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APRESENTAÇÃO 

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores 
brasileiros. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. 
Precisamos criar diferentes espaços de resistência a todos os retrocessos que nos 
estão sendo impostos. O terceiro volume deste livro, intitulado “Educação: Atualidade e 
Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado”, da forma como se organiza, 
é um desses lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, todos aqueles que pensam a 
educação e suas interfaces com as tecnologias. 

Este livro, portanto, reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional brasileiro e as questões voltadas a tecnologia. Os 
capítulos que compõe essa obra abordam, de forma interdisciplinar, a partir da realização 
de pesquisas, relatos de casos e revisões, problemas e situações comuns do contexto 
educacional e que apresentam como objeto de estudo as questões tecnológicas e 
educacionais. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país ou aqueles que 
se interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejo uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: A institucionalização da Educação a 
Distância (EaD) em órgãos públicos do Brasil se 
torna a cada dia mais necessária. O objetivo do 
estudo é mostrar avanços na institucionalização 
dessa modalidade de educação por 
organizações públicas brasileiras, com alcance 
e abrangência nacional, que promovem cursos 
EaD abertos e gratuitos como subsídios à 
capacitação on-line de público externo. A 
pesquisa se classifica como exploratória, e se 
trata da fase inicial de pesquisa, de uma forma 
não exaustiva, sobre EaD na Administração 
Pública. Nesse sentido, recorreu-se a 
operadores booleanos e expressões “curso”, 
“distância”, “ead” junto ao nome na íntegra da 
razão social das organizações públicas para 
identificação dos portais da internet. Como 
resultado da pesquisa, disponibiliza-se os 
endereços para acesso a ambientes virtuais 
de aprendizagem (AVAs) de três Universidades 

Corporativas, cinco Escolas de Governo, duas 
Agências Reguladoras, sete Ministérios, três 
Institutos Governamentais, três Tribunais 
Superiores, cinco instituições pertencentes ao 
Sistema S, e outras oito demais Instituições 
de Governo. Para quem busca atividades 
diferentes durante o período de pandemia de 
COVID-19 e o isolamento social no País e 
em outros Países do Mundo, o conhecimento 
sobre a existência de inúmeras capacitações 
gratuitas ofertadas pelas organizações públicas 
brasileiras de forma remota, on-line, virtual, a 
distância, não presencial torna-se relevante 
para os cidadãos ávidos por conhecimentos e 
conteúdos técnico-científicos de qualidade, com 
potencial de alavancar a carreira acadêmica e 
profissional com a conquista de certificados 
chancelados por representantes da alta gestão 
das organizações públicas.
PALAVRAS-CHAVE: Cenários educacionais. 
Capacitação não presencial. Setor público. 
Transformação digital.

ADVANCES IN THE INTITUTIONALIZATION 

OF DISTANCE EDUCATION IN FEDERAL 

BRAZILIAN PUBLIC ORGANIZATIONS

ABSTRACT: The institutionalization of Distance 
Education (EaD) in public bodies in Brazil is 
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becoming more and more necessary. The objective of the study is to show advances in the 
institutionalization of this modality of education by Brazilian public organizations, with national 
reach and scope, which promote open and free distance education courses as subsidies to 
the on-line training of external audiences. The research is classified as exploratory, and it 
is the initial phase of research, in a non-exhaustive way, on EaD in Public Administration. 
In this sense, Boolean operators and expressions “course”, “distance”, “ead” were used 
together with the full name of the public organizations name to identify the internet portals. As 
a result of the research, the addresses for access to virtual learning environments (AVAs) of 
three Corporate Universities, five Schools of Government, two Regulatory Agencies, seven 
Ministries, three Governmental Institutes, three Courts, five institutions belonging to the S 
System are made available, and eight other Government Organizations. For those seeking 
different activities during of COVID-19 pandemic period and social isolation in the Country 
and other Countries in the world, knowledge about the existence of numerous free training 
courses offered by Brazilian public organizations remotely, on-line, virtual, distance, non-
face-to-face becomes relevant for citizens eager for quality technical-scientific knowledge 
and content, with the potential to leverage their academic and professional careers with the 
achievement of certificates certified by representatives of the top management of public 
organizations.
KEYWORDS: Educational scenarios. Non-classroom training. Public sector. Digital 
transformation.

1 |  INTRODUÇÃO

No cenário atual do Brasil é importante unir esforços para o fortalecimento da atenção, 
do cuidado e da consciência humana, a fim de que se faça da Educação a Distância (EaD) 
mais uma contribuição para tornar os cidadãos melhores indivíduos na vida pessoal e 
profissional (VERGARA, 2007).

