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1 HISTÓRICO 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura protocolou junto ao Conselho 

Universitário - CONSUNI, do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, para análise e 

deliberação, o Projeto de Curso de Extensão: Liderança e seus desafios na era do conhecimento. 

 

2 ANÁLISE 

 

2.1. Projeto anexo. 

 

3 PARECER 

 

Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário - CONSUNI do Centro Universitário 

de Brusque - UNIFEBE, deliberou: 

 

APROVAR o Projeto de Curso de Extensão: Liderança e seus desafios na era do conhecimento.  
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e
Cultura - Proppex 

Supervisão e Extensão

Projeto de Extensão
Curso: Liderança e seus desafios na era do conhecimento

Identificação
Proponente: Barla Leosi Testoni (Doutora)
E-mail: barlatespioli2016@gmail.com  Telefone: (47)9911-2285
Endereço Lattes: http://lattes.cnpq.br/1934108366983069
Cursos: Administração e Curso Superior de Tecnologia Em Processos Gerenciais
Abrangência: Regional  Operacionalização: Ocasional
Período: 11/09/2021 a 25/09/2021  Carga Horária: 12h00
Participantes: 5 a 20  Modalidade: Presencial
Certificação: Sim  Cerimonial: Não
Publicação jornalística: Não
Investimento institucional: Não
Materiais: 
Quadro branco Canetão Folhas brancas.
Equipamentos: 
Projetor multimídia, Netbook e Caixas de Som (para computador).

Estruturação
Extensão
Curso

Atividades

Tipo Nome Local Data Carga Horária Certificação Antecipada  
(Mediadores)

1. Introdução
Ao longo da evolução dos estudos da Administração, a temática da liderança foi tratada sob inúmeras

abordagens. Inicialmente focada em traços pessoais, estilos comportamentais e fatores contingenciais
(BOWDEN, 1926; STOGDILL, 1948; FIEDLER, 1964; MCGREGOR, 1966), passando para as chamadas
novas teorias da liderança (HOLLANDER, 1980; BASS, 1990; BRYMAN, 2004), culminando com as
abordagens denominadas não-tradicionais (SENDJAYA; SARROS, 2002; GORDON, 2002; FLETCHER;
KÄUFER, 2003; FRY, 2003; UHL-BIEN, 2006).

Em seus estudos, Murphy (1941) identificou a liderança como uma situação instável na qual as pessoas
alternariam posições de liderar e seguir, a depender do contexto no qual estavam inseridas. Assim sendo, a
maior falha dos estudos da liderança na época, segundo o autor, seria tratá-la como algo dependente
apenas do “indivíduo líder” e não considerar esse indivíduo como um fator em uma situação social.

Esta compreensão das ações do líder desvinculado de seu contexto ainda se perpetua, e os esforços para
alterar essa visão sugerem configurações de liderança resultantes dos processos interativos
contextualizados, conscientes do capital humano como o ativo mais valioso nas organizações. Portanto, o
conhecimento e o alinhamento de propósitos individuais e organizacionais passaram a ser ferramentas de
máxima importância no processo de gerir pessoas a partir do século XXI (DAVENPORT, 2001; GRONN,
2002; DAVENPORT; PRUSAK, 2003; CREVANI; LINDGREN; PACKENDORFF, 2007; LADKIN, 2010).
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Assim sendo, a liderança atual deixa de preocupar-se apenas com o resultado da sua influência sobre os
outros e passa a considerar maneiras diferentes de exercer essa influência. Nesse contexto, o poder deixa
de ser a ferramenta primordial de influência e cede lugar aos valores, à inteligência emocional, à
colaboração (CIULLA, 2007; GOLEMAN, 2011; SELIGMAN, 2009).

2. Justificativa
O paradigma da liderança dominante concebe os líderes como figuras heroicas enquanto seus liderados

são apresentados como seres flexíveis e domináveis. Contudo, esta visão de herói não mais se adapta à
complexidade da vida social da era do conhecimento, cada vez mais dependente da colaboração entre as
pessoas (AVOLIO; WALUMBWA; WEBER, 2009; FLETCHER, 2004).

