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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: Os programas de monitoria existentes 
em muitas universidades desempenham um papel 
importante no processo de ensino aprendizagem. 
Monitores de disciplinas específicas podem 
auxiliar estudantes de graduação de inúmeras 
maneiras auxiliando na assimilação e melhor 
compreensão de conteúdos mais difíceis. 
Consequentemente os índices de reprovação e 
retenção podem diminuir significativamente. O 
presente trabalho teve como objetivo elucidar a 
importância, os benefícios e os novos métodos 
de aplicação da monitoria na disciplina de 
Genética Humana oferecido na Regional Jataí 
da Universidade Federal de Goiás - UFG. São 
descritos os recursos utilizados pelo monitor 
para seu aprendizado e sua preparação para as 
atividades de monitoria no intuito de melhorar o 
aprendizado dos alunos. Ao final da monitoria foi 
aplicado um questionário diagnóstico para avaliar 

a contribuição da monitoria de genética humana 
no processo de aprendizagem e a percepção da 
disciplina de acordo com o ponto de vista dos 
alunos do curso de Biomedicina. 
PALAVRAS-CHAVE: Monitoria, Genética 
humana, Biomedicina, Graduação.

IMPORTANCE OF TEACHING 
ASSISTANTSHIP IN HUMAN GENETICS 

TO THE BIOMEDICINE STUDENTS FROM 
A PUBLIC UNIVERSITY 

ABSTRACT: Existing Teaching Assistantships 
Programs at many universities play an 
important role in the teaching-learning process. 
Discipline-specific teaching assistants can assist 
undergraduate students in several ways by 
helping them to assimilate and better understand 
more difficult content. Consequently, failure and 
retention rates can decrease significantly. The 
present work aimed to elucidate the importance, 
the benefits and the new methods of application 
of the teaching assistantship in the discipline of 
Human Genetics offered in the Regional Jataí 
of the Federal University of Goiás - UFG. The 
resources used by the teaching assistant for its 
learning and preparation for teaching activities 
to improve student learning are described. At 
the end of the teaching assistantship in human 
genetics, a diagnostic questionnaire was applied 
to evaluate the contribution of this activity to 
the learning process and the perception of the 
discipline according to the point of view of the 
students enrolled in the Biomedicine course.
KEYWORDS: Teaching assistantship, Human 
Genetics, Biomedicine, Undergraduate
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INTRODUÇÃO
Tanto no cenário mundial como no Brasil existem vários desafios a serem vencidos no 

âmbito da formação profissional em saúde. Pode-se citar como exemplos o distanciamento 
dos profissionais da realidade social e da saúde dos indivíduos, dificuldade dos profissionais 
em construirem um pensamento crítico e a aplicação frequente de métodos pedagógicos 
tradicionais que acabam por reproduzir modelos assistenciais também conservadores(1,2). 
Neste sentido a formação das competências e habilidades do profissional da saúde passam 
pelas práticas pedagógicas utilizadas e a eficiência do processo ensino-aprendizagem. Os 
programas de monitoria existentes nas universidades são dessa forma instrumentos que 
contribuem nesse processo(3).

A monitoria acadêmica foi instituída no Brasil na década de 60 e se consolidou nas 
universidades brasileiras com a implementação da Lei nº 5.540/68, art. 41(4). Por meio 
dessa lei a potencialidade pedagógica da monitoria foi reconhecida na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB). Foi estabelecido que as universidades deveriam criar 
as funções de monitor para alunos dos cursos de graduação que se submeterem a provas 
específicas, nas quais demonstrem capacidade de desempenho em atividades técnico-
didáticas de determinada disciplina.(5)

A disciplina Genética Humana é um componente curricular da formação dos alunos 
do curso de Biomedicina da Unversidade Federal de Goiás-Regional Jataí. Essa disciplina 
é relatada pelos alunos como uma disciplina de conteúdo extenso e complexo, na qual, 
os alunos, por mais que já tenham cursado a disciplina pré-requisito Genética básica, 
apresentam dificuldades durante o período. Diante desse contexto torna-se evidente a 
necessidade e o papel do monitor como um suporte fundamental no processo de ensino 
aprendizagem. O presente trabalho trata de um relato de experiência de monitoria na 
disciplina de Genética humana, no curso de biomedicina da Universidade Federal de Goiás, 
no campus regional Jataí no semestre de 2017/1.

Conforme o Edital nº 01 , de 25 de abril de 2017 da UFG são atribuições do monitor: 
a) Desenvolver o Plano de Trabalho elaborado em conjunto com o professor orientador; 
b) Auxiliar os estudantes que estejam apresentando baixo rendimento na aprendizagem 
da disciplina; c) Auxiliar o professor orientador nas tarefas didático-científicas; d) Cumprir 
a carga horária semanal de doze (12) horas; Preencher, em conjunto com o professor 
orientador, o relatório final de monitoria. (6)

OBJETIVO
Relatar a experiência do monitor e a relação dos alunos com a disciplina de Genética 

Humana.
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METODOLOGIA  
A monitoria foi aplicada seguindo o planejamento semanal de horas e as atribuições 

do monitor; o mesmo utilizou-se de livros de genética, internet e as aulas do professor-
orientador para a aplicação de plantões de dúvidas, discussões de listas de exercício e 
revisão de conteúdos de difícil compreensão com os alunos que frequentaram a monitoria. 
Os horários dos plantões foram adaptados quando possível para atender as necessidades 
e dificuldades dos alunos. O monitor auxiliou o docente na aplicação de provas e durante 
as práticas laboratoriais, bem como assistiu na preparação e organização do espaço, tanto 
para facilitar a didática como o aprendizado.

