas de Conexão com a internet 

 

Serão realizadas as mesmas análises iniciais dos problemas de conexão com 

a rede interna para eliminar problemas com rede interna, logo após a finalização da 

análise da rede interna e detectado o problema de conexão com a internet será 
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verificado o Firewall da rede para eliminar possíveis problemas de desempenho do 

mesmo. Não sendo possível a identificação de problemas no Firewall internamente é 

acionada o suporte terceiro que é responsável por ele via contato telefônico. 

Caso o problema não seja no Firewall é realizada a troca para um dos links de 

redundância disponíveis para uso, e posteriormente é realizada a abertura de 

chamado com os provedores de acesso à internet para investigação e mitigação do 

problema fazendo com isso que os serviços sejam restabelecidos. 

 

12.3.5.4 Problemas com acesso aos sistemas internos 

 

Serão identificados qual o sistema que está apresentando indisponibilidade ou 

lentidão. Após o diagnóstico inicial serão realizadas verificações no servidor que está 

alocado o sistema ou base de dados do mesmo para que seja realizada a verificação 

da integridade dos serviços que estão alocados nele, caso o servidor esteja tudo em 

ordem será realizada uma verificação na rede em que ele está conectado. 

Caso o servidor não esteja em execução será realizada uma verificação no host 

ou no servidor que hospeda a VM em que eles estão alocados para que ele seja 

reiniciado, após a inicialização realizar os testes de acesso aos sistemas que estão 

alocados neles. 

Após a verificação será aplicada a correção aos demais servidores se necessário. 

 

12.3.5.5 Problemas com equipamentos de rede 

 

Identificar o dispositivo que está causando o problema de rede, caso seja 

possível é realizado a manutenção do mesmo, se não solucionado é realizado a 

verificação se o dispositivo tem uma garantia ativa, se a garantia estiver ativa é 

realizado o acionamento da mesma para reparo ou uma substituição do mesmo. 

Caso o dispositivo defeituoso não tenha um serviço de garantia ativo é 

realizado a substituição dos mesmos, se existir um dispositivo que faz o mesmo papel 

para que o usuário final não seja prejudicado, após o reparo paliativo ou substituição 

provisória do equipamento é realizado a cotação de um dispositivo novo para que 

substitua o dispositivo com problema. 
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12.3.5.6 Problemas físicos com cabeamento da rede interna 

 

Será identificado qual o problema e onde está ocorrendo, sendo detectado o 

problema de cabeamento será a identificado o cabo com problema dentro dos racks do 

bloco em que o mesmo se encontra. Uma vez localizado o cabo de rede será realizado 

um teste de cabo de rede no mesmo, sendo detectado a via que está com problema 

a primeira tentativa de reparo será refazer as extremidades do cabo de rede e a 

substituição dos patch-cords. Caso o problema persista após este problema será 

acionado o terceiro para que possa realizar a substituição do cabo de rede com 

problema. 

No caso de fibras óticas, será realizada a análise para que seja realizada uma 

medida paliativa com ligação via cabo de rede, não sendo possível esta ação será 

acionada em critério de emergência a equipe terceirizada responsável pela 

substituição ou fusão da fibra para o restabelecimento da conectividade perdida. 

 

12.3.5.7 Problemas com falta de energia 

 

Sendo indicada a queda ou falta de energia elétrica no campus, devemos 

acionar o setor de infraestrutura para que seja verificado se o problema é interno ou 

externo, caso seja interno para que tomem as devidas providências para que o 

fornecimento de energia seja restabelecido. 

Caso a falta de energia seja inferior a uma hora os sistemas e serviços continuam 

em operação, pois os mesmos estão ligados em um no-break com autonomia mínima 

para atender este tempo e manter os servidores em pleno funcionamento. 

Caso a falta de energia seja maior que uma hora, os sistemas precisam começar 

a ser desligados por ordem de criticidade, sendo religados assim que a energia for 

restabelecida. 

 

12.3.5.8 Ordem de desligamento dos servidores 

 

Realizar o acesso aos hosts de virtualização e seguir a ordem de 

desligamento a seguir: 

- Desligar servidores de imagens de segurança; 

- Desligar todos os servidores web; 
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- Desligar servidores de Banco de dados; 

- Desligar demais servidores virtuais; 

- Realizar a checagem para verificar se não há mais máquinas virtuais 

ligadas. 

