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RESUMO 

O ensino está em constante evolução. A modalidade de ensino e-learning ganhou 
destaque maior quando as organizações educacionais foram obrigadas a mudar o 
paradigma de ensino, preferencialmente presencial em função da necessidade de 
isolamento da pandemia COVID-19. Até as escolas que sequer cogitavam esta 
modalidade tiveram de se adequar rapidamente ao novo modelo de ensino. Este estudo 
trata sobre a gestão do e-learning. Faz um levantamento bibliométrico sobre a produção 
científica da gestão no e-learning. Identifica 25 fatores críticos de sucesso (FCS), os 
submete em forma de survey a gestores de POLOS de todas as regiões brasileiras e após 
os prioriza. Foi identificado que uma das maiores preocupações devem ser a 
disponibilidade e facilidade de acesso à internet aos alunos e professores. Treinamento 
de pessoal, suporte aos professores e motivação dos alunos em estudar no e-learning em 
entre outros FCS. 
 
Palavras-chave:  e-learning. fatores críticos de sucesso. POLOS. priorização.



 

ABSTRACT 

Teaching is constantly evolving. The e-learning teaching modality gained greater 
prominence when educational organizations were forced to change the teaching 
paradigm, preferably face-to-face due to the need to isolate the COVID-19 pandemic. 
Even schools that did not even consider this modality had to quickly adapt to the new 
teaching model. This study deals with the management of e-learning. It makes a 
bibliometric survey on the scientific production of management in e-learning. It identifies 
25 critical success factors (FCS), submits them in the form of a survey to POLOS 
managers from all Brazilian regions and then prioritizes them. It was identified that one 
of the biggest concerns should be the availability and ease of access to the internet for 
students and teachers. Staff training, support for teachers and motivation of students to 
study in e-learning and among other FCS. 
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1. INTRODUÇÃO  

O ensino tem passado por muitas mudanças, a atualidade lançou muitos desafios à 

academia para dar continuidade no ensino sem perder a qualidade de formação. Com a 

pandemia COVID-19 universidades e outras instituições de ensino estão se adaptando a 

nova realidade dos alunos e professores distantes das salas de aula, formatando assim 

novas modalidades de aprendizagem (MATHIVANAN et al., 2021). 

O e-learning possibilita o acesso da aprendizagem aos alunos que estejam nos grandes 

centros ou nos mais remotos locais de determinada região. Esta facilidade permite aos 

governos implementar políticas de educação mais abrangentes, tornando o acesso ao 

ensino mais fácil à sua população. 

No Brasil a modalidade de ensino à distância é regulamentada pela Diretrizes e Bases da 

Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. E posteriormente regulamentada pelos 

Decretos 2.494 e 2.561, de 1998, mas ambos revogados pelo Decreto 5.622, em vigência 

desde sua publicação em 20 de dezembro de 2005. Em função deste marco legal que 

possibilitou a implantação de diversas formas de disponibilização de ensino surgiu a 

modalidade EAD. A educação à distância é uma modalidade de ensino que possui 

concepção didático-pedagógica própria e utiliza nos seus processos de aprendizagens as 

TICS que melhor atendam a este projeto pedagógico. Ainda têm como características a 

possibilidade de assincronicidade e não presencialidade de professores, tutores e alunos. 

Diferente do ensino remoto onde a sua principal característica é que alunos e professores 

estão distantes um do outro, desta forma, não podendo ser compreendidos como 

sinônimos (BEHAR, 2020). 

Segundo o Censo do Ensino Superior 2019, o país conta 2.608 IES, estas em sua maioria 

privadas. Do total de matrículas,75,8% foram de IES privadas e 24,2% em públicas. O 

crescimento da modalidade EAD entre os anos de 2014 e 2019 foi de 3.042.977 

matrículas na rede privada em 2010 para 10.395.600 matrículas em 2019. Em 2019, ainda 

segundo o INEP, o total de instituições privadas era de 2.306, destas somente ofereciam 

ensino e-learning (INEP, 2020). Na Tabela 1, podemos ver o total de cursos ofertados 

relacionados ao grau acadêmico, comparando ensino presencial e EAD. 