Ao final da disciplina e conjuntamente da monitoria foi aplicado um questionário 
diagnóstico contendo 7 questões objetivas onde o aluno indica seu interesse na disciplina 
e sua percepção, nível de relevância da monitoria e outros fatores que influenciaram a 
aprendizagem de Genética Humana.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do questionário diagnóstico foi feita com 22 dos 23 alunos inicialmente 

matriculados, sendo uma desistência. No questionário notou-se que 21 alunos cursavam a 
disciplina por ser uma disciplina obrigatória e 1 por reprovação.

Segundo o relato dos alunos as razões para a dificuldade no bom desempenho 
na disciplina de genética humana incluíam  em sua maioria o excesso de disciplinas 
no semestre que interferiu no aprendizado (82%), seguido de falta de atenção (9%), 
desinteresse (5%) e falta de base (5%). Este resultado evidencia um ponto importante a 
ser observado pela coordenação e colegiado do curso de Biomedicina para a adequação 
e reestruturação da grade curricular do curso bem como do projeto pedagógico, visando 
uma reorganização dos horários e da carga horária, pois esse fator parece ser comum 
nas demais disciplinas. O excesso de disciplinas por semestre alerta para a dificuldade de 
obtenção de um melhor desempenho na vida acadêmica do graduando de biomedicina e 
provavelmente a eficiência no aprendizado (Figura 1).
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Figura 1 Dificuldades no desempenho de atividades relacionadas a disciplina de Genética 
Humana

Apesar das dificuldades, o aproveitamento na disciplina se apresentou satisfatório 
ao fim do semestre. Quando perguntado sobre a utilização da monitoria, dos 22 alunos, 
10 se utilizaram desse recurso e desses 100% confirmou que a monitoria atendeu a suas 
expectativas. Dos 12 alunos que não utilizaram foi questionado a razão da não procura, e 
os dados foram os seguintes: 7 alunos (58%) não tinham tempo disponível, 4 alunos (33%) 
responderam que as aulas foram suficientes para a sua compreensão, 1 aluno (8%) não 
foi necessário. Desse grupo nenhum aluno se declarou muito fraco ou que desconhecia a 
existência de monitoria (Figura 2) 

Figura 2. Motivos da não utilização do recurso de monitoria disponibilizado para a disciplina de 
Genética humana por parte de alguns alunos.

Novamente é relatado a falta de tempo pela maioria dos estudantes que não 
utilizaram a monitoria, como fator importante para aproveitamento dos recursos de 
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monitoria disponibilizado aos graduandos de Biomedicina na instituição analisada. Por 
outro lado, fica claro que apenas uma minoria possui habilidades de estudo suficiente para 
acompanhamento da disciplina de maneira satisfatória. As aulas ministradas pelo docente 
responsável foram suficientes para o aproveitamento da disciplina para uma parcela dos 
alunos que não utilizaram a monitoria. 

Quando solicitados para fazerem uma autovaliação sobre o nível de conhecimento 
em genética humana numa escala compreendendo muito fraco, fraco, razoável, bom e 
muito bom;  comparado com o início da disciplina, 4 alunos (18%) consideraram muito bom, 
10 alunos (45%) consideraram ter um nível bom, 8 alunos (36%) razoável e nenhum aluno 
considerou fraco ou muito fraco (Figura 3).

Figura 3. Percepção do nível de conhecimento dos alunos sobre genética humana ao final do 
semestre comparado com o início do curso.

Por fim foi questionado se os alunos achavam importante e necessário o programa 
de monitoria em Genética Humana e 100% concordaram que sim. A disponibilidade e 
presença do monitor em parceria com o docente responsável pela disciplina foi avaliado 
como tendo um impacto positivo no processo ensino-aprendizagem da disciplina, além de 
criar um vínculo e aproximação dos envolvidos com área de Genética e despertar maior 
interesse na área.

CONCLUSÃO
O programa de monitoria é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem 

tanto para o monitor quanto para os alunos que utilizam este recurso. A monitoria além 
de contribuir para a aprendizagem prepara e desperta o interesse para docência. O 
monitor atua como um elo entre docente e discente que facilita o aprendizado do conteúdo 
ministrado. 

Conclui-se que é de extrema importância a utilização da monitoria como  recurso 
didático adicional, bem como revisar a realidade acadêmica dos envolvidos a fim de facilitar 
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o acesso de todos que necessitam de modo a  amplificar a assimilação do conteúdo por 
estes, o que permite o sucesso nas taxas de aprovação na disciplina, diminuição das taxas 
de retenção e a formação de um profissional da saúde mais competente.  
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