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APRESENTAÇÃO

Fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia do novo coronavírus. Nesse entremeio 
de suspensão de atividades e de distanciamento social, fomos levados a repensar as 
nossas relações e a forma de ver o mundo. Mesmo em 2021 e com a recente aprovação 
do uso emergencial das vacinas no Brasil, seguimos um distanciamento permeado por 
angústias e incertezas: como será o mundo a partir de agora? Quais as implicações do 
contexto pandêmico para as questões sociais, sobretudo para a Educação no Brasil? Que 
políticas públicas são e serão pensadas a partir de agora em nosso país?

E é nesse lugar histórico de busca de respostas para as inúmeras problemáticas 
postas nesse período que estão os autores e autoras que compõe esse livro. Sabemos, 
partindo do que nos apresentaram Silva, Nery e Nogueira (2020, p. 100), que as 
circunstâncias do contexto pandêmico são propícias e oportunas para construção de 
reflexões sobre os diversos “aspectos relativos à fragilidade humana e ao seu processo 
de ser e estar no mundo, que perpassam por questões culturais, educacionais, históricas, 
ideológicas e políticas”. Essa pandemia, ainda segundo os autores, fez emergir uma 
infinidade de problemas sociais, necessitando assim, de constantes lutas pelo cumprimento 
dos direitos de todos.

Esse movimento sistemático de olhar para as diversas problemáticas postas na 
contemporaneidade, faz desencadear o que o que Santos (2020, p. 10) chamou de “[...] 
claridade pandêmica”, que é quando um aspecto da crise faz emergir outros problemas, 
como os relacionados à sociedade civil, ao Estado e as políticas públicas, por exemplo. É 
esse, ainda segundo o autor, um momento catalisador de mudanças sociais. Direcionar 
e ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas postos pela 
contemporaneidade, portanto, é um desafio, aceito por muitas professoras e professores 
pesquisadores brasileiros, como os compõe esse livro.

Destarte, as discussões empreendidas nesta obra, “Educação: Sociedade Civil, 
Estado e Políticas Educacionais”, por terem a Educação como foco, como o próprio 
título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussões e (re)pensar da Educação, 
considerando os diversos elementos e fatores que a intercruzam. Reúne-se aqui, portanto, 
um conjunto de textos originados de autores e autoras de diferentes estados brasileiros e 
países.  

Os autores e autoras que constroem essa obra são estudantes, professoras 
e professores pesquisadores, especialistas, mestres, mestras, doutores ou doutoras 
que, muitos, partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas 
que os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores/autoras e discussões por eles e 
elas empreendidas, mobilizam-se também os leitores/leitoras e os incentiva a reinventarem 



os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, 
portanto, desejamos a todos e todas uma instigante e provocativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: A monitoria é uma atividade que tem 
como objetivo a interligação das tarefas de ensino 
com a pesquisa e a extensão, além de favorecer 

uma troca de experiências discente-monitor 
com o docente responsável pela disciplina, 
desenvolvendo assim uma maior amplitude de 
conhecimentos relacionados ao processo de 
ensino-aprendizagem. A disciplina de Dinâmica 
das Máquinas no curso de Engenharia de Energia 
proporciona aos acadêmicos a identificação e a 
solução de problemas específicos a mecânica, 
tanto na parte dinâmica quanto a vibrações. 
Para tanto, o presente trabalho tem por objetivo 
apresentar sob a forma de relato de experiência 
das atividades realizadas durante a monitoria 
da disciplina de Dinâmica das Máquinas. Foi 
feito um estudo descritivo, do tipo de relato de 
experiência, vivenciado por uma estudante do 
9° período do curso de Engenharia de Energia 
durante as atividades de monitoria voluntária. 
Essa experiência ocorreu no período de junho 
a agosto de 2019. Durante a realização das 
atividades o monitor pode vivenciar a ação de 
lecionar aulas de revisão, não apenas como aluno, 
mas também como estimulador no processo de 
ensino-aprendizagem. Além de lecionar, outras 
atividades eram feitas semanalmente, como 
orientação e esclarecimento de dúvidas dos 
alunos. Desse modo, observou-se que o exercício 
da monitoria teve um impacto positivo durante a 
graduação do discente, pois o mesmo ampliou 
suas habilidades de comunicação e despertou 
o anseio de educar, atividade essa que exige a 
busca contínua por conhecimento e atualização. 
O exercício da monitoria é uma oportunidade 
diferenciada que o discente tem de melhorar a 
sua formação acadêmica, por meio da iniciação 
à docência. Diante disso, a monitoria desenvolve 
crescimento pessoal e profissional no aluno 
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enquanto graduando, melhora a prática de ensino-aprendizagem através de conhecimentos 
adquiridos juntamente ao professor orientador.
PALAVRAS-CHAVE: Dinâmica das Máquinas; Monitoria; Experiência Acadêmica.

AN ACADEMIC EXPERIENCE AS A MONITOR IN MACHINERY DYNAMICS 
DISCIPLINE

ABSTRACT: Monitoring is an activity that aims to connect teaching tasks with research and 
extension, besides favoring an exchange of student-monitor experiences with the teacher 
responsible for the disciple developing a wider range of knowledge related to the teaching-
learning process. The discipline of Machine Dynamics in the Energy Engineering course 
provides academics to identify and solve specific mechanics problems in the area of dynamics 
and vibrations. For this purpose, the present work aims to present in the form of an experience 
report of the activities carried out during the monitoring of the Machine Dynamics discipline. 
A descriptive study was made of the type of experience report experienced by a student 
from the 9th period of the Energy Engineering course during voluntary monitoring activities. 
This experience happened from the June to August 2019. During the performance of the 
activities, the monitor was able to experience the action of teaching review classes, not only 
as a student, but also as a stimulator in the teaching-learning process. Besides teaching, 
other activities were done weekly, as guidance and explanation of students’ doubts. Thus, 
it was observed that the exercise of monitoring had a positive impact during the student’s 
graduation, because it expanded her communication skills and aroused the desire to educate, 
an activity that requires the continuous search for knowledge and updating. The exercise 
of monitoring is a differentiated opportunity that the student has to improve his academic 
formation, through the initiation to teaching. Therefore, the monitoring develops personal and 
professional growth in the student while graduating. Improves the teaching-learning practice 
through knowledge acquired with the guiding teacher.
KEYWORDS: Machinery Dynamics; Monitoring; Academic Experience.

1 |  INTRODUÇÃO
A monitoria é uma modalidade de ensino que colabora na formação do aluno nas 

atividades de pesquisa, ensino e extensão nos cursos de graduação. É uma oportunidade 
para que os graduandos possam se aperfeiçoar e ter acesso a uma maior experiência em 
seu curso.

De  acordo  com  Ramos  e  Martins  (2010),  entende-se  por  monitoria,  uma  
modalidade específica de ensino aprendizagem estabelecida dentro do princípio de 
vinculação exclusiva às necessidades de formação acadêmica do aluno de graduação e 
inserida no planejamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos respectivos 
cursos.

As atividades de monitoria favorecem uma troca de experiência discente-monitor 
com o docente responsável pela disciplina. O monitor é o responsável por auxiliar os 
professores nos ensinamentos aos discente, enquanto os docentes devem dominar os 
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saberes a ser ensinados, ser capazes de ministrar aulas, administrar uma turma e avaliá-la 
(Nunes et al, 2014).

O exercício da monitoria de disciplinas ofertadas no ensino superior é uma 
experiência importante na formação acadêmica de futuros profissionais, pois, essa prática 
pode desenvolver habilidades intrísecas a docência. Por também ser um acadêmico e 
estar em contato direto com os alunos, propicia situações inesperadas, que vão desde 
o entusiasmo a contribuição do aprendizado de alguns, até a repentina frustação em 
situações em que a conduta de alguns discentes apresenta-se desestimuladora. A monitoria 
no ensino superior tem se caracterizado como incentivadora, especialmente, à formação de 
professores (DANTAS, 2014). 

A disciplina de Dinâmica das Máquinas é ofertada no oitavo período do curso de 
Engenharia de Energia do Campus de Engenharias e Ciências Agrárias da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL). Essa disciplina proporciona aos acadