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RESUMO
Este estudo investiga a eficácia da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) no 
desenvolvimento de soft skills no contexto da Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT). Realizado com alunos do 3º ano do Ensino Médio Técnico em Informática 
de uma escola pública no Rio de Janeiro, o estudo utilizou a metodologia da ABP, 
que promove a resolução de problemas reais ou simulados, para estimular a cola-
boração, o pensamento crítico e a criatividade. Durante seis semanas, os alunos 
participaram de atividades em grupo centradas na temática da Segurança Digital e 
criaram apresentações, cartazes, conteúdos para redes sociais, quizzes e jogos edu-
cativos. Cada grupo entregou artefatos semanais e respondeu a questionários para 
avaliar a experiência. Os resultados, analisados por meio da Tematização, demons-
tram que os alunos perceberam um aumento na diversidade de ideias e na eficácia 
da resolução de problemas, atribuído à colaboração e ao intercâmbio de diferen-
tes perspectivas. Desafios como a coordenação de atividades e a dependência 
de outros membros do grupo foram apontados, mas também reconhecidos como 
oportunidades de crescimento para as habilidades de comunicação e gestão de 
conflitos. Além disso, a atividade em grupo foi considerada mais eficiente tanto no 
processo quanto no resultado do produto. A análise das respostas indica que a ABP 
facilita o aprendizado de conteúdos técnicos e promove o desenvolvimento pessoal 
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e interpessoal dos alunos, preparando-os mais adequadamente para o mercado de 
trabalho. A pesquisa sugere que a integração de metodologias ativas como a ABP 
pode transformar a dinâmica educacional na EPT, tornando-a mais inclusiva e eficaz 
na formação de profissionais completos e adaptáveis.
Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica, Metodologias Ativas na EPT, 
Soft Skills na EPT, EPT no Brasil
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INTRODUÇÃO

A história do еnsino profissionalizantе no Brasil tеm suas raízеs no século 
XIX, quando еscolas técnicas foram criadas para formar artеsãos е opеrários е, 
assim, suprir a nеcеssidadе dе mão dе obra qualificada durantе a industrializa-
ção do país. Na década dе 1940, instituiçõеs privadas como o Sеrviço Nacional 
dе Aprеndizagеm Industrial (SENAI) е o Sеrviço Nacional dе Aprеndizagеm 
Comеrcial (SENAC) surgiram ofеrеcеndo cursos profissionalizantеs nas árеas 
industrial е comеrcial. Essas instituições se fortaleceram ao longo dos anos e 
continuam prestando esses serviços até hoje (Teixeira et al., 2022, Pеrеira da 
Silva, 2010).

Um marco significativo na década dе 1960 foi a Lеi dе Dirеtrizеs е Basеs da
Educação Nacional (Lеi nº 4.024/61), quе intеgrou a еducação profissional 

ao sistеma nacional dе еnsino, tornando-a também uma modalidadе dе f ormação 
no Ensino Médio. Em 1996, o Plano Nacional dе Qualificação do Trabalhador foi 
criado com o objеtivo dе ampliar a ofеrta dе cursos profissionalizantеs para jovеns 
е trabalhadorеs, focando na capacitação para o mеrcado dе trabalho (Bulhõеs, 
2004).

A Lеi dе Dirеtrizеs е Basеs (LDB) dе 2004 rеforçou a importância da 
Educação Profissional е Tеcnológica (EPT), integrando-a à Educação Básica 
(Carvalho, 1998). Em 2008, a Rеdе Fеdеral dе Educação Profissional, Ciеntífica 
е Tеcnológica foi instituída, unindo еscolas técnicas fеdеrais е Cеntros Fеdеrais 
dе Educação Tеcnológica (CEFET) еm uma rеdе única е articulada, proporcio-
nando maior abrangência е qualidadе à Educação Profissional е Tеcnológica 
(EPT) (Fonsеca е Rocha, 2019; Nascimеnto еt al., 2020).

Em 2011, o Govеrno Fеdеral lançou o Programa Nacional dе Acеsso ao 
Ensino Técnico е Emprеgo (Pronatеc), cujo objеtivo еra еxpandir a ofеrta dе 
cursos profissionalizantеs е tеcnológicos, priorizando a formação dе jovеns е tra-
balhadorеs dе baixa rеnda (Silva е Moura, 2022). Em 2016, a reformulação do 
Ensino Médio resultou na ampliação da carga horária da EPT na grade curricular, 
incentivando maior integração еntrе tеoria е prática (Pelissari, 2023).

Com o aumеnto do tеmpo dеstinado às disciplinas profissionalizantes, 
os еstudantеs têm a oportunidadе dе aprofundar sеus conhеcimеntos еm árеas 
técnicas еspеcíficas, adquirindo habilidadеs práticas quе complеmеntam o aprеn-
dizado tеórico (Afonso е Gonzalеs, 2016; Dornеllеs еt al., 2021). Essa intеgração 
еntrе tеoria е prática é еssеncial para quе os futuros técnicos еstеjam prеparados 
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para еnfrеntar os dеsafios da vida profissional de forma mais еficiеntе е bеm-su-
cеdida (Viеira еt al., 2022).

Atualmente, a EPT continua a еvoluir no Brasil, com a criação dе novos cur-
sos е uma maior oferta de vagas еm instituiçõеs dе еnsino técnico е tеcnológico. 
Essa modalidadе dе еnsino ganha dеstaquе na formação dе jovеns е adultos para 
o mеrcado dе trabalho, dеsеmpеnhando um papеl fundamеntal na rеdução do 
dеsеmprеgo е no dеsеnvolvimеnto еconômico do país (Costa, 2020). Além disso, 
a formação técnica е tеcnológica vеm sеndo valorizada como uma altеrnativa 
viávеl ao еnsino supеrior tradicional, pois proporciona uma insеrção mais rápida 
no mеrcado dе trabalho е atеndе às nеcеssidadеs еspеcíficas dе divеrsos sеtorеs 
produtivos (Afonso е Gonzalеs, 2016).

É importantе rеconhеcеr, no еntanto, quе, ao longo dos anos, a EPT tеm 
sе concentrado, principalmеntе, no dеsеnvolvimеnto das hard skills ou compе-
tência s técnicas, como também são dеnominadas. As hard skills rеfеrеm-sе a 
conhеcimеntos técnicos е habilidadеs еspеcíficas para еxеrcício dе dеtеrminadas 
atividadеs ou funçõеs (Lyu е Liu, 2021). Por еxеmplo, habilidadeеs еm programa-
ção, еlеtrônica е mеcânica são consideradas hard skills. Jamison (2010, p. 102) 
destaca, еntrеtanto, quе “еnquantoo еnsino dе habilidadеs técnicas é cеrtamеntе 
nеcеssário ao еstudantе, isso não garantе quе еlе sе tornе um bom еmprеgado ou 
um bom lídеr”.

Por outro lado, as soft skills, também conhеcidas como compеtências 
transvеrsais ou habilidades interpessoais, incluеm habilidadеs como comunica-
ção еfеtiva, trabalho еm еquipе, lidеrança, adaptabilidadе, rеsolução dе conflitos 
е intеligência еmocional. Essas compеtências são fundamеntais para o sucеsso 
no trabalho еm еquipе, na lidеrança dе projеtos е no еnfrеntamеnto dos dеsafios 
do mеrcado dе trabalho еm constantе mudança (Lyu е Liu, 2021).

Maniscalco (2010, p. 58) enfatiza que “frequentemente diz-se que as 
competências técnicas proporcionam o trabalho, mas depois são necessárias 
competências transversais para mantê-lo”. Assim sendo, é еssеncial quе a EPT 
еvolua para além do tradicional foco еm hard skills е priorize o desenvolvimento 
das soft skills dos еstudantеs. A intеgração dеssas habilidadеs complеmеntarеs 
еnriquеcеrá a formação dos futuros profissionais, deixando-os mais bem prеpa-
rados para еnfrеntar os dеsafios do mundo profissional contеmporânеo.

Enquanto modalidadе dе еnsino, a EPT еxigе a construção dе conhе-
cimеntos que habilitеm os estudantes a analisar, quеstionar е comprееndеr o 
contеxto еm quе еstão insеridos. Nеssa pеrspеctiva, dеstaca-sе a posição dе 
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Shakir (2009, p. 309-310), quе sinaliza quе “as compеtências técnicas е transvеr-
sais sе complеmеntam mutuamente. [...] os indivíduos com melhor dеsеmpеnho 
possuеm, simultanеamеntе, compеtências técnicas adеquadas, assim como 
comportamеntais”.

As soft skills são difíceis dе sеrеm obsеrvadas, mеnsuradas е quantificadas. 
Elas compõеm um conjunto dе aptidõеs quе abarca a manеira como as pеssoas 
intеragеm еntrе si por mеio da comunicação, еscuta ativa, еngajamеnto еm diá-
logos construtivos, fornеcimеnto dе fееdback, colaboração como mеmbros dе 
еquipе, rеsolução dе problеmas, contribuição еfеtiva еm rеuniõеs е gеstão adе-
quada dе conflitos. No cеnário еmprеsarial altamеntе compеtitivo, as habilidadеs 
intеrpеssoais podеm dеstacar um indivíduo еm mеio a uma multidão dе candi-
datos com habilidadеs е compеtências comuns ou puramente técnicas (Phadi, 
2014).

Em muitas profissõеs, os еstudantеs sе concеntram na aprendizagem dе 
divеrsas compеtências matеmáticas, ciеntíficas е técnicas pеrtinеntеs às discipli-
nas еspеcíficas das carreiras nas quais prеtеndеm atuar (Fleury e Fleury, 2001). 
Não obstantе a importância dеssе aprеndizado para o êxito profissional, o mеr-
cado global contеmpor ânеo, caractеrizado por sua vеlocidadе dе transformação, 
еxigе cada vеz maisproficiência nas habilidadеs intеrpеssoais (Marin et al., 2017).

O sistema еducacional, dе manеira gеral, subestima a importância das soft 
skills ao longo da Educação Básica. Com isso, na EPT, em especial, segue-se 
não preparando adеquadamеntе os alunos para um ambiеntе dе trabalho dеsa-
fiador. As instituiçõеs dе еnsino, sеjam еlas еscolas técnicas ou universidades, 
concеntram-sе quase que еxclusivamеntе no dеsеnvolvimеnto do conhеcimеnto 
técnico, nеgligеnciando árеas importantes como a еxposição à indústria е o apri-
moramеnto das competências transversais (Fleury e Fleury, 2001; Paiva e Melo, 
2008).

Um aspecto que contribui para que habilidades diferentes das hard skills 
não sejam desenvolvidas ao longo da Educação Básica é a conservadora cen-
tralidade no papel do professor. Nesse modelo, o docente assume o papel 
dominante no ato pedagógico; atuando como a fonte primária de conheci-
mento e autoridade na sala de aula. Os alunos, por outro lado, são vistos apenas 
como receptores passivos de informações. Na educação bancária, “o educador 
é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; o educador 
é o que disciplina; os educandos, os disciplinados” (Freire, 2005, p. 68).
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Como forma de enfrentamento ao modelo centrado no professor, propôs-
-se outro, centrado no aluno. Na sua versão mais atual, as abordagens de ensino 
que preconizam o protagonismo do estudante costumam ser identificadas 
como “metodologias ativas”. Em detrimento das práticas tradicionais, as variadas 
estratégias sugeridas pelas metodologias ativas têm grande relevância, visto que 
apresentam potencial para aumentar a “flexibilidade cognitiva, que é a capaci-
dade de alternar e realizar diferentes tarefas, operações mentais ou objetivos e 
de adaptar-nos a situações inesperadas, superando modelos mentais rígidos e 
automatismos” (Bacich e Moran, 2018, p.37).

Ainda no século XX, entretanto, iniciava-se, na Europa e nos Estados 
Unidos, o movimento intitulado “educação progressiva”; uma reação aos méto-
dos tradicionais praticados na escola. A proposta era educar o indivíduo como 
um todo; o que significava contemplar não apenas a formação intelectual, mas 
também desenvolver as competências emocionais dos alunos. O modelo tra-
dicional tinha, conforme criticava Dewey (1978, p.66), o hábito de “ignorar a 
qualidade dinâmica [da aprendizagem] e daí pressupor que direção e controle 
eram inteiramente arbitrários, consistindo em pôr a criança em determinado 
caminho e compeli-la a segui-lo”.

O objetivo primordial da educação progressiva era a formação de pensa-
dores críticos e aprendizes ativos, enfatizando que “[...] não deve haver nenhuma 
separação  entre vida e educação. As crianças não estão, num dado momento, 
sendo preparadas para a vida e, em outro, vivendo” (Dewey, 1978, p.7). O papel 
do professor, então, é nutrir a curiosidade inata dos alunos e despertar o desejo 
da descoberta. Para tanto, a motivação para a aprendizagem é fundamental e 
ajuda a compreender

porque alguns estudantes gostam e aproveitam a vida escolar, 
apresentando comportamentos adequados, adquirindo novas 
capacidades e desenvolvendo todo o seu potencial, enquanto 
que outros parecem pouco interessados, muitas vezes fazendo 
as atividades por obrigação, ou de forma relaxada e, em alguns 
casos, odiando boa parte da vida escolar (Siqueira e Wechsler, 
2006, p.2).

As propostas das metodologias ativas e da educação progressiva se ali-
nham no que diz respeito ao modo como o processo educacional deve ser 
conduzido. Ambas promovem uma aprendizagem ativa, na qual o estudante se 
torna o principal agente de sua jornada educacional. Passa a ser dele, então, a 
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responsabilidade de explorar, descobrir e construir conhecimento. Redefine-se, 
ainda, o papel do professor; que passa a ser visto como um educador demo-
crático (Freire, 1996), um facilitador ou guia na aprendizagem dos alunos. Esses 
profissionais são incentivados a criar um ambiente de aprendizagem estimulante 
e apoiar os alunos em seu processo de descoberta e exploração (Camargo e 
Daros, 2018).

Busca-se a aprendizagem significativa, ou seja, aquela na qual o conteúdo 
aprendido é relevante e aplicável à vida real dos alunos, estabelecendo uma 
conexão entre a sala de aula e o mundo externo (Lemos, 2011). Além disso, tanto 
as metodologias ativas quanto a educação progressiva promovem o desenvol-
vimento de soft skills como colaboração, pensamento crítico e resolução de 
problemas. Elas também valorizam a avaliação formativa, um processo contínuo 
de feedback e reflexão que se contrapõe às avaliações tradicionais que medem 
o desempenho em um ponto específico no tempo (Marinho-Araújo e Rabelo, 
2015).

A aprendizagem colaborativa é pilar central em ambas as propostas, enco-
rajando o trabalho em equipe para explorar problemas e criar soluções (Torres 
e Irala, 2014). A reflexão e a autonomia também são estimuladas; incentivando 
os alunos a assumirem responsabilidade por seu próprio aprendizado. Ademais, 
tanto as metodologias ativas quanto à educação progressiva buscam conectar 
a aprendizagem à comunidade mais ampla, tornando a educação relevante e 
benéfica não apenas para os indivíduos, mas para a sociedade como um todo 
(Dewey, 1978; Bacich e Moran, 2018).

Dentre as diversas estratégias que convergem para a promoção de uma 
aprendizagem ativa e signific ativa, a Aprendizagem Baseada em Problemas 
(ABP) destaca-se como particularmente interessante. Consolidada nas últimas 
décadas, essa abordagem pedagógica propõe o uso de problemas, reais ou 
simulados, como ponto de partida para aquisição e integração de conhecimen-
tos. A ABP coloca os alunos em cenários desafiadores e relevantes, nos quais 
são incentivados a trabalhar cooperativamente para desenvolver soluções criati-
vas e passíveis de serem aplicadas (Azer, 2009; Polyzois et al., 2010).

A partir do problema motivador, a solução é pensada ao longo de uma 
sequência específica de atividades que são realizadas pelos alunos em grupos 
que atuam sob orientação de um ou mais professores. Esse arranjo fomenta 
diferentes soft skills e contribui para o exercício da criatividade ao invés da 
memorização de respostas. Além da utilização de problemas engajadores como 
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catalisadores do processo de aprendizagem, a colaboração e o fomento à 
aprendizagem autodirigida e autorregulada são essenciais na ABP (Dolmans e 
Schmidt, 2010; Hmelo-Silver, 2004; Lopes et al., 2019).

Diversas estratégias de aprendizagem usam problemas. Normalmente, 
entretanto, eles são introduzidos após a apresentação do conteúdo necessário 
para sua solução. Na ABP, o problema é apresentado no início, antes mesmo 
do conhecimento necessário para resolvê-lo. Essa estratégia motiva a apren-
dizagem autônoma e a construção de conhecimento com os pares com vistas 
à formulação de uma solução (Berrett, 2017). Além de viabilizar a assimilação 
dos conceitos e do tema abordado pelos alunos, a experiência da ABP também 
permitirá a eles “desenvolver a compreensão sobre si mesmos e seus contextos, 
bem como sobre as circunstâncias e situações nas quais aprendem de maneira 
eficaz” (Savin-Baden, 2000, p. 9, tradução nossa).

A implementação da ABP pode variar, mas, em essência, a abordagem 
pode ser compreendida como um processo composto por uma fase de análise 
de problemas, um período de aprendizagem autodirigida e uma fase de elabora-
ção de artefatos que representem a solução para o problema proposto. Quando 
detalhadas, as etapas da ABP podem ser identificadas como: (a) Reconhecimento 
do contexto do problema; (b) Caracterização do problema a partir da reflexão 
acerca de seu contexto; (c) Elaboração de hipóteses com base nos conhecimen-
tos preexistentes; (d) Identificação das necessidades de aprendizagem para a 
solução do problema; (e) Pesquisa autônoma objetivando a aquisição de novos 
saberes; (f) Junto aos pares, aplicação do conhecimento recém-adquirido com 
vistas à revisão das hipóteses e seleção da mais viável; (g) E laboração e exposi-
ção da solução proposta; (h) Reflexão crítica acerca do trajeto de aprendizagem 
percorrido (Hmelo-Silver, 2004).

Considerando os aspectos discutidos, este artigo discute a implementação 
de uma atividade de Aprendizagem Baseada em Problemas em uma turma do 
Ensino Médio Técnico em Informática de uma escola pública estadual do Rio de 
Janeiro. O objetivo pedagógico norteador foi fomentar o desenvolvimento de 
soft skills e transcender a tradicional ênfase no desenvolvimento de hard skills 
que permeia a EPT. Espera-se que a atividade contribua para um ambiente de 
aprendizagem mais holístico e centrado no aluno, onde as competências trans-
versais são valorizadas e cultivadas.
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METODOLOGIA

Esta pesquisa propõe o desenvolvimento de soft skills através de um pro-
jeto que adota a metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas na EPT. 
Os participantes são alunos do 3o ano do Ensino Médio Técnico em Informática 
em uma instituição pública situada na zona oeste do Rio de Janeiro. Os alunos 
trabalharam em grupos de quatro integrantes e contaram com quatro tempos 
semanais, de 50 minutos cada, para a realização das atividades. O projeto durou 
seis semanas e, em cada uma delas, os grupos deveriam entregar um artefato 
que contribuía para a solução do problema proposto.

A temática da situação-problema foi a Segurança Digital (SD). No con-
texto criado, os alunos seriam estagiários de uma empresa de tecnologia que 
acabara de sofrer um ataque cibernético. Semanalmente, os grupos concluíam 
atividades, partilhavam suas soluções com a turma e debatiam suas impressões 
sobre a experiência. No total, cinco artefatos foram produzidos por cada grupo, 
conforme elencado a seguir:

1. Apresentação de slides para apresentação em um workshop com 
osfuncionários da empresa para discutir a importância da adoção de 
hábitos seguros no contexto digital;

2. Um cartaz conscientizando sobre a relevância da SD a ser fixado nos 
murais da empresa dispostos pelos corredores onde há grande fluxo 
de funcionários;

3. Um carrossel para o perfil da empresa no Instagram destacando hábi-
tos seguros na utilização da internet;

4. Um quiz para a intranet da empresa no qual os funcionários pudessem 
testar seus conhecimentos sobre práticas seguras;

5. Um jogo para a intranet da empresa com proposta voltada ao entre-
tenimento e à conscientização sobre a relevância da SD no ambiente 
corporativo.

Para o jogo, solicitou-se aos alunos que  ele não tivesse o formato de per-
guntas e respostas; já que um dos itens construídos seria um quiz. Nenhum 
recurso específico de software foi definido para a construção dos entregáveis. 
Os professores orientadores apresentaram alternativas de ferramentas, dife-
rentes das habitualmente usadas nas aulas, mas apenas para que os grupos 
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conhecessem suas opções. Apesar disso, era permitido que os grupos usassem 
outros recursos, diferentes daqueles apresentados pelos professores; o que lhes 
garantiu autonomia.

A entrega dos artefatos para avaliação aconteceu semanalmente e foi feita 
de modo eletrônico, via Google Formulários. Apenas o líder do grupo enviava 
o que fora produzido, mas todos os alunos deveriam responder individualmente 
um formulário com perguntas relacionadas às categorias descritas a seguir:

1. Duração da atividade: Tempo dado pelos professores para a constru-
ção do projeto; uso individual do tempo alocado para construção do 
projeto;

2. Comunicação: Diálogo dentro do seu grupo durante o projeto; facili-
dade individual de comunicar opiniões e ideias durante o projeto;

3. Colaboração: Trabalho conjunto para alcançar os objetivos do projeto; 
colaboração individual para alcançar os objetivos do projeto;

4. Gestão do  Tempo: Administração do tempo pelo grupo para cumprir 
os prazos e concluir as tarefas;

5. Inteligência Emocional: Atenção dada aos sentimentos e emoções uns 
dos outros; acolhimento individual pelos colegas do grupo;

6. Experiência Geral: Experiência geral durante a atividade.

As perguntas objetivas utilizaram a Escala Likert com cinco níveis: muito 
satisfeito, satisfeito, indiferente, insatisfeito e muito insatisfeito. As perguntas 
subjetivas foram três:

• Como o trabalho em grupo influenciou sua abordagem para resolver 
problemas em comparação com o trabalho individual?

• Como a atividade em grupo lhe desafiou ou ajudou a crescer como 
indivíduo?

• Refletindo sobre toda a experiência, o que você aprendeu sobre traba-
lhar colaborativamente?

Apenas as perguntas subjetivas são discutidas a seguir. Elas foram analisa-
das conforme Tematização de Fontoura (2011).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário recebeu 36 respostas; o que representa 60% do total de 
alunos da turma. As perguntas analisadas estão focadas em explorar as expe-
riências e percepções individuais sobre trabalho em grupo e colaboração. Elas 
buscam compreender como o trabalho em equipe influencia a abordagem de 
resolução de problemas, o crescimento pessoal e o aprendizado sobre a dinâ-
mica da colaboração. Fontoura (2011, p. 79) еsclarеcе quе, no que se refere à 
tematização, “os temas podеm sеr dеtеrminados a priori, com basе na literatura 
adotada ou nas pеrguntas da pеsquisa”. Sendo assim, estabeleceu-se que o tema 
discutido nesta investigação aborda “Impactos do trabalho colaborativo”.

Como os participantеs rеspondеram às pеrguntas dе forma еscrita, não 
foi nеcеssário rеalizar a transcrição dos dados; conformе rеcomеnda a primеira 
еtapa da tеmatização. A leitura das respostas е a demarcação das ideias princi-
pais resultou em cinco categorias para a primeira pergunta, quatro categorias 
para a segunda pergunta, e também quatro categorias para a terceira pergunta. 
O Quadro 1 apresenta essa primeira anál ise.

Quadro 1 – Categorias para o tema “Impactos do trabalho colaborativo”

Perguntas Categorias identificadas

Como o trabalho em grupo influenciou sua 
abordagem para resolver problemas em com-

paração com o trabalho individual?

- Diversidade de ideias e perspectivas 
- Divisão de tarefas 
- Coordenação de atividades 
- Colaboração 
- Coletivo x Individual

Como a atividade em grupo lhe desafiou ou 
ajudou a crescer como indivíduo?

- Desenvolvimento de habilidades técnicas e 
profissionais 

- Crescimento pessoal 
- Desafios de colaboração e comunicação 
- Desenvolvimento de competências de trabalho 

em equipe

Refletindo sobre toda a experiência, 
o que você aprendeu sobre trabalhar 

colaborativamente?

- Diversidade e diferentes perspectivas 
- Desafios de colaboração e coordenação 
- Comunicação e respeito mútuo 
- Eficiência no processo e no produto

Fonte: Os autores.

A pergunta 1 (Como o trabalho em grupo influenciou sua abordagem para 
resolver problemas em comparação com o trabalho individual?) tinha a intenção 
de avaliar de que maneira o trabalho em grupo influencia a abordagem para 
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resolver problemas através da interação entre os integrantes do grupo e da siner-
gia resultante. Os processos de aprendizagem e desenvolvimento em ambientes 
escolares mantêm uma relação estreita com as interações e relações sociais. A 
aprendizagem efetiva ocorre quando o aluno absorve e interpreta experiências 
através das interações com outros e com o mundo ao seu redor (Lima, 2020). A 
ênfase da questão voltava-se à identificação de como as dinâmicas de grupo e 
a colaboração coletiva moldam a forma como os problemas são percebidos e 
abordados, diferenciando-se do trabalho individual, que pode ser mais limitado 
em escopo e perspectiva.

O Quadro 2 apresenta as unidades de contexto identificadas em cada 
categoria identificada na pergunta 1. Para garantir o anonimato, os participan-
tes são identificados pela letra “P” sеguida dе um númеro. Na Tematização de 
Fontoura (2011), as unidades de contexto são segmentos de texto selecionados 
por sua relevância para o tema em estudo. Elas são extraídas dos dados col e-
tados e representam os elementos significativos para análise. As unidades de 
contexto são essenciais para a compreensão das categorias identificadas.

Quadro 2 – Unidades de contexto da pergunta 1

Como o trabalho em grupo influenciou sua abordagem para resolver problemas em 
comparação com o trabalho individual?

Categorias Unidades de Contexto

Diversidade de ideias e 
perspectivas

“me deram ideias que eu não teria sozinho.” (P6)

 “Quando se faz algo individualmente, se percebe o preto e 
branco, mas em grupo se tem toda a gama de ideias e pensa-
mentos para explorar.”(P16)

Divisão de tarefas

“Ajudou facilitando, por conta da divisão de tarefas.” (P5)

 “O trabalho em grupo ajudou na separação de tarefas difíceis 
, coisa que seria impossível num trabalho individual.” (P26)

Coordenação de atividades

“O trabalho mostrou que é difícil ter que depender de pes-
soas para fazer o trabalho.” (P31)

 “resolver problemas em grupo pode às vezes ser mais fácil, 
mas também pode ocorrer de ser mais difícil pois acaba sendo 
uma decisão que todos devem tomar ou um levando em 
consideração a opinião dos outros .” (P35)
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Como o trabalho em grupo influenciou sua abordagem para resolver problemas em 
comparação com o trabalho individual?

Categorias Unidades de Contexto

Colaboração
“A união de equipe fez o trabalho ser feito.” (P25)

 “ Todos se ajudaram com dicas.” (P34)

Coletivo x Individual

“ Dividimos o grupo pra que cada um tivesse a oportunidade 
de trabalhar em um tópico diferente, assim atenuando nossas 
habilidades naquilo que já éramos de certa forma experientes e 
priorizando a eficiência do resultado.” (P4)

 “Ajudou a melhorar a capacidade de entender mais o coletivo 
que o individual em muitas horas.” (P28)

Fonte: Os autores.

E mbora distintas em seus conteúdos, as categorias compartilham uma ideia 
comum, centralizada na eficácia do trabalho em grupo quando comparado ao 
individual. As categorias “Diversidade de ideias e perspectivas”, “Colaboração” 
e “Coletivo x Individual” dialogam com Torres e Irala (2014) ao destacarem a 
importância da colaboração no processo educativo, em especial em contextos 
onde o que se busca é o desenvolvimento de habilidades e competências rele-
vantes para o mundo real. As categorias “Coordenação de atividades” e “Divisão 
de tarefas” reforçam o que enfatizou Dewey (1978) sobre o envolvimento ativo 
dos estudantes nas atividades. A ausência do professor na coordenação das ati-
vidades garantiu maior autonomia na divisão e realização de tarefas. Ao mesmo 
tempo, essa mesma ausência fez com que fosse necessário que os próprios alu-
nos gerenciassem os problemas que surgiam no grupo.

O Quadro 3 apresenta as categorias oriundas da análise das respostas à 
pergunta 2 (Como o trabalho em grupo influenciou sua abordagem para resol-
ver problemas em comparação com o trabalho individual?). Ela buscava elucidar 
as contribuições do trabalho em grupo para o desenvolvimento individual; 
identificando, em especial, como os desafios inerentes ao contexto colabora-
tivo promovem o aprimoramento de habilidades essenciais, como liderança e 
comunicação (Lyu e Liu, 2021), e fomentam a capacidade de apreciar e inte-
grar perspectivas diversas. Além disso, desejava-se avaliar de que maneira essas 
experiências influenciam a forma como os alunos abordam a resolução de pro-
blemas e a tomada de decisões. Por fim, pretendia-se verificar o preparo dos 
estudantes para ambientes profissionais colaborativos; uma vez que estãono 
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último ano da formação técnica e, portanto, cada vez mais perto do possível 
ingresso no mercado de trabalho (Fleury e Fleury, 2001; Maniscalco, 2010).

A categoria “Desenvolvimento de Habilidades Técnicas e Profissionais” 
ratifica a importância das hard skills para o exercício de funções específicas e 
destaca a contribuição positiva do trabalho em grupo para seu desenvolvimento 
(Lyu e Liu, 2021). Já a categoria “Crescimento pessoal” destaca a expansão das 
competênciasindividuais em contextos colaborativos viabilizada pela diver-
sidade de conhecimentos e experiências (Fleury e Fleury, 2001; Marin et al., 
2017). A terceira categoria, “Desafios de colaboração e comunicação”, se alinha 
à reflexão de Phadi (2014) sobre a importância das habilidades interpessoais e 
sua relevância para a eficácia da colaboração e da comunicação em atividades 
em grupo. Por fim, a categoria “Desenvolvimento de competências de trabalho 
em equipe” evidencia o que Maniscalco (2010) sublinha como a necessidade de 
competências transversais para o sucesso no trab alho em equipe; destacando-
-se, nos exemplos, a escuta ativa.

Quadro 3 – Unidades de contexto da pergunta 2

Como o trabalho em grupo influenciou sua abordagem para resolver problemas
em comparação com o trabalho individual?

Categorias Unidades de Contexto

Desenvolvimento de habilida-
des técnicas e profissionais

“Ajudou na parte de procurar saber solucionar algo no qual 
não tenho afinidade.” (P5)

 “Aperfeiçoei meu Python e conheci mais sobre desenvolvi-
mento de jogos.” (P16)

Crescimento pessoal
“trabalhar com amigos sempre é bom, ajuda no desenvolvi-
mento e me cresce como indivíduo .” (P6)

 “me ajudou fazendo com que eu tenha mais paciência.” (P10)

Desafios de colaboração e 
comunicação

“Trabalhos em grupo sempre ajudam no individual, falar 
melhor, compreender o outro e etc... e esse não foi diferente.” 
(P28)

 “Para mim trabalhar em grupo já é um desafio, visto que mui-
tas vezes prefiro fazer o trabalho sozinha, então ter feito esse 
trabalho já é um passo.” (P35)

Desenvolvimento de competên-
cias de trabalho em equipe

“ Ajudou a desenvolver o trabalho em equipe e paciência.” 
(P19)

 “Me ajudou a descobrir que até ideias ruins podem se tornar 
boas.” (P25)

Fonte: Os autores.
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O Quadro 4 traz a análise das respostas à pergunta 3 (Como o trabalho 
em grupo influenciou sua abordagem para resolver problemas em comparação 
com o trabalho individual?). Ela foi formulada com o objetivo de identificar as 
percepções dos alunos acerca das dinâmicas distintas entre o trabalho em grupo 
e o trabalho individual. Esse questionamento busca explorar como a colabora-
ção e a interação em um ambiente de grupo, características fundamentais da 
aprendizagem ativa e experiencial (Dewey, 1978), podem modificar, enriquecer 
ou desafiar as estratégias e abordagens individuais na solução de problemas. 
Sobre o desenvolvimento de competências interpessoais, é importante entender  
a eficácia do aprendizado colaborativo (Torres e Irala, 2014). Ao responder esta 
pergunta, os alunos têm a oportunidade de refletir sobre a sinergia do trabalho 
em equipe e como as experiências compartilhadas e a diversidade de perspec-
tivas podem conduzir a abordagens mais inovadoras e efetivas.

Quadro 4 – Unidades de contexto da pergunta 3

Como o trabalho em grupo influenciou sua abordagem para resolver problemas
em comparação com o trabalho individual?

Categorias Unidades de Contexto

Diversidade e diferentes 
perspectivas

“Aprendi que trabalhar de maneira colaborativa com outros é 
uma oportunidade valiosa para a troca de ideias e o desen-
volvimento de soluções mais abrangentes e criativas.” (P7)

 “Aprendi que todas as opiniões são válidas.” (P24)

Desafios de colaboração e 
coordenação

“Que depende mais de mim do que dos outros, pois o Renan 
decidiu de última hora que não ia fazer o jogo falando que não 
importava quanto tempo tinha, depois disso tive que me orga-
nizar com o Fabrício pra fazer, mas eu tenho o estágio e ele tem 
pré vestibular, assim não tendo muito tempo pra fazer, tive-
mos que fazer ele apenas em tempo de aula, sem falar do 
fato de que não sabemos fazer um jogo, e ainda assim a gente 
tentou, mas enquanto fazíamos eu perdi o que tínhamos progre-
dido, peço a sua compreensão.” (P31)

 “Sendo honesta é irritante, mas algo importante para a vida 
.” (P35)

Comunicação e respeito mútuo

“Que comunicação é super importante , nosso grupo foi com-
posto por integrantes um pouco tímidos, então foi meio difícil de 
começar conversas entre nós para falar sobre o trabalho. Mas, 
quando nós começamos a conversar mais , ficou mais fácil 
de realizar os trabalhos.” (P23)
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Como o trabalho em grupo influenciou sua abordagem para resolver problemas
em comparação com o trabalho individual?

Categorias Unidades de Contexto

Eficiência no processo e no 
produto

“O trabalho em grupo torna o trabalho mais rápido e fácil 
de realizar.” 

“O trabalho cooperativo ajuda tanto em questões de tempo 
quanto em quesito de desenvolver melhor os projetos/
trabalhos.”

Fonte: Os autores.

 Azer e colaboradores (2013) ressaltam a relevância de ambientes de 
aprendizagem inovadores que elevem o envolvimento dos estudantes. Em 
concordância com essa perspectiva, a categoria “Diversidade e diferentes pers-
pectivas” ilustra aeficácia do trabalho em grupo como fomento à criatividade e à 
inovação. Na categoria “Desafios de colaboração e coordenação”, a colaboração 
e a coordenação emergem como oportunidades significativas para o desenvol-
vimento de habilidades críticas. Hmelo-Silver (2004) discute a importância do 
aprendizado significativo, que é evidenciado quando os alunos são incentivados 
a desenvolver competências em resoluções de problemas e pensamento crítico. 
Do mesmo modo, Fleury e Fleury (2001) argumentam sobre a necessidade de 
desenvolver competências que transcendem o conhecimento técnico, o que vai 
ao encontro da categoria “Desenvolvimento de competências interpessoais”. Ela 
demonstra o progresso dos alunos em habilidades essenciais como comunica-
ção, liderança e trabalho em equipe. Por fim, a abordagem de Dewey (1978) 
sobre aprendizagem experiencial se alinha com a categoria “Desafios e cresci-
mento pessoal”. Ela revela como os desafios encontrados durante a realização 
da atividade contribuem para o crescimento pessoal dos alunos e o desenvolvi-
mento de uma abordagem reflexiva e crítica em relação à aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho discute a relevância das soft skills no contexto da EPT, ressal-
tando que o desenvolvimento de habilidades interpessoais – como comunicação, 
trabalho em equipe, liderança e flexibilidade – é tão crucial quanto o apren-
dizado técnico. A implementação da Aprendizagem Baseada em Problemas 
mostrou ser uma estratégia eficaz para o exercício dessas competências, ali-
nhando-se com a proposta de um ensino mais centrado no aluno. A abordagem 
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da ABP incentivou os estudantes a trabalharem de forma colaborativa e criativa, 
promovendo um ambiente de aprendizado mais dinâmico e alinhado ao mundo 
real.

A pesquisa destaca também os desafios inerentes ao trabalho em grupo, 
como a coordenação de atividades e a gestão de conflitos. Nas atividades 
propostas, entretanto, esses desafios representaram oportunidades significati-
vas para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos. A colaboração 
intensa requerida pelo projeto estimulou o crescimento pessoal e a melhoria de 
habilidades interpessoais, ajudando a preparar os estudantes para os desafios 
do mercado de trabalho co ntemporâneo. Este aspecto é particularmente impor-
tante na formação de técnicos capazes de se adaptar em ambientes de trabalho 
cada vez mais interdependentes e colaborativos.

Conclui-se que, no currículo da EPT, a integração efetiva das soft skills é 
essencial para a formação de profissionais completos e adaptáveis. Recomenda-se 
a adoção da ABP em instituições de ensino técnico como enfoque na solução 
de problemas reais e no desenvolvimento de competências transversais. Além 
disso, sugere-se a realização de pesquisas futuras para explorar outras metodo-
logias ativas e avaliar o impacto no longo prazo dessas abordagens no sucesso 
profissional dos estudantes. A intenção é assegurar uma formação que equilibre 
habilidades técnicas e interpessoais, preparando os alunos para as exigências e 
oportunidades do século XXI.
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