A pandemia de Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) provoca uma revolução no 
setor educacional brasileiro. Nesse sentido, a EaD e a capacitação não presencial, que 
era um sonho distante para muitos cidadãos e profissionais, têm se tornado realidade em 
curto prazo de tempo para instituições educacionais e organizações públicas (HE, 2020; 
PRADO, 2020).

Os desafios e potenciais da EaD, adotados às pressas em meio à quarentena 
humana (IDOETA, 2020) por organizações envidam inúmeros esforços institucionais, 
em âmbito federal, para o desenvolvimento de projetos ligados à capacitação em 
EaD (IPEA, 2010), que induzam a geração de conhecimento para a sociedade. Assim, 
Universidades Corporativas, Escolas de Governo, Agências Reguladoras, Ministérios, 
Institutos, Tribunais, Sistema S são exemplos de organizações que têm empreendido e 
mediado recursos para a oferta de ações educativa e corporativa a distância.

Ao observar que instituições educacionais públicas têm buscado adaptar cursos ao 
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novo contexto social, econômico e político, as organizações públicas também o fazem 
por meio de capacitação com o objetivo de prestar serviços à sociedade com qualidade e 
agilidade (VIANNA, 2015; MENDES, 2020).

Para se atualizar, aperfeiçoar e aprimorar conhecimentos com vista a auto-preparar 
para os constantes desafios do mercado de trabalho, os cursos – capacitação, formação 
inicial e continuada, aperfeiçoamento ou atualização – on-line, abertos e gratuitos, de 
curta e média duração, que são ofertados pelas organizações públicas no formato EaD, 
oportunizam um desenvolvimento humano e profissional contínuo (SENAC, 2020).

Do exposto, o estudo objetiva mostrar avanços na institucionalização da Educação 
a Distância por organizações públicas brasileiras, com alcance e abrangência nacional, 
que promovem cursos EaD abertos e gratuitos como subsídios à capacitação on-line de 
público externo: sociedade civil interessada pelas temáticas que envolvem as missões 
organizacionais.

2 |  METODOLOGIA

O estudo se classifica como exploratório, e se trata da fase inicial de pesquisa, de 
uma forma não exaustiva, por meio de levantamento bibliográfico, webgráfico e documental 
sobre Educação a Distância (EaD), o que requer leitura e conhecimento sobre o assunto 
afeto à Administração Pública e à Educação. Envolve, ainda, a busca de conhecimentos, 
cujas fontes são conhecidas, sendo substituível pelo emprego de processos rigorosos de 
investigação (MICHEL, 2009).

Conforme Sampieri et al. (2006), normalmente realizam-se pesquisas exploratórias 
quando o objetivo do estudo é examinar um tema ou problema de investigação pouco 
estudado ou que não tenha sido abordado antes com profundidade de detalhes, mas que 
servem para se familiarizar com fenômenos relativamente desconhecidos na correlação 
de variáveis.

Kinnear e Taylor (1987) afirmam ainda que as pesquisas exploratórias são também 
utilizadas em investigação preliminar da situação com um mínimo de custo e tempo, 
auxiliando o pesquisador a conhecer mais acuradamente o assunto de seu interesse.

Perante isso, recorreu-se a operadores booleanos e às expressões “curso”, 
“distância”, “ead” junto ao nome na íntegra da razão social das organizações públicas para 
identificação dos portais da internet e/ou ambientes virtual de aprendizagem (AVAs). Dessa 
forma, visitas a portais da internet das organizações públicas foram realizadas durante o 
primeiro trimestre do ano 2020, visando conhecer plano de curso, projeto pedagógico de 
curso, e obter dados que embasam este estudo; e identificar as principais iniciativas de 
AVAs existentes na atualidade (JORCELINO; CERQUEIRA-STREIT, 2019), com oferta 
de cursos a distância por meio de plataformas LMS (Learning Management System) e 
Moodle (acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), software 
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livre de apoio à aprendizagem.
Por meio de resultados técnico-científicos oriundos das pesquisas e inovações em 

várias áreas do saber, muitos cidadãos podem ser os beneficiados com os conhecimentos 
e saberes tornado públicos pelas organizações públicas, disponíveis e acessíveis nos 
portais da internet, em bibliotecas digitais e nos AVAs institucionais (JORCELINO; ALVES, 
2017).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Educação a Distância na Administração Pública

As transformações digitais, tecnológicas, institucionais e gerenciais no setor público 
apresentam novos desafios às organizações e aos trabalhadores urbanos e rurais. 
No Brasil, a Educação a Distância (EaD) tem ocupado espaço nas discussões sobre 
a possibilidade de inclusão de pessoas em idade adulta – jovem, adulto, idoso – que 
querem se capacitar (QUARTIERO et al., 2013).

Muitos são os avanços para democratizar o acesso a conhecimentos desenvolvidos 
por órgãos públicos, somados às experiências das Universidades e dos Institutos Federais 
com a modalidade ensino a distância e ao contínuo esforço para a institucionalização da 
EaD nas esferas federal, estadual, distrital, municipal (JORCELINO; ALVES, 2017).

Frente à regulamentação da EaD no Brasil, a legislação referente a essa modalidade 
de ensino no País está disponível no portal da internet do Ministério da Educação (MEC). 
As diretrizes contemplam as diversas áreas do setor educacional: Educação infantil e 
fundamental; Educação média e tecnológica; Educação superior; Educação corporativa; 
Educação continuada em geral. Os referenciais de qualidade para a educação superior, 
elaborado com a participação de especialistas do setor, das universidades e da sociedade, 
torna um modelo, com especificidades, para nortear ações desenvolvidas nessa 
modalidade de educação em prol da formação educacional de jovens, adultos, idosos 
(MEC, 2016; ABED, 2020).

Para Mill (2016), vivencia-se um intenso movimento em prol da modalidade ensino 
a distância, com atenção à criação e ao detalhamento da legislação sobre o assunto, 
à expansão da EaD, às experiências institucionais públicas e privadas mais densas e 
exitosas – atendimento de mais pessoas, em diferentes níveis e localização do cidadão –, 
à maior produção técnico-científica, e à busca do conhecimento sobre projetos inovadores.

As instituições têm independência e liberdade, dentro de sua autonomia, para 
atender às reais necessidades de sua equipe e da sociedade, implementando as medidas 
e alternativas que entenderem adequadas, com enfoque na preservação da qualidade de 
ações estratégicas (ABMES, 2020).
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3.2 Portal da Internet e Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Portais da internet ou WEB portais são as páginas na internet que servem como 
ponto de acesso direto a um conjunto de serviços e informações oferecidos por uma 
organização, onde permite que o usuário encontre, em uma mesma página, vídeos, 
notícias, biblioteca, ambientes virtuais de aprendizagem, serviços e conteúdos (GLOBO, 
2008; LIFERAY, 2020).

O impacto das tecnologias da informação e comunicação (TICs) na contemporaneidade 
é relevante, especialmente, para a educação, onde há possibilidades de customização e 
exploração do espaço virtual para a potencialização da aprendizagem (TABORDA, 2007).

Com a abundância de novos meios eletrônicos de compartilhamento de dados e 
informações e a maior adoção da educação a distância (EaD), há a tendência de que 
esses meios sejam cada vez mais utilizados em ambiente organizacional, tanto como 
suporte para distribuição de materiais didáticos quanto como complemento aos formatos 
presenciais de aprendizagem, proporcionando espaços de aprendizagem on-line 
colaborativa, de interação e com autonomia pelos alunos (MARTINS; CAMPESTRINI, 
2004).

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é o espaço on-line onde se favore o 
ensino-aprendizagem na EaD. Esse ambiente facilita a aprendizagem pelo fato de 
possibilitar a interação entre o instrutor-especialista, tutor e aluno, bem como a interação 
dos alunos entre si. O AVA possui inúmeros recursos e ferramentas que permitem as 
interações assíncronas e síncronas possibilitando que estratégias de aprendizagem 
sejam desenvolvidas (BRESOLIN, 2014) pela equipe pedagógica, de conteudista, e de 
tutoria técnico-científica de uma organização.

De acordo com Vianna (2015), o uso intensivo de tecnologia possibilita o fluxo 
de informações com mais velocidade e requer dos cidadãos e profissionais novos 
conhecimentos e habilidades.

Nesse intuito de proporcionar acesso à educação de qualidade a um maior número 
de interessados, as organizações públicas têm ampliado anualmente as ações educativas 
por meio de programas e projetos associados às novas tecnologias digitais de informação 
e de comunicação (TDICs) (ENAP, 2016) que induzam a geração de conhecimentos 
aplicados.

3.3 Iniciativas de Capacitação de Públicos Externos pelas Organizações

A atuação do setor público no Brasil tem sido uma questão amplamente debatida no 
meio acadêmico, no que diz respeito à sua capacidade tanto de sobrepor-se a interesses 
particularistas quanto de oferecer os serviços necessários ao aprofundamento das 
condições democráticas no País (COSTA; ROCHA, 2018).

A constante atualização e qualificação dos profissionais e cidadãos se torna requisito 
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obrigatório no mercado empresarial atual, que se encontra cada vez mais competitivo. 
Com isso, o treinamento e o desenvolvimento intelectual de um colaborador é hoje um 
dos fatores primordiais para o desenvolvimento da excelência de uma organização 
(MENDONÇA, 2016a).

O cidadão, participante de curso, torna-se motivado quando encontra oportunidades 
de aprender mais desafiadoras.Com isso, detém mais controle sobre as tarefas e 
compromissos (PAIVA, 2010).

A seguir, elencam-se as iniciativas das organizações públicas que mantêm na 
atualidade plataformas e-learning vigentes.

3.3.1 Universidades Corporativas

Para Mendonça (2016b) as Universidades Corporativas visam ensinar técnicas 
para melhorar o desempenho organizacional, alinhado com a missão da organização, 
aos objetivos e às estratégias de seus negócios. Elas se diferenciam das universidades 
tradicionais, visto serem custeadas por empresas visando apenas capacitar colaboradores 
ligados a ela, por meio do aprimoramento e desenvolvimento do conhecimento e habilidades 
deles para com a organização através do ensino de qualidade.

Dessa forma, diversas empresas estão investindo na tendência das universidades 
corporativas, principalmente por meio do e-learning, com oferecimento de cursos on-line, 
que podem ser acessados por colaboradores de diversas localidades (DA SILVA, 2018). O 
Quadro 1 apresenta a razão social e endereços eletrônicos para acesso aos portais dos 
ambientes de EaD das Universidades Corporativas brasileiras.

Universidades Corporativas Endereço para acesso
Universidade Corporativa Banco do Brasil – UniBB unibb.com.br
Universidade Caixa Poder Público caixa.gov.br
UniSERPRO Virtual – Universidade SERPRO moodle.ead.serpro.gov.br

Quadro 1 – Razão social e endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD das 
Universidades Corporativas brasileiras. Fonte: Elaboração própria.

A UniBB disponibiliza opções de aprendizagem para a comunidade, público externo, 
socializando o conhecimento produzido pelo Banco do Brasil (BB). A empresa alerta que 
não são emitidos certificados, comprovantes ou atestados de realização ou de conclusão 
dos cursos.

A Universidade Caixa Econômica Federal (Caixa) Poder Público é o portal de 
capacitação que leva aos gestores e técnicos das prefeituras e demais entes públicos 
soluções educacionais, promovendo qualidade da gestão pública em estados e municípios, 
com oferta de serviços aos cidadãos.
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Para o cidadão que não tem acesso à rede interna da Universidade Serviço Federal 
de Processamento de Dados – SERPRO (UniSERPRO Virtual), há um calendário regular 
de oferta de curso, onde a instituição oferta gratuitamente o curso com emissão de 
certificado.

A Universidade Corporativa dos Correios (UniVirtual Correios), e a Universidade 
Corporativa do Sistema Eletrobras (Unise) oferecem cursos apenas para empregados da 
organização e instituições parceiras.

3.3.2 Escolas de Governo

As Escolas de Governo são instituições públicas criadas com a finalidade de promover 
a formação, o aperfeiçoamento e a profissionalização de agentes públicos, visando ao 
fortalecimento e à ampliação da capacidade de execução do Estado, tendo em vista a 
formulação, a implantação, a execução e a avaliação das políticas públicas (INEP, 2015). 
Essas Escolas compõem a Rede de Escolas de Governo (ENAGRO, 2020). O Quadro 2 
apresenta a razão social e endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes 
de EaD das Escolas de Governo brasileiras.

Escolas de Governo Endereço para acesso

Escola Virtual.Gov – EV.G   mooc.escolavirtual.gov.br
Escola de Administração Fazendária (ESAF) antigomoodle27.enap.gov.br
Escola Virtual da Controladoria-Geral da União (CGU) escolavirtual.cgu.gov.br/ead
Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) escola.mpu.mp.br
Escola Nacional de Gestão Agropecuária (ENAGRO) enagro.agricultura.gov.br

Quadro 2 – Razão social e endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD das 
Escolas de Governo brasileiras. Fonte: Elaboração própria.

O Ambiente de aprendizagem virtual da ESAF, da CGU, da ESMPU possibilitam o 
cadastro de público externo, e a realização de inscrição em cursos a distância.