 

12.3.5.9 Ordem para religar os servidores 

 

- Ligar servidores físicos; 

- Ligar servidores de Banco de Dados; 

- Ligar demais servidores virtuais; 

- Ligar servidores de imagens de segurança; 

 

12.3.5.10 Demais problemas 

 

Para qualquer outro incidente não informado neste plano de contingência e que 

envolva o setor de TI, como por exemplo configuração de e-mails, impressoras, 

criação de usuários, permissões de acesso, e demais problemas que impactem de 

uma forma mais leve as atividades dos colaboradores ou alunos da instituição deverá 

ser utilizado os meios de comunicação como: HelpDesk, e-mail e telefone. 

 

12.4 COMUNICAÇÃO 

 

12.4.1 Quem deve comunicar 

 

Qualquer colaborador, docente ou acadêmico que detecte qualquer tipo de 

problema que diga respeito a sistemas, equipamentos ou demais serviços 

relacionados ao setor de Tecnologia da Informação da universidade. 

 

12.4.2 A quem deve comunicar 

 

A comunicação deverá ser realizada ao setor de TI nos canais mencionados a 

seguir ou ainda pessoalmente no setor no horário de expediente. 

 

 



350 
 

 

12.4.3 Como comunicar 

 

A comunicação deve ser realizada pelos canais de atendimento do setor de TI 

da universidade que são: 

- Sistema de HelpDesk; 

- Enviando um e-mail para suporte.ti@unc.br; 

- Ligando para o número: (47) 3641-5568. 

 

12.4.4 Rede disponível de internet e política de uso 

 

Para garantir a segurança e a integridade dos dados, a universidade utiliza um 

sistema de autenticação centralizada. Os usuários são obrigados a autenticar-se 

utilizando suas credenciais fornecidas pela universidade (nome de usuário e senha), 

as quais são de responsabilidade exclusiva do titular. 

Ao utilizar os recursos computacionais e serviços online da universidade, o 

usuário concorda em: 

 

12.4.5 Acesso e privacidade 

 

- Manter suas credenciais de autenticação em sigilo, não compartilhando-as 

com terceiros. 

- Utilizar os recursos de forma ética e em conformidade com as leis e 

regulamentos locais e universitários. 

- Não realizar atividades que comprometam a segurança ou a integridade dos 

sistemas e dados da universidade. 

- Respeitar os direitos autorais e a propriedade intelectual de terceiros ao 

utilizar recursos online. 

- A universidade se reserva o direito de monitorar o acesso e a utilização de 

seus recursos computacionais e serviços online para garantir a segurança, 

integridade e conformidade com as políticas estabelecidas. Os dados 

pessoais dos usuários serão tratados em conformidade com a LGPD. 
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12.4.6 Uso aceitável 

 

O uso dos recursos computacionais e serviços online da universidade deve ser 

consistente com os propósitos acadêmicos e administrativos. Qualquer atividade que 

viole as políticas da universidade, incluindo, mas não se limitando a, atividades ilegais, 

difamação, assédio ou violação de direitos autorais, é estritamente proibida. 

 

12.3.7 Consequências pelo uso indevido 

 

O não cumprimento deste Termo de Uso pode resultar em medidas 

disciplinares, incluindo a suspensão ou revogação do acesso aos recursos 

computacionais e serviços online da universidade. Atividades ilegais serão 

encaminhadas às autoridades competentes. 

 

12.4.8 Alterações no termo de uso 

 

A Universidade reserva-se o direito de alterar este Termo de Uso a qualquer 

momento. Os usuários serão notificados sobre quaisquer alterações significativas, e 

a continuidade do uso dos serviços após tais alterações constituirá aceitação das 

novas condições.  
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13 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS/ PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

O Plano de Contingência cuja finalidade trata sobre possíveis intercorrências 

que possam inviabilizar o funcionamento dos serviços básicos da UNC em sua 

normalidade cotidiana. O plano visa adotar medidas estratégicas estabelecendo 

procedimentos preventivos ou emergenciais que solucionem, controlem ou minimizem 

as possíveis situações que causem dano ou interrupção na dinâmica de 

funcionamento da UNC. 

 

13.1 MEDIDAS ESTRATÉGICAS PREVENTIVAS OU MITIGATÓRIAS 

 

Estas atividades são propostas para o adequado funcionamento dos campi e 

devem ser aplicadas sempre que necessário permitindo o bom funcionamento setorial 

da Universidade. 

 

13.2 PREVENTIVO CONTRA INCÊNCIOS 

 

A UNC possui a equipe de brigadistas que recorrentemente realizam 

treinamentos para a atualização das práticas de segurança contra incêndio. Ainda, 

possui um preventivo contra incêndios aprovados pelos Bombeiros – com extintores 

com carga de pó químico e hidrantes distribuídos em pontos estratégicos. 

 

O preventivo contra incêndios prevê as saídas de emergências devidamente 

sinalizadas respeitando o limite de pessoas por pavimento comportado pelo fluxo de 

pessoas do local. 

 

13.3 ACESSIBILIDADE 

 

A UNC possui acesso facilitado para cadeirantes e outras deficiências, tendo 

em vista os banheiros adaptados, acesso as salas de aulas com rampas, equipe 

técnica e pedagógica treinada para o processo de inclusão. 
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13.4 HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 

 

A higienização é feita por equipe própria contratada pela UNC em tempo 

integral (8h/dia) para garantir a adequada higienização dos espaços. As salas de aulas 

são higienizadas 02 (duas) vezes ao dia ou sempre após o uso garantindo o bem estar 

aos alunos no próximo período de estudo. Os banheiros são higienizados 03 (três) 

vezes ao dia. As áreas de convivência e espaços comum de trânsito de pessoas são 

higienizados todos os dias. Sempre são colocadas placas de sinalização - indicando 

ambiente molhado para evitar quedas ou ainda isolado o local. Os ambientes são 

limpos com álcool 70% ou solução diluída de hipoclorito de sódio (água sanitária). A 

diluição é orientada pelo laboratorista da UNC. 

 

13.5 ALIMENTAÇÃO NOS AMBIENTES COLETIVOS 

 

Orienta-se que a alimentação seja feita nos ambientes destinados a esta 

finalidade, como a copa coletiva para os funcionários e a praça de alimentação para 

os alunos. É proibido a guarda de alimentos nos locais de trabalho para evitar a 

proliferação de animais, bem como não é permitido alimentar-se dentro das salas de 

aulas, núcleos ou laboratórios. 

 

13.6 UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E COMPUTADORES 

DAS BIBLIOTECAS 

 

REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

I – DA NATUREZA (da finalidade) 

Art. 1° O Laboratório é essencialmente educativo, proporcionando apoio adicional aos 

usuários que buscam informações e conhecimento, para as atividades de ensino e 

pesquisa. 

 

Art. 2° O Laboratório de Informática tem como objetivo servir aos alunos de vários 

cursos da UNC – Campus de Mafra, durante o horário da respectiva disciplina e sob 

a supervisão do docente, para promover a prática de atividades relacionadas ao 

ensino, pesquisa e desenvolvimento de conhecimento na área da informática e 

campos afins. 
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Art. 3° A fim de garantir um bom atendimento aos usuários, a integridade do sistema 

e equipamentos, um ambiente adequado e propício ao desenvolvimento das 

atividades acadêmicas de ensino e pesquisas, seus responsáveis reservam-se o 

direito de: 

I - Inspecionar arquivos dos usuários gravados, de forma a garantir os dados neles 

contidos; 

II - Não se responsabilizar por objetos pessoais deixados no Laboratório; 

III - Suspender o acesso de usuários que infrinjam as normas constantes neste 

documento; 

IV - Ao desligar ou reiniciar é feita uma limpeza de todos os arquivos dos 

computadores, com a intenção de evitar vírus e erros no sistema. 

 

II – NORMAS DE PROCEDIMENTOS 

Art. 4° O Laboratório de Informática só poderá ser utilizado para fins acadêmicos; 

 

Art. 5° Não será permitido o consumo de alimentos e/ou bebidas no recinto do 

Laboratório; 

 

Art. 6° Os arquivos criados devem ser copiados para seu pen drive pessoal e/ou 

enviados para o seu e-mail.  

Parágrafo Único: Os arquivos deixados no computador poderão ser alterados e/ou 

apagados por qualquer usuário e também na manutenção dos computadores.  

 

Art. 7° Os usuários e a equipe do Laboratório devem preservar o silêncio em sala.  

 

III – FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8° Os laboratórios funcionam de segunda a sexta-feira, das 13h00min às 22h. 

 

IV – USO EM DISCIPLINAS 

 

Art. 9° A solicitação de softwares ou programas necessários para disciplinas práticas 

deve ser enviada por e-mail à equipe de Tecnologia da Informação (TI) antes do início 

de cada semestre. 

§1° A instalação de qualquer software nos laboratórios está sujeita à consideração da 

licença correspondente e à viabilidade técnica. 

§2° Qualquer software ou programa a ser instalado nos laboratórios para uso em 

disciplinas práticas deve obedecer à sua licença correspondente. 

§3° A instalação de qualquer software ou programa nas máquinas dos laboratórios 

será realizada exclusivamente pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI). Não é 

permitido aos professores instalar software ou alterar configurações nos 

computadores dos laboratórios sem autorização prévia. 
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§4° A atualização ou instalação de novos softwares ou programas nas máquinas dos 

laboratórios será realizada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) antes do 

início de cada semestre. 

V – USUÁRIOS 

 

Art. 10 São considerados usuários dos Laboratórios da UNC: 

I - Alunos regularmente matriculados em qualquer curso oferecido pela UNC. 

II - Corpo docente e funcionários associados aos cursos mencionados; 

 

VI – DEVERES DO USUÁRIO 

Art. 11 Respeitar o Regulamento do Laboratório de Informática. 

 

Art. 12 Prezar pelo bom uso e conservação dos equipamentos e móveis disponíveis. 

 

Art.13 Respeitar os horários disponíveis e as reservas realizadas previamente por 

professores. 

 

Art.14 Desligar o computador, organizar mesas e cadeiras, após o término de todas 

as aulas. 

 

Art.15 Salvar arquivos de maneira correta para evitar problemas, como perda dos 

dados. 

 

Art.16 Comunicar ao responsável pelo Laboratório sobre problemas e dificuldades 

enfrentadas no mesmo. 

 

Art.17 Manter o bom ambiente de estudo. 

 

VII – RESTRIÇÕES AO USUÁRIO (é proibido ao usuário) 

 

Art.18 Usar software, sites e jogos não educacionais. 

 

Art.19 Utilizar redes sociais e outros semelhantes. 

 

Art.20 Fazer consultas a sites de conteúdo adulto (pornográfico). 

 

Art.21 Desenvolver e disseminar vírus de computador nos equipamentos do 

Laboratório de Informática. 

 

Art.22 Abrir gabinetes e/ou periféricos. 

 

Art.23 Rodar programas com intenção de “travar” o sistema. 

 

Art.24 Desorganizar o Laboratório. 
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Art.25 Reconfigurar qualquer equipamento (Computador, Impressora, Datashow, 

etc.). 

Art.26 Utilizar os equipamentos para fins pessoais, ou qualquer outro tipo de atividade 

incompatível com as tarefas acadêmicas. 

 

Art.27 Utilizar indevidamente o correio eletrônico, por exemplo, assumindo a 

identidade de outra pessoa, enviando mensagens anônimas. 

 

Art.28 Disseminar informações particulares sem a expressa autorização. 

 

Art.29 Criar e/ou utilizar programas que tenham o objetivo infringir os direitos de outros 

usuários, dos quais incluem: obter informações particulares sem consentimento, roubo 

de senhas e identidade, e disseminação de desinformação. 

 

Art.30 Intolerância racial, étnica, religiosa, política e ou de nacionalidade. 

 

Art.31 Instalar softwares nos equipamentos, sem a prévia autorização da 

administração do Laboratório. 

 

Art.32 Retirar qualquer material ou equipamento do Laboratório sem autorização 

prévia do Responsável pelo Setor. 

VIII – PRIVILÉGIOS DO USUÁRIO 

 

Art.33 Ter acesso aos recursos computacionais existentes no Laboratório para a 

concretização de suas atividades acadêmicas. 

 

Art.34 Ter orientação e instrução sobre a utilização dos recursos informáticos pelos 

Professores. 

 

Art.35 Ter acesso à Internet para realizar pesquisas, acessar arquivos de apostilas e 

bases de dados que embasem ou complementem seus estudos e práticas. 

 

Art.36 Elaborar trabalhos diretamente relacionados às disciplinas e/ou projetos de 

pesquisa. 

