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Giselly Rizzatti

5.21
IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA PERSPECTIVA DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS UNIVERSIDADES
Gerson Rizzatti Junior Giselly Rizzatti

5.22
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: INSTRUMENTO QUE CONTRIBUI PARA MELHORIA DA 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS EM UNIVERSIDADES
Gerson Rizzatti Junior Giselly Rizzatti

5.23
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO: ESTUDO E 

DESENVOLVIMENTO DA ÁRVORE DE CONHECIMENTO
Oscar Dalfovo Vinícius Pletsch Luiz Henrique da Silva

5.24
AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS ASSOCIADO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO HU/UFSC.

Heloisa Cristina Martins 

Amaral

5.25
A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

Heloisa Cristina Martins 

Amaral 
Maurício Fernandes Pereira

5.26 GESTÃO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Ana Clara Medina Menezes 

de Souza

5.27
APOSENTADORIA:  SIGNIFICAÇÕES E DIFICULDADES NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO A 

ESSA NOVA ETAPA DA VIDA

Fernando Antonio Silva 

Fôlha
Luciana Florentino Novo 

5.28
A INTERMEDIAÇÃO DAS IES NA CONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO DO TRABALHO 

DOCENTE: DUAS REALIDADES DISTINTAS.
Luciana Florentino Novo Rodrigo Serpa Pinto Adriana Santurion Oliveira

Fernando Antônio Silva 

Fôlha

5.29
A IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM ORGANIZAÇÕES COMPLEXAS: 

O CASO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
Mariana Oliveira Moritz Maurício Fernandes Pereira Taíse Pereira Moraes

5.30
A PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA: EVOLUÇÃO E PRINCIPAIS DESAFIOS NO AMBIENTE DE 

CENÁRIOS PROSPECTIVOS.
Gilberto de Oliveira Moritz Mariana Oliveira Moritz Pedro Antonio de Melo

5.31
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA ACAFE
Antonio Carlos Tavares

Maria José Carvalho de 

Souza Domingues

5.32
CLIMA ORGANIZACIONAL FAVORÁVEL A INOVAÇÃO DENTRO DE UMA UNIVERSIDADE: 

UM ESTUDO DE CASO 
Marcelo Pedro Vieira

Denise Del Prá Netto 

Machado

5.33
INTRAEMPREENDEDORISMO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO: O CASO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
Sérgio Machado Wolf Elizandra Machado Michelle Bianchini De Melo

Ana Maria Benciveni 

Franzoni

Marcondes Da Silva 

Candido

5.34
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E MODELO DE GESTÃO: UMA ANÁLISE NO INSTITUTO 

FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE – IFSUL 

Maria Inês Gonçalves 

Medeiros
Liliana Gonçalves Terra Elaine Garcia Dos Santos Rodrigo Serpa Pinto Gustavo Santos Dos Santos

5.35 DO ENSINO À APRENDIZAGEM: UMA DIFÍCIL MUDANÇA ESTRATÉGICA Antonio Carlos Aidar Sauaia Claudia Marinho Ribeiro

5.36
EL PLANEAMIENTO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y  CIENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL LITORAL
Mantaras B Otarán M  Arias A Efron A.

5.37
ANÁLISE DA RACIONALIDADE NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PREVISTAS NO PLANO HU-

UFSC 2012
Miriam Idalina Hékis

Jaqueline Siqueira 

Alcântara
Rudimar Antunes Rocha

5.38
PROPOSTAS DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA GESTÃO DA QUALIDADE NA 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Lucas Ambrosio Bezerra De 

Oliveira

Fernanda Cristina Barbosa 

Pereira Queiroz
Jamerson Viegas Queiroz Hélio Roberto Hékis

5.39
GESTORES UNIVERSITÁRIOS: PAPEL E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O 

DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES
Humberto Tonani Tosta

Marcos Baptista Lopez 

Dalmau

Kelly Cristina Benetti Tonani 

Tosta
Edivandro Luiz Tecchio
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5.40
PERFIL E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIOS PARA UM COORDENADOR DE CURSOS NA 

PERCEPÇÃO DOS GESTORES E FUNCIONÁRIOS DE UMA IES_II
Jenifer De Brum Palmeiras Rosani Sgari Szilagyi

5.41
A RELAÇÃO ENTRE AS MUDANÇAS NO AMBIENTE INSTITUCIONAL DO SETOR DE 

EDUCAÇÃO E AS ESTRATÉGIAS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA
Renata Massoli Borges Gustavo Rossa Camelo André Luís Da Silva Leite

Gabriela Gonçalves Silveira 

Fiates

5.42

APLICACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE RELEVAMIENTO DE  CLIMA ORGANIZACIONAL EN 

EL CLAUSTRO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES : 