O Portal Único de Escolas de Governo é um projeto que consiste em um conjunto 
de serviços disponibilizados para o servidor ou cidadão que busca capacitação no serviço 
público (MAIA, 2020). A Escola Virtual.Gov – EV.G, gerenciado pela ENAP (Escola Nacional 
de Administração Pública), é o portal único de governo para a oferta de capacitação a 
distância, principalmente no formato Massive Open On-line Course (MOOC). Oferta cursos 
on-line e gratuitos, com início imediato, sobre várias temáticas e áreas de conhecimento 
para o desenvolvimento da Administração Pública e da sociedade, disponibilizados por 
meio de catálogos de curso e programas educacionais.

Ainda, participam dessa iniciativa a ESAF e a Escola Virtual da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF), ambas vinculadas ao Ministério da Economia; a ENAGRO, 
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vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); a Escola da 
Advocacia-Geral da União (EAGU) Ministro Victor Nunes Leal; a Escola Superior da 
Defensoria Pública da União (ESDPU).

3.3.3 Agências Reguladoras

As Agências Reguladoras são autarquias e têm um papel bastante importante no 
desenvolvimento do País (CUSTÓDIO, 2017). O Quadro 3 apresenta a razão social e 
endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD das Agências 
Reguladoras brasileiras.

Agências Reguladoras Endereço para acesso
Agência Nacional de Águas (ANA) capacitacao.ead.unesp.br
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) portal.anvisa.gov.br/capacita-visa

Quadro 3 – Razão social e endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD das 
Escolas de Governo brasileiras. Fonte: Elaboração própria.

A ANA em parceria com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) mantêm a 
plataforma “Capacitação para a gestão das águas” (ANA, 2020). Conforme Jorcelino e 
Silva (2019) e ANA (2020) , consideram-se público-alvo dos cursos o servidor/funcionário 
de órgão executivo nacional, estadual, municipal; entidade delegatária/agência de 
bacia; representante em instância colegiada (Comitês de bacias, Conselhos); usuário/
empreendedor: atores para conservação e uso racional da água; e/ou sociedade em geral.

A Anvisa promove a participação dos profissionais da vigilância sanitária em ações 
que possibilitam o desenvolvimento, a capacitação, a qualificação e o aperfeiçoamento de 
competências necessárias ao desempenho profissional, a fim de atender as necessidades 
da população no cuidado, na proteção e na promoção da saúde (ANVISA, 2020).

No ano 2018 a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ofertou o curso em formato 
EaD intitulado “Familiarização em Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO) 
para Organizações de Manutenção”. O curso foi ministrado em diversas turmas oferecidas 
periodicamente, de modo a atender a todos os interessados (ANAC, 2018).

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), considerada a primeira agência 
reguladora instalada no País, em parceria com a União Internacional de Telecomunicações 
(UIT), lançaram no ano 2019 o curso com a denominação “Direito do Consumidor de 
Serviços de Telecomunicações”. Esse curso é realizado na modalidade a distância, por 
meio da plataforma ITU Academy. Qualquer interessado pode realizar o curso de forma 
gratuita (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019).

No início de 2020, a Agência Nacional do Cinema (ANCINE), em parceria com a 
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), lançaram o primeiro dos quatro 
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cursos EaD, com o título “Concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento”. 
No primeiro semestre de 2020, essas instituições poderão disponibilizar outros cursos 
(ANCINE, 2020).

No que tange à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no ano 2018 a 
Associação Ibero-Americana de Entidades Reguladoras de Energia (Ariae) aprovou a 
criação da Escola Ibero-Americana de Regulação (EIR), conforme proposta conjunta 
elaborada pela Pontifícia Universidade Católica do Chile (PUC) e pela Universidad Esan 
do Peru. As atividades da EIR podem ser desenvolvidas presencialmente por profissionais, 
em qualquer um dos Países ibero-americanos, ou à distância (ANEEL, 2018).

No ano 2016, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) elaborou junto à Secretaria Geral de EaD (SEAD) da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) o 1º Curso de EaD em Biocombustíveis do PRH/ANP intitulado 
“Fundamentos da produção de biocombustíveis” (UFSC, 2016).

Há registro de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem ofertado 
cursos a distância por meio da plataforma Moodle (ANS, 2020).

 Não foi encontrado registro da promoção de curso EaD pela Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (ANTAQ), pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

3.3.4 Ministérios

Não é raro encontrar críticas aos governos brasileiros pelo número de ministérios 
(GOMES; ALVES, 2017). A Medida Provisória nº 870 de 1º de janeiro de 2019 estabeleceu 
a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios (BRASIL, 
2019).