O paradigma que se sustenta na era do conhecimento compreende a liderança como uma dinâmica
interativa complexa na qual surgem resultados adaptativos relacionados à aprendizagem, inovação e à
adaptabilidade como consequência de processos coletivos. Portanto, possibilitar o aprendizado, estimular a
capacidade criativa e a adaptação são movimentos chaves da nova liderança (UHL-BIEN; MARION;
MCKELVEY, 2007; SOBRAL; FURTADO, 2019).

A dinâmica das funções de liderança na era do conhecimento traduz-se na fluidez das suas tarefas
administrativas e burocráticas, bem como na dinâmica informal que emerge das relações sociais no contexto
da organização. Nesse contexto, a liderança é visualizada em um continuum no qual os dois lados da
liderança (líderes e liderados) são influenciados mutuamente, aprendem e desenvolvem os pontos-chave
para o sucesso da organização (BRADBURY; LICHTENSTEIN, 2000).

As organizações situadas em nossa região percebem esta transição da era industrial para a era do
conhecimento e vivenciam essas mudanças dos paradigmas da liderança de perto. Exemplo disso são os
incentivos aos colaboradores para que estes se mantenham em constante aprendizagem seja por meio de
cursos de pós-graduação ou treinamentos de curta duração que venham a incrementar suas competências
técnicas e comportamentais. 

3. Palavras-chave
Liderança. Gestão de pessoas. Capital Humano.

4. Objetivos
4.1. Objetivo geral

Oportunizar aos participantes uma visão geral sobre o paradigma da liderança alinhado à estratégia
organizacional na era do conhecimento.

4.2. Objetivos específicos
Proporcionar que os participantes visualizem as mudanças estruturais nas relações de liderança nas
últimas décadas;
Preparar os participantes para atuação em seus contextos de forma que estimulem a mobilização
de pessoas com consequente alavancagem de resultados para a organização;
Oferecer aos participantes noções sobre ferramentas de gestão do conhecimento que permitam o
desenvolvimento de uma visão integrada do processo de liderança.

5. Coparticipes (Parceiros/Setores da Sociedade)
 

6. Metodologia
Exposição teórica e dialogada, execução de exercícios individuais, dinâmicas, debate com os

participantes e vivências planejadas que venham a fortalecer as competências para a liderança na era do
conhecimento.

6.1. Cronograma

Data/horário Atividade

 Módulo I – Liderança na era do conhecimento
Visão geral das teorias de liderança. Reflexões e debates sobre o

papel da liderança em um novo contexto de Gestão de Pessoas. Por
que a liderança? O que é a nova liderança? Liderança e as novas
gerações. Liderança e a tecnologia. Liderança na era digital, Liderança
Autêntica e Transformacional. Dinâmicas da liderança no contexto das
organizações da era do conhecimento.
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Módulo II – Competências para liderança
Quem é o líder? Liderança e comunicação. Inteligência emocional

para liderança. Liderança, gerenciamento organizacional e
planejamento estratégico. A liderança supervisora e acolhedora.
Liderança e aprendizagem. Liderança com criatividade. Liderança e
empreendedorismo. Liderança e ética. Liderança para a resolução de
problemas, conflitos e tomada de decisão. Conhecimento, informação e
tecnologia como ferramentas para a liderança. Autoliderança. Liderança
e diversidade nas organizações.

 
Módulo III – Criando equipes de alta performance a partir das ações

do líder
Alinhamento de valores organizacionais e de equipe. Quem são as

pessoas na organização e o que elas querem? Liderança que envolve e
compromete pessoas. Motivação e liderança. Inspirando uma visão
compartilhada de liderança. Liderança orientada para princípios. O
capital humano nas organizações: o que é, como investir e obter
retorno. O papel do líder no desenvolvimento do capital humano. As
ferramentas de coaching e mentoring para o desenvolvimento pessoal e
profissional.

 

6.2. Comissão organizadora (opcional)
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