 

Art.37 Enviar e receber mensagens eletrônicas desde que com conteúdos 

relacionados às atividades acadêmicas. 

 

IX – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

 

Art.38 Qualquer violação ou desrespeito às regras ou políticas dos serviços de 

informática dos Laboratórios, mencionadas anteriormente, será considerada uma 

infração grave. Isso pode resultar na instauração de medidas disciplinares, bem como 

na possibilidade de ações judiciais cíveis e criminais contra o infrator. 
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Art.39 O Setor Tecnologia da Informação (TI), com o objetivo de assegurar o 

cumprimento das regras mencionadas acima, reserva-se o direito de realizar 

verificações periódicas da correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos 

de informática. 

 

X – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.40 Ficam os usuários sujeitos, as penalidades e direitos das Leis LGPD que regem 

o uso da Internet. 

 

Art.41 Casos não abordados detalhadamente neste regulamento serão analisados 

pela equipe do Setor de Tecnologia da Informação (TI) e, se necessário, em instâncias 

superiores. 

 

13.7 USO DOS LABORATÓRIOS MULTICURSOS 

 

Os laboratórios somente poderão ser utilizados mediante reserva na central de 

laboratórios com antecedência de agendamento mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

Todos os equipamentos ou materiais solicitados para empréstimos deverão ser 

registrados a data de saída e data de retorno, ficando o responsável pelo empréstimo 

em devolver o material se avarias. 

 

13.8 CASOS DE ACIDENTE NA IES 

 

Em casos de acidente de qualquer natureza, o responsável pelo campus deve 

ser imediatamente avisado para que as primeiras medidas sejam tomadas, sendo: 

1) verificação e gravidade da situação 

2) a partir desta estratificação inicial – sugere-se acompanhamento pelas 

clínicas de saúde ou psicologia da UNC ou ainda se aciona o SAMU ou Corpo 

de Bombeiros para o atendimento in loco oferecemos informações sobre a 

condição de saúde do acidentado. 

3) Avisar os familiares para que possam acompanhar o acidentado para 

o encaminhamento que lhe for destinado 

4) UNC faz o acompanhamento do caso até a solução do mesmo. 
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13.9 DESCARTE DE RESÍDUOS 

 

O descarte de resíduos dos laboratórios deve seguir a normativa vigente para 

lixo comum, perfuro cortantes, produtos químicos para que o correto destino seja dado 

por empresa especializada. Em caso de acidentes com produtos químicos, a UNC 

possui chuveiros lava olho para a minimização dos efeitos do produto químico via 

cutânea ou mucosas. 

A UNC possui a seleção de resíduos por meio de lixeiros de cor específica que 

facilitam o descarte de resíduos comuns. 

 

13.10 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

 

Programa de Gestão de Logística Sustentável — PGLS da UNC com o objetivo 

de estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e 

serviços na UNC, aplicável a todos os Campi abrangendo os seguintes temas: 

I. Energia elétrica; 

II. Coleta seletiva; 

III. Material de consumo; 

IV. Água; 

V. Compras e contratações sustentáveis; 

VI. Deslocamento de pessoal; 

VII Qualidade de vida no Ambiente de Trabalho; 

VIII. Capacitação afeta ao tema sustentabilidade. 

 

A UNC considera como ações norteadoras: 

I. Práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção 

de um novo modelo de cultura institucional visando a inserção de critérios de 

sustentabilidade nas atividades da UNC; 

II. Práticas de racionalização: ações que tenham como objetivo a melhoria da 

qualidade do gasto da Instituição e na gestão dos processos; 

III. Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 

conforme sua constituição ou composição; 

IV. Resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu 

ciclo produtivo, rejeitados pela Instituição; 
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V. Material de consumo: todo material que, em razão de sua utilização, perde 

normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos; 

Vl. Inventário físico financeiro: relação de materiais que compõem o estoque 

onde figuram a quantidade física e financeira, a descrição, e o valor do bem. 

As Práticas de sustentabilidade e de racionalização de materiais estabelecidas 

estão dispostas em no uso racional dos seguintes itens abaixo mencionados: 

 

13.10.1 Materiais de Consumo 

 

13.10.1.1 Papel 

 

1) Dar preferência ao uso de mensagens eletrônicas (e-mail) na comunicação 

evitando o uso do papel; 

2) Substituir o uso de documento impresso por documento digital; 

3) Imprimir apenas se necessário; 

4) Revisar os documentos antes de imprimir; 

5) Controlar o consumo de papel para impressão e cópias; 

6) Programar manutenção ou substituição das impressoras, em razão de 

eficiência; 

7) Imprimir documentos no modo frente e verso; 

8) Reaproveitar o papel impresso em apenas um Iado, para a confecção de 

blocos de rascunho; 

9) Utilizar papel reciclado ou papel branco produzido sem uso de substâncias 

cloradas nocivas ao meio ambiente; e 

10) Realizar campanhas de sensibilização para redução do consumo de papel. 

 

13.10.1.2 Copos Descartáveis 

 

Dar preferência para os copos produzidos com materiais que propiciem a 

reutilização ou a reciclagem com vistas a minimizar impactos ambientais adversos; e 

Realizar campanhas de sensibilização para conscientizar a redução do 

consumo de copos descartáveis. 
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13.10.1.3 Cartuchos para impressão 

 

1. Dar preferência à utilização de impressão com estilo de fonte de texto capaz 

de economizar tinta ou toner. 

 

13.10.2 Energia Elétrica 

 

1. Fazer diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor as 

alterações necessárias para redução do consumo; 

2. Monitorar o consumo de energia; 

3. Promover campanhas de conscientização; 

4. Desligar luzes e monitores ao se ausentar do ambiente; 

5. Fechar as portas e janelas quando ligar o ar-condicionado; 

6. Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho — ventilação, 

iluminação natural; 

7. Dar preferência, quando da substituição, a aparelhos de ar-condicionado 

mais modernos e eficientes, visando reduzir o consumo de energia; 

8. Minimizar o consumo de energia reativa excedente e/ou demanda reativa 

excedente, visando reduzir a quantidade de reatores ou adquirindo um 

banco de capacitores; 

9. Utilizar, quando possível, sensores de presença em locais de trânsito de 

pessoas; e 

10. Reduzir a quantidade de lâmpadas, estabelecendo um padrão por m2 e 

estudando a viabilidade de se trocar as calhas embutidas por calhas 

"invertidas". 

11. Substituir as lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED 

 

13.10.3 Água 

 

Realizar levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das instalações 

hidráulicas e propor alterações necessárias para redução do consumo; 

1) Monitorar o uso da água; 

2) Promover campanhas de conscientização para o não desperdício da água; 
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3) Analisar a viabilidade do aproveitamento da água de chuva, poços 

artesianos; 

4) Dar preferência ao uso de descargas e torneiras mais eficientes; 

5) Usar torneiras automáticas com programação de tempo e fluxo de água. 

 

13.10.4 Coleta Seletiva 

 

1) Promover a implantação da coleta seletiva; 

2) Promover a destinação sustentável dos resíduos coletados;  

3) Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 

4) Adotar medidas para promover um ambiente físico de trabalho seguro e 

saudável. 

5) Promover atividades de integração e de qualidade de vida no local de 

trabalho; 

6) Realizar campanhas, oficinas, palestras e exposições de sensibilização das 

práticas sustentáveis com divulgação por meio da intranet, cartazes, 

etiquetas e informativos; e 

7) Produzir informativos referentes a temas socioambientais, experiências 

bem-sucedidas e progressos alcançados pela instituição. 

 

13.10.5 Compras e Contratações 

 

1) Dar preferência, quando possível, à aquisição de bens reciclados ou 

recicláveis; 

2) Dar preferência, quando possível, à aquisição de papéis reciclados, isentos 

de cloro elementar ou branqueados a base de oxigênio, peróxido de 

hidrogênio e ozônio; 

3) Priorizar, quando possível, o emprego de mão de obra, materiais, 

tecnologias e matérias-primas de origem local; 

4) Revisar o contrato de limpeza visando à racionalização em razão do real 

dimensionamento da área objeto do serviço contratado; 

5) Utilizar, quando possível, software de comunicação eletrônica para o envio 

de mensagens instantâneas ou para a transmissão de voz; 
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6) Revisar normas internas e os contratos de telefonia fixa e móvel visando a 

racionalização em relação ao limite de custeio, à distribuição de aparelhos e 

ao uso particular dos aparelhos; 

7) Revisar o contrato de telefonia fixa e móvel visando à adequação do plano 

contratado com a real necessidade do órgão ou entidade. 