Na atualidade há quinze ministérios, denominados: economia; saúde; cidadania; 
educação; defesa; infraestrutura; desenvolvimento regional; ciência, tecnologia e 
comunicações; agricultura, pecuária, abastecimento; justiça e segurança pública; relações 
exteriores; minas e energia, meio ambiente; turismo; mulher, família e direitos humanos 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020). O Quadro 4 apresenta a razão social e endereços 
eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD dos Ministérios brasileiros.
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Ministérios Endereço para acesso
  Ministério do Meio Ambiente (MMA)   ead.mma.gov.br
  Ministério da Saúde   ead-saude.dataprev.gov.br
Ministério do Desenvolvimento Regional capacidades.gov.br
Ministério da Justiça e Segurança Pública portal.ead.senasp.gov.br
Ministério da Cidadania   mds.gov.br/ead/
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)   mpdft.mp.br/ead
Ministério da Educação (MEC) portal.mec.gov.br/novoscaminhos

Quadro 4 – Razão social e endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD dos 
Ministérios brasileiros. Fonte: Elaboração própria.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) oferece cursos com emissão de certificado, 
em temáticas relacionadas à missão organizacional.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Programa Novos Caminhos, chancela 
a educação profissional e tecnológica gerando mais oportunidades, emprego, renda e 
novas tecnologias para adolescentes, jovens e adultos com idade entre 15 a 29 anos 
(MEC, 2020). Além disso, o MEC mantém as instituições de ensino superior públicas e 
os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), que promovem cursos 
superiores e técnicos na modalidade ensino a distância nos estados e municípios 
brasileiros.

A Rede EaD da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), vinculada ao 
Ministério da Justiça e Cidadania, em parceria com instituições que integram o Sistema 
S – Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
SEST-SENAT –, amplia a oferta de capacitações aos profissionais de segurança pública 
(SEST-SENAT, 2020).

O Ministério da Saúde oferta no ano 2020 – em atendimento à Portaria nº 639, de 
31 de março de 2020, que dispõe sobre a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo, 
Profissionais da Saúde” –, o curso de capacitação institulada “Protocolos de Manejo 
Clínico do Coronavírus (COVID-19)” voltado à capacitação sobre virologia humana e 
técnicas de biologia molecular avançada, com vista ao cadastramento de profissionais 
da área de saúde, para o enfrentamento e combate à pandemia do novo coronavirus 
SARS-CoV-2 COVID 19, no contexto do complexo panorama sanitário e de saúde pública 
do País. As principais áreas das categorias profissionais são: Serviço social, Ciências 
Biológicas, Biomedicina, Educação física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e terapia 
ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina veterinária, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia, Técnico em radiologia (BRASIL, 2020a, 2020b).

A Receita Federal do Brasil (RFB), vinculada ao Ministério da Economia, interessada 
em promover a educação fiscal no Brasil, ofertou no ano 2018 cursos on-line gratuitos que 
tratam sobre tributação.
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3.3.5 Institutos Governamentais

Os institutos são organizações públicas permanentes, vinculadas a Ministérios, 
criados com propósitos definidos, na área da saúde, do meio ambiente, da reforma agrária, 
dentre outros segmentos.

O Quadro 5 apresenta a razão social e endereços eletrônicos para acesso aos 
portais dos ambientes de EaD dos Institutos Governamentais brasileiros.

Institutos Governamentais Endereço para acesso
  Instituto Nacional de Câncer (INCA) ead.inca.gov.br
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) ead.ibama.gov.br

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) ava.icmbio.gov.br

Quadro 5 – Razão social e endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD dos  
Institutos Governamentais brasileiros. 

Fonte: Elaboração própria.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do ICMBio tem como objetivo promover 
a construção e a disseminação do conhecimento sobre a conservação da biodiversidade 
de forma gratuita a todos os interessados (ICMBio, 2020). O Ibama disponibiliza uma 
plataforma de EaD para capacitar empreendedores, responsáveis técnicos e servidores 
de órgãos ambientais (ICMBio, 2019).

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) tem desenvolvido cursos, com enfoque aos 
profissionais de saúde e áreas afins, com o objetivo de compartilhar o conhecimento 
da Instituição com quem atua diretamente na atenção oncológica (INCA, 2020). Não foi 
encontrado registro da promoção de curso EaD pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA).

3.3.6 Tribunais Superiores

Os Tribunais Superiores, vinculados ao poder judiciário, são órgãos com a finalidade 
de exercer jurisdição.