PRIMERAS REFLEXIONES DERIVADAS DE SUS RESULTADOS 

Foutel Mariana Gnecco Martín

5.43

RELEVAMIENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y SOCIALES : PRIMERAS CONCLUSIONES EN EL PERSONAL DE APOYO 

UNIVERSITARIO 

Durán Claudia  Atlante María Estela

5.44

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL 

PLATA: ALGUNAS CONCLUSIONES DERIVADAS DE SUS RESULTADOS”

Carolina Kuzman Melina Carpinelli  Carlos A. Musticchio

5.45
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DIANTE DE UM CENÁRIO DE MUDANÇAS 

ORGANIZACIONAL: RELATO DOS SERVIDORES DO CAMPUS PORTO - UFPEL
Elaine Garcia Dos Santos

Tassiane Santiago De 

Mattos
Rodrigo Serpa Pinto

5.46
O IMPACTO DA ESTRUTURA LEGAL DO PDI NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA AMPESC

Thiago Henrique Almino 

Francisco
Nilo Otani

Angela Regina Heinzen 

Amin Helou 
Expedito Michels

5.47
LA RELACIÓN ENTRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL: EXPERIENCIAS EN DOS UNIVERSIDADES ARGENTINAS
María Luz Bertoni

5.48
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN GRADUADO-UNIVERDIDAD EN LA CARRERA  INGENIERÍA EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN
Montesinos R.  Valla S. Soria F.

5.49
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA GESTÃO DA CONTA DE ENERGIA ELEÉTRICAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Milthon Serna Silva Cristiano Santos Carvalho

Roberto Felipe andrade 

Menezes

José Raimundo Teodoro 

Júnior

Luizs Marcos de Oliveira 

Silva

5.50
O QUE É ESTRATÉGICO PARA COORDENADORES E SUBCOORDENADORES DE CURSO 

DE GRADUAÇÃO

Silvana Regina Ampessan 

Marcon

CÓD. ARTIGO TÍTULO DO ARTIGO

6.1
REALIDADE DO INTERCÂMBIO E DA MOBILIDADE ACADÊMICA NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA

Thiago Luiz De Oliveira 

Cabral
Júlio Eduardo Ornelas Silva Catarina Erika Saito

6.2
A INFLUÊNCIA DA NETWORK SOBRE A DECISÃO DE INVESTIMENTO EM PROGRAMAS DE 

MOBILIDADE ACADÊMICA 

Claudia Cristiane Dos 

Santos Silva
Manolita Correia Lima

6.3

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CONTEXTO INTERNACIONAL: A PARTICIPAÇÃO NO 5º 

CADAPi (CURSO DE ALTA DIREÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

INTERNACIONAL) , OEIRAS - PORTUGAL

Ana Lucia Aguiar Melo

6.4
MOBILIDADE ACADÊMICA MADE IN SOUTH: REFLETINDO SOBRE AS MOTIVAÇÕES DE 

ESTUDANTES BRASILEIROS E COLOMBIANOS
Manolita Correia Lima Viviane Riegel Carlos Andres Olano Carrillo 

6.5
FATORES SÓCIOECONOMICOS E SEUS IMPACTOS NA CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE 

INTERCÂMBIO EDUCACIONAL EM UMA UNIVERSIDADE CATARINENSE 
Marcelo Pedro Vieira Jocimari Tres

Maria José Carvalho De 

Souza Domingues

6.6 PARCERIA INTERINSTITUCIONAL COM O LABORATÓRIO DE GESTÃO Antonio Carlos Aidar Sauaia Benhur Etelberto Gaio

6.7

PERCEPÇÕES DOS DISCENTES DIANTE DA INTERNACIONALIZAÇÃO CONTÁBIL: UM 

ESTUDO EXPLORATÓRIO SOB A ÓTICA DA TRÍADE INDISSOLÚVEL - ENSINO, PESQUISA 

E EXTENSÃO

Auristela Felix De Oliveira
Samanta Oliveira Lima 

Sena
Thiago De Oliveira E Silva Josenildo Coelho Teodoro

6.8

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CONTEXTO DE MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL: 

ESTUDANTES DA COMUNIDADE DOS PAISES DE LINGUA PORTUGUESA NA 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Geraldo Adriano Godoy De 

Campos
Manolita Correia Lima

6.9
MÓDULOS ACADÉMICOS ACREDITABLES COMO ESTRATEGIA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN
Galli D  Gorgone H Guillen G Llorente C

CÓD. ARTIGO TÍTULO DO ARTIGO

7.1

ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

CONFORME REQUISITOS DA ISO 9001:2008 NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA 

UFSC.