 



 

 

Tabela 1 - Número de cursos de graduação por modalidade de ensino, segundo o grau 
acadêmico 

Grau acadêmico Modalidade de ensino Total Presencial A distância 
Bacharelado 23.083 1.319 24.402 
Licenciatura 6.391 1.234 7.625 
Tecnológico 6.424 1.976 8.400 

Total 35.898 4.529 40.427 
 Fonte: Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação Superior. 
 

As empresas privadas que operam o modelo e-learning têm sua abrangência apoiada por 

polos de apoio a distância (POLO / PAP). Os POLOS servem como espaços de 

atendimento administrativo, atendimento pedagógico, captadores de alunos, para 

interação social entre os alunos, para realização de trabalhos, avalições e exibição de 

vídeo aulas. Estão em sua maioria situadas no interior dos Estados, trazendo assim a maior 

pulverização do ensino às comunidades. 

São operadas em sua maioria por empresas de micro e pequeno porte (MPE). Estas 

empresas desempenham papel crucial nas economias desenvolvidas pois são dinâmicas 

agindo diretamente sobre a produção, emprego e inovação, porém tendem a ter uma vida 

útil curta sofrendo os efeitos condicionantes do ambiente empresarial de um país em 

particular (ČADIL; MIROŠNÍK; REHÁK, 2017). 

A relação intrínseca dos recursos e capacidades de como as organizações os utilizam 

como força competitiva. Juntamente com a dosagem correta destas bases competitivas é 

um fator importante na gestão das empresas, principalmente as de pequeno porte 

(LAFUENTE; SZERB; RIDEG, 2020). A dosimetria dos esforços organizacionais 

representa forte impacto nos resultados obtidos. Conhecer com precisão quais os pontos 

mais sensíveis e o que eles repercutem no desempenho do negócio pode significar muito 

no resultado da operação. Já o processo de inovação resulta em melhorias principalmente 

dentro das organizações como maquinários, tecnologia e processos com objetivo de 

reduzir custos e melhorar a flexibilidade, eficiência e competitividade (SHASHI et al., 

2019). 

Para atingir seus objetivos estratégicos algumas organizações utilizam-se de um conjunto 

de ideias-chave. Observando atentamente a sua evolução e os impactos que estes 

representam no negócio: os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) (BAKRI et al., 2018). É a 



 

definição dos pontos cruciais organizados conscientemente de forma que definam 

resultados competitivos satisfatórios esperados para o desempenho organizacional 

(OTHMAN et al., 2018). Conhecendo suas características e peculiaridades as 

organizações podem definir quais seus pontos mais sensíveis, transformá-los em 

indicadores e a partir disso monitorar o desempenho. São as poucas áreas chave da 

atividade empresarial que se obtiverem resultados positivos influenciarão os resultados 

organizacionais (MBA; AGUMBA, 2018).  

O tema deste estudo busca identificar como os Polos de Apoio Presencial de um dos 

maiores centro universitário brasileiro percebem os fatores críticos de sucesso (FCSs), 

definindo sua importância no negócio à luz do modelo de hierarquização dos FCS 

proposto por (NAVEED et al., 2020). Também aborda, como os FCSs podem ser 

relacionados na literatura sob a ótica do e-learning. 

O objetivo geral é definir a ordem de importância dos FCSs para os POLOS objetos deste 

estudo, definindo uma ordem hierárquica e priorização destes FCSs. Para atingir este 

objetivo, também foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

- Identificar se o termo e-learning está relacionado nas pesquisas bibliográficas sobre 

inovação e gestão empresarial; 

- Identificar na literatura como o e-learning está relacionado com os Fatores Críticos de 

Sucesso; 

- Identificar na literatura como o e-learning está relacionado com a Competitividade e 

Inovação; 

- Aplicar um Survey com os gestores de POLOS para identificar quais são os pontos 

considerados críticos na gestão de suas empresas; 

- Indicar quais FCSs podem ser geridos com mais atenção para resultarem resultados mais 

rapidamente no negócio. 
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