O Quadro 6 apresenta a razão social e endereços eletrônicos para acesso aos 
portais dos ambientes de EaD dos Tribunais Superiores brasileiros.

Tribunais Superiores Endereço para acesso
Tribunal de Contas da União (TCU) contas.tcu.gov.br/ead
Tribunal Superior do Trabalho (TST) ead.tst.jus.br
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) educacao.tse.jus.br
Escola Judiciária Eleitoral do TSE eadeje.tse.jus.br
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Supremo Tribunal Federal (STF) ead.stf.jus.br
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) cnj.jus.br/eadcnj

Quadro 6 – Razão social e endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD dos  
Tribunais Superiores brasileiros. 

Fonte: Elaboração própria.

O Instituto Serzedello Corrêa (ISC), unidade do TCU, é responsável pela educação 
corporativa dentre outras atribuições, e oferta vários cursos a distância. Há cursos 
autoinstrucionais, sem tutoria técnico-científica, que são abertos a todos os cidadãos 
(TCU, 2019).

O STF Educ@ é uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para oferecer cursos on-line gratuitos e abertos à sociedade, 
com apoio do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário 
(CEAJUD) (CNJ, 2020).

3.3.7 Sistema S

Sistema S é o termo que define o conjunto de organizações das entidades 
corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, 
pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm 
raízes comuns e características organizacionais similares (SENADO NOTÍCIAS, 2019).

O Quadro 7 apresenta a razão social e endereços eletrônicos para acesso aos 
portais dos ambientes de EaD das instituições pertencentes ao Sistema S.

Instituições do Sistema S Endereço para acesso
  Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(SENAT)  ead.sestsenat.org.br

  Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)   ead.senar.org.br
  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE)   m.sebrae.com.br

  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)   portaldaindustria.com.br
  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)   ead.senac.br

Quadro 7 – Razão social e endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD das 
instituições pertencentes ao Sistema S. Fonte: Elaboração própria.

3.3.8 Outras Instituições de Governo

Há instituições, públicas ou privadas, que ainda não possuem a educação como 
seu principal negócio, mas necessitam promover ações educacionais, muitas vezes a 
distância, devido à dispersão geográfica de suas estruturas ou dos parceiros estratégicos 
da cadeia de valor (TEPERINO et al., 2006).
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Chaves-Filho (2006) evidencia que há barreiras e desafios para a implantação 
de programas EaD em Instituições de Governo, em sentido amplo, considerando-se 
as questões preconceituais que deprecia a área de EaD, em aspectos relacionados a 
financiamento, tecnologias, metodologias, além de embargos associados ao arcabouço 
legal para regulação do setor.

O Quadro 8 apresenta a razão social e endereços eletrônicos para acesso aos 
portais dos ambientes de EaD das demais Instituições de Governo.

Instituições de Governo Endereço para acesso
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ead.fiocruz.br
Câmara dos Deputados educacaoadistancia.camara.leg.br
Senado Federal saberes.senado.leg.br
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)   ava.sede.embrapa.br
  Serviço Brasileiro Florestal (SBF)   saberes.florestal.gov.br
  Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)   escolavirtual.inss.gov.br
  Banco Central do Brasil (BCB)   cidadaniafinanceira.bcb.gov.br

Quadro 8 – Razão social e endereços eletrônicos para acesso aos portais dos ambientes de EaD das 
demais Instituições de Governo públicas. 

Fonte: Elaboração própria.

A partir desses resultados, percebe-se que as ações educativas de capacitação, 
de aperfeiçoamento, de atualização, de qualificação promovidas por essas organizações 
públicas podem contribuir na melhoria das capacidades, competências e aptidões 
profissionais dos servidores públicos e na atualização dos cidadãos, oportunizando-lhes 
uma visão mais ampla da necessidade de aperfeiçoamento técnico para o atendimento 
das demandas da sociedade, e de usufruir seus direitos em busca por aprendizagem, 
respectivamente (MEDEIROS, 2010).

Conforme Jorcelino e Alves (2017), vários têm sido os avanços para democratizar 
o acesso a conhecimentos por meio das ações educativas e de capacitação realizadas 
por órgãos públicos brasileiros, o que tornam oportuno o alcance de mais conhecimentos, 
habilidades e atitudes pelos cidadãos.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS: CENÁRIOS DE ESPERANÇAS

A partir do estudo, pode ser percebido os avanços na institucionalização da Educação 
a Distância (EaD) por organizações públicas brasileiras, com alcance e abrangência 
nacional, que promovem cursos EaD abertos e gratuitos como subsídios à capacitação 
on-line de público externo: sociedade civil interessada pelas temáticas que envolvem 
missões organizacionais.

Com esses resultados sobre as organizações de âmbito federal, como também, de 
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outras iniciativas existentes a nível estadual e municipal presentes na atualidade brasileira, 
pode-se observar como implicações gerenciais as contribuições, tendências, desafios, 
motivações e perspectivas dos diversos órgãos públicos em promover intercâmbio de 
conhecimentos, de experiências, das boas práticas através da utilização das novas 
tecnologias educacionais e das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) 
no contexto contemporâneo da EaD, permeado por políticas públicas; programas, projetos 
e ações institucionais (JORCELINO; ALVES, 2017).

A EaD, do ponto de vista de implicações teóricas, pode ser considerada robusta 
no que tange à legislação educacional e à pesquisa acadêmico-científica, mas ainda há 
embargos e barreiras em algumas instituições educacionais e organizações públicas, 
sendo um contínuo desafio na busca pela institucionalização e internalização dessa 
modalidade de educação.

As organizações públicas oportunizam aos usuários da EaD: tutoriais, materiais 
didáticos, e-books, biblioteca digital, videoaulas, certificado, suporte técnico no 
decorrer das ações educativas de capacitação, de aperfeiçoamento, de atualização, de 
qualificação. A oferta de cursos on-line gratuitos e abertos aos cidadãos pode favorecer o 
desenvolvimento intelectual dos participantes dessas iniciativas, como também, contribuir 
para o alcance das horas necessárias para o cumprimento de atividades complementares 
por alunos regulares de cursos técnicos e de graduação – bacharelado, licenciatura, 
formação tecnológica – das instituições educacionais públicas e privadas, presentes em 
municípios, estados, e no Distrito Federal.

Certas organizações públicas têm lançado capacitação como oferta piloto, onde, 
após um período, o curso pode ser avaliado por meio de feedbacks enviados pelos 
participantes, o que pode resultar em melhorias e aperfeiçoamento do formato do curso, 
com base nessas informações e na co-criação de ações educacionais junto aos cidadãos 
(ANCINE, 2020).

Reitera-se que as organizações públicas também ofertam cursos e eventos 
presenciais, que, muitas vezes, apoiam-se nas tecnologias de informação e comunicação 
(TICs), em metodologias ativas, e na busca contínua por recursos e parcerias estratégicas 
– steakholders – para manter os cursos abertos e gratuitos aos públicos prioritários 
(JORCELINO; SILVA, 2019) na tendência de inovação aberta e de transformação digital 
no setor público.

Para quem busca atividades diferentes durante o período da pandemia de COVID-19 
e isolamento social no País, o conhecimento sobre a existência de inúmeras capacitações 
gratuitas ofertadas pelas organizações públicas brasileiras de forma remota, on-line, 
virtual, a distância, não presencial torna-se relevante para os cidadãos ávidos por 
conhecimentos e conteúdos técnico-científicos de qualidade, com potencial de alavancar 
a carreira acadêmica e profissional com a conquista de certificados chancelados por 
representantes da alta gestão e administração de Universidades Corporativas, Escolas 
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de Governo, Agências Reguladoras, Ministérios, Institutos Governametais, Tribunais 
Superiores, instituições pertencentes ao Sistema S, e demais Instituições de Governo.

As capacitações on-line com tutoria e autoformativas – com conteúdos auto-
instrucionais – contribuem para uma educação de qualidade, mais justa, isonômica, 
igualitária e equânime à sociedade brasileira. Além do governo federal, cabem aos 
representantes do setor público dos 26 estados e do Distrito Federal o empenho contínuo 
e o incentivo à formação e ao aperfeiçoamento da equipe de profissionais; o apoio às 
políticas públicas e; a permanente busca por recursos humanos, financeiros, materiais, 
tecnológicos, financeiros em prol de formulação e implementação de novas ações.

Por fim, não se teve a intenção de esgotar o assunto, pois o tema do estudo retrata um 
aspecto da sociedade brasileira com alto índice de mutabilidade, que se renova de modo 
intenso, com o advindo das inovações tecnológicas e metodológicas contemporâneas 
(CHAVES-FILHO, 2006).

Assim, finalizo este estudo com a esperança e o desejo de que pesquisas atuais 
e futuras com enfoque em organizações públicas estejam brotando de discussões e 
avanços sobre a institucionalização da EaD no mundo corporativo postos em pauta até 
o momento, seja em âmbito federal, estadual, distrital, municipal do Brasil; e no exterior, 
com experiências internacionais (MILL, 2016)
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