Ana Elizabeth Martens

7.2 O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO E A INFLUÊNCIA DO MODELO FRANCÊS.
Martha Abrahão Saad 

Lucchesi

7.3
O BALANÇO SOCIAL COMO UM INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO PARA A SOCIEDADE: UM 

ESTUDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Alex Sandro Rodrigues 

Martins
Alexandre Costa Quintana

Flávia Verônica Silva 

Jacques 
Daiane Pias Machado

7.4
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO BRASIL: CONTEXTO E PROCESSO DE 

SELEÇÃO
Anderson Renan Will Sandro Vieira Soares Maura Paula Miranda Elisete Dahmer Pfitscher

TEMA: INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE ACADÊMICA

AUTORES
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7.5
DOUTORADO EM CONTABILIDADE NO BRASIL: HÁ ESPAÇO PARA EXPANSÃO DA OFERTA 

DE CURSOS?
Sandro Vieira Soares Elisete Dahmer Pfitscher

7.6
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: INDISSOCIÁVEL PARTICIPAÇÃO DA 

SOCIEDADE
Marta Elizabeth Deligdisch Joana Stelzer

Everton das Neves 

Gonçalves

7.7
AGENDA AMBIENTAL NA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE DA ADERÊNCIA DE 

UMA IFES AS DIRETRIZES PROPOSTAS PELA A3P
Claudio Luiz de Freitas Altair Borgert Elisete Dahmer Pfitscher

7.8

A TRAJETÓRIA DA UNIVERSIDADE E DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO SOB O PRISMA 

DA AUTONOMIA: UMA VISÃO HISTÓRICO-ADMINISTRATIVA  PARA UMA EMERGENTE 

DISCUSSÃO

Joana Stelzer Marta Elizabeth Deligdisch
Everton das Neves 

Gonçalves

7.9
EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO ACADÊMICA NA UFPEL: O PROJETO PEDAGÓGICO 

COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DEMOCRATIZAÇÃO 

Eliana Povoas Pereira 

Estrela Brito
Roberto Heiden

7.10

EMPRESA JÚNIOR E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PRÁTICA EM 

ADMINISTRAÇÃO: O CASO DA CRIAÇÃO DA SEM FRONTEIRAS CONSULTORIA JÚNIOR DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Kelly Cristina Benetti Tonani 

Tosta
Katia Regina Johann Francieli Pacassa Luana Vanessa Geremia Solange Maria da Silva

7.11 FONTES DE FINANCIAMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Flávio Augusto Serra 

Kauling
Guilherme Rizzatti Maria Julia Leite Hullmann Alexandre Marino Costa

7.12
O ACESSO À UFSC À LUZ DA TEORIA DA GESTÃO SOCIAL: UMA PERSPECTIVA DAS 

COTAS E DA EVASÃO
Maria Inês Nava Azevedo Luís Moretto Neto José Paulo Da Cunha Audi Luiz Vieira Paola Azevedo

7.13
UM NOVO PARADIGMA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: A RELAÇÃO ENTRE 

PESQUISA E ENSINO

Martha Abrahão Saad 

Lucchesi
Eliana Branco Malanga

7.14
PROGRAMAS DE POSGRADO DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO: MITOS Y 

REALIDADES
Gabriela Marín Raventós

7.15 EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA: CARACTERÍSTICAS Y DESAFÍOS
Guiselle M. Garbanzo 

Vargas

7.16
PESQUISANDO CAUSAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA A PROBLEMÁTICA DA EVASÃO 

EM UM CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NUMA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO SUL DO BRASIL
Paulo Ricardo Krüger Júnior

Simone Portella Teixeira De 

Mello
Raquel Martins Diniz Elaine Garcia Dos Santos

Camila Schmalfuss 

Neuenfeldt
Leticia Peter Barbosa

7.17 BREVE ANÁLISE DO ENSINO SUPERIOR :  PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS ATUAIS.
Carlos André Araújo 

Menezes

7.18 POLÍTICA DE COTAS E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR Andreliza Cristina De Souza
Mary Ângela Teixeira 

Brandalise

7.19
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO: ANÁLISES E TENDÊNCIAS 

MERCADOLÓGICAS PARA AS PRÓXIMAS DÉCADAS
Cibelli De Medeiros Pickler Rudimar Antunes Da Rocha

7.20
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2011-2020: UMA ANÁLISE DAS METAS PARA A 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 
Bruno César De M. Moreira Marilda Todescat

7.21
PERCEPÇÃO DAS LIMITAÇÕES NA NEGOCIAÇÃO COLETIVA POR DOCENTES DE UMA 

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO

Áurea Maria Resende De 

Freitas
Adriel Rodrigues De Oliveira Samuel Felippe

7.22
AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE COTAS NO ENSINO SUPERIOR: O RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA
Graciele Glap Graciete Tozetto Góes Karin Margraf  

Mary Ângela Teixeira 

Brandalise
Nicoly Talita H. Belo   

Priscila Kabbaz Alves Da 

Costa

7.23
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