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APRESENTAÇÃO

Ciências Humanas: características práticas, teóricas e subjetivas – Vol. I, coletânea 
de vinte e oito capítulos que une pesquisadores de diversas instituições, corresponde a 
obra que discute temáticas que circundam a grande área das Humanidades.

As colaborações aqui congregadas abordam contribuições que dialogam com a vasta 
área das Humanidades. Assim, sendo, optamos por promover um recorte primeiro a partir 
de dois grandes eixos: o primeiro é a educação, o segundo é o exercício das práticas 
religiosas e sua interação sagrado e profano.

Realizada essa observação, propomos aos leitores um exercício de diálogo com 
os capítulos que compõem a presente obra. Temos, inicialmente, a abordagem sobre 
a educação na realidade mexicana. De imediato, e sequenciado, a legislação pátria 
para o tema da educação é recordada, bem como as políticas públicas oportunas. Em 
movimento sequenciado, há textos que versam sobre administração escolar, metodologias 
da aprendizagem, processo educativo, aprendizagem por meio de jogos didáticos, práxis 
docente, desenvolvimento infantil, educação ambiental, educação infantil, a inclusão de 
crianças indígenas em ambiente escolar não indígena, livro didático, sequência didática, 
formação humana, saúde e formação acadêmica, formação docente na realidade de 
sujeitos surdos, estágio supervisionado e o papel da monitoria.

Alcançando o segundo momento, temos a busca pelo diálogo inter-religioso, a devoção 
e a realidade vivenciada em São Gonçalo do Amarante, além da festa e religiosidade em 
Maringá.

Tenham proveitosas leituras!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos
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ENSINO-APRENDIZAGEM

CAPÍTULO 4
doi

Samuel Alves da Silva 
Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

Ciências da Saúde
Fortaleza – Ceará

Beatriz Paiva Rocha
Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

Ciências da Saúde
Fortaleza – Ceará

Claísa Andréa Freitas Rabelo
Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

Ciências da Saúde
Fortaleza – Ceará

Ashley Brito Valentim
Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

Ciências da Saúde
Fortaleza – Ceará 

Chrisley de Lima Rocha
Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

Ciências da Saúde
Fortaleza – Ceará

Mateus Barbosa Tavares
Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

Ciências da Saúde
Fortaleza – Ceará 

Renata Carmo de Assis
Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

Ciências da Saúde
Fortaleza – Ceará

RESUMO: A educação tradicional consta na 
reprodução do conhecimento, mas a busca de 

superação desse modelo tem levado à adoção 
de metodologias ativas. O objetivo deste estudo 
foi avaliar a percepção dos discentes quanto à 
importância de monitorias e metodologias ativas 
e tradicionais no processo ensino-aprendizagem 
da disciplina de Métodos de Análises de 
Alimentos. O estudo ocorreu na Universidade 
Estadual do Ceará (UECE) com graduandos de 
Nutrição cursando a disciplina de Métodos de 
Análises de Alimentos no segundo semestre de 
2017. Monitorias e a maioria das metodologias 
foram consideradas importantes para o 
ensino e aprendizagem. No entanto, algumas 
metodologias foram apontadas como de pouca 
importância, sendo necessária a reestruturação 
ou substituição dessas práticas pedagógicas, 
de forma a contribuir para a melhoria da 
aprendizagem na referida disciplina. 
PALAVRAS-CHAVE: Metodologias. Ensino. 
Aprendizagem.

ACTIVE METHODOLOGIES X TRADITIONAL 

METHODOLOGIES:  THE IMPORTANCE IN 

THE TEACHING-LEARNING PROCESS

ABSTRACT: The traditional teaching relies 
on the reproduction of the knowledge, but the 
searching for the overcoming of this method has 
brought the adoption of active methodologies. 
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The aim of this study was to evaluate the perception of the students on the importance of 
tutoring and active and traditional methodologies in the teaching-learning process in the 
classes of Analysis Methods of Food. The study took place at State University of Ceará 
(UECE) with Nutrition students currently enrolled on the subject by the second semester of 
2017. Tutoring and the majority methodologies were considered important to teaching and 
learning. However, some methodologies were pointed as little important, being necessary 
the restructuring or substitution of these pedagogical practices, in order to contribute to the 
learning improvement in this class.
KEYWORDS: Methodologies. Teaching. Learning.

1 |  INTRODUÇÃO

O processo educativo desenvolvido nas Instituições de Ensino Superior (IES) é 
orientado por metodologias que permitam atender aos objetivos do projeto pedagógico 
de cada curso, consolidando o processo de ensino e aprendizagem. Segundo Brighenti 
(2015), as mudanças que ocorreram na forma de ensino com o uso das tecnologias, os 
desafios impostos aos professores e as oportunidades com a inserção de novas formas e 
meios de tecnologias, exige dos professores novos métodos de ensino. Nesse contexto, 
destacam-se as metodologias ativas que promovem uma maior participação do aluno no 
processo de ensino e aprendizagem, passando a ser um agente ativo na construção do 
conhecimento.

 Como exemplo, o processo de monitoria acadêmica, constitui-se uma ferramenta 
facilitadora para o desenvolvimento da aprendizagem tanto para os monitores quanto 
para os discentes. Segundo Frison (2016), frequentemente, a monitoria acadêmica nos 
cursos superiores tem sido utilizada como estratégia de apoio ao ensino para atender 
estudantes com dificuldades de aprendizagem.

 Segundo Lemos (2006), o processo de ensino-aprendizagem, principalmente 
na metodologia tradicional, desenvolve no estudante alterações nos aspectos afetivo-
emocionais que influem significativamente na atividade intelectual dos indivíduos, 
em particular, na aprendizagem. Dessa maneira, o presente estudo justifica-se pela 
necessidade de se conhecer as metodologias de ensino que os alunos consideram mais 
importantes para sua aprendizagem na disciplina de Métodos de Análises de Alimentos e, 
com base nessas informações, melhor administrar as atividades de ensino.

 Diante deste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a importância das 
atividades de monitoria e do uso de metodologias ativas e tradicionais no processo de 
ensino- aprendizagem, de acordo com a percepção dos discentes do Curso de Nutrição, 
matriculados na disciplina de Métodos de Análises de Alimentos.
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2 |  METODOLOGIA 

A pesquisa do tipo descritiva quantitativa desenvolveu-se na Universidade Estadual 
do Ceará (UECE), no mês de junho de 2018. A amostra constituiu-se de 22 alunos que 
cursaram, no período de fevereiro a junho de 2018, a disciplina de Métodos de Análises 
de Alimentos ofertada no segundo semestre do Curso de Nutrição. O instrumento de 
pesquisa utilizado foi um questionário adaptado do modelo de Sousa (2011) constituído por 
questões de múltipla escolha agrupadas em três tópicos: “Aspectos sociais e estudantis”, 
“Aspectos psicoemocionais” e “Aspectos de ensino e aprendizagem”. A coleta de dados 
ocorreu ao término da disciplina de Métodos de Análises dos Alimentos quando os alunos 
responderam o questionário referente aos aspectos da monitoria e sobre as práticas de 
ensino e de avaliação, conforme a utilização de estratégias tradicionais e não-tradicionais 
desenvolvidas na disciplina. 

 Todas as respostas foram tabuladas utilizando Microsoft Excel e os resultados 
foram obtidos pelo somatório de respostas comuns. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação aos aspectos sociais e estudantis observou-se que 68% dos discentes 
tinham entre 19 e 23 anos e que a maioria dos entrevistados (81,82%) afirmou ter 
escolhido o Curso de Nutrição como primeira opção de curso superior, por sempre gostar 
de Nutrição. 

 Quanto ao tópico “Aspectos psicoemocionais”, 63,64% relataram que o seu estado 
emocional se altera nos dias de avaliações, sendo que 77,3% destes apontaram como 
o principal motivo à falta de segurança no conhecimento adquirido. Além disso, quando 
questionados a respeito da atitude que tomam ao receber uma nota baixa, 50% responderam 
ficar chateado e passar a se dedicar e a estudar mais, sendo que na pergunta seguinte, 
em que podiam marcar mais de uma resposta, a maioria (59,1%) declarou ser a natureza 
da disciplina o principal interferente nos estudos, afetando o êxito nas avaliações. 

METODOLOGIAS ADOTADAS

PERCEPÇÃO DOS DISCENTES
Pouco 
importante
(% discentes)

Importante
(% 
discentes)

Muito 
importante
(% discentes)

Jogo de desenho das vidrarias e equipamentos 
(LABART) 18,18% 40,9% 40,9%

Dinâmica de fazer fluxograma de análises a 
partir da observação de vídeos de análises 
laboratoriais

31,81% 40,9% 27,27%

Atividade de reconhecimento sensorial de 
sabores, aromas e texturas realizada ao ar livre, 
introdutória à análise sensorial de alimentos

0% 31,81% 63,63%



 
Ciências Humanas: Características Práticas, Teóricas e Subjetivas Capítulo 4 33

Visita técnica aos laboratórios de análises de 
alimentos de uma instituição de pesquisa 9% 13,63% 77,27%

Produção de relatório de aula prática no 
formato de artigo científico, com o auxílio de 
alunos do Mestrado Acadêmico de Nutrição e 
Saúde. 

9% 36,36% 54,54%

Avaliação tradicional (prova escrita) 27,27% 59,1% 13,63%
Relatórios convencional de aula prática 9% 72,72% 18,18%
Relatório de aula prática na forma de Laudo 31,81% 50% 18,18%
Apresentação oral dos resultados da aula 
prática de análise sensorial 18,18% 36,36% 45,45%

Planejamento e execução, por cada equipe, de 
uma análise sensorial de alimentos 0% 36,36% 63,63%

Realização de monitorias 22,72% 27,27% 50%
Contato monitor-aluno 9% 27,27% 63,63%
Exercícios de respiração para relaxamento, 
antes das provas 9% 22,72% 68,18%

Aulas práticas no laboratório de métodos de 
análises de alimentos 9% 18,18% 72,72%

Tabela 1. Percepção dos discentes da disciplina de métodos de análises de alimentos, do Curso de 
Nutrição da UECE, quanto a importância, para a sua aprendizagem, das metodologias adotadas pela 

professora no decorrer do semestre letivo.

Dentre as diversas alterações emocionais, uma das mais comuns é a ansiedade. 
Ao refletir sobre as avaliações, seminários e trabalhos em grupo, Cruz (2010) diz que a 
ansiedade é uma experiência emocional em função da previsão de situações futuras ou 
em presença de situações consideradas como desagradáveis2. Dessa forma, no âmbito 
acadêmico, a alteração do estado emocional durante as avaliações pode decorrer da 
“tensão pré-prova”, em que o aluno se questiona sobre o seu preparo, estudo e capacidade 
de responder as questões. 

 A Tabela 1 apresenta a percepção dos discentes da disciplina de Métodos de 
Análises de Alimentos, do Curso de Nutrição da UECE, quanto à importância, para a 
sua aprendizagem, das metodologias adotadas pela professora no decorrer do semestre 
letivo. 

 Em relação ao tópico “Aspectos de ensino e aprendizagem”, a análise dos dados 
revelou que de acordo com as opiniões dos discentes algumas metodologias adotadas 
na disciplina de métodos de análises de alimentos, no decorrer do semestre letivo, 
se destacavam como pouco importantes ou muito importantes para a aprendizagem. 
Considerando-se apenas a aprendizagem, a “Dinâmica de fazer fluxograma de análises a 
partir da observação de vídeos de análises laboratoriais” e a produção de um “Relatório 
de aula prática na forma de Laudo” foram ambas apontadas como pouco importantes por 
31,81% dos discentes, apesar de que, quando avaliados como ferramentas de ensino, 
foram consideradas importantes por 40,9% e 50% dos entrevistados respectivamente. 

 Por outro lado, considerando-se apenas o ensino, o “Contato monitor – aluno” e 
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as “Aulas práticas no laboratório de métodos de análises de alimentos” foram avaliados 
como muito importante por 100%, mesmo sendo considerados como muito importante 
apenas por 63,63% e 72,72% no que se refere ao processo de aprendizagem. 

 Pereira e Cordeiro (2016), analisando a relação entre monitoria e desempenho dos 
alunos da disciplina de Cálculo Fundamental do Curso de Engenharia da Universidade 
Federal do Ceará observou que as notas dos alunos que frequentaram as monitorias 
foi 23% maior que a média da sala. Assim ressaltando a importância de monitorias no 
processo de ensino- aprendizagem. 

 Raasch, Morati e Pimentel (2015) avaliando a contribuição da realização de 
experimentos no processo de ensino-aprendizagem constataram que embora as aulas 
práticas sejam rodeadas de expectativa por parte dos alunos, apenas a experimentação 
não garante o aprendizado, devendo haver uma relação com o conteúdo das aulas 
teóricas. Dessa maneira, verifica-se que apesar das aulas práticas serem consideradas 
a melhor metodologia ativa analisada nesse trabalho, elas não se tornam eficientes sem 
aulas teóricas tradicionais de qualidade. 

 Outro resultado relevante é em relação à metodologia de “Avaliação tradicional 
(prova escrita)” que foi avaliada pela maioria como importante tanto para a aprendizagem 
(59,1%) quanto para o ensino (54,54%). 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em geral, as avaliações alteravam o estado emocional de discentes da disciplina 
de Métodos de Análises de Alimentos do Curso de Nutrição, fazendo-se necessário 
diversificar os métodos de avaliação para minimizar esses efeitos adversos. As atividades 
de monitoria e a maioria das metodologias ativas e tradicionais foram consideradas pelos 
discentes como importantes ou muito importantes no processo de ensino aprendizagem. 
No entanto, as metodologias avaliadas como pouco importantes necessitam ser 
reestruturadas ou substituídas, de forma a contribuir para a melhoria da aprendizagem 
dos próximos discentes da referida disciplina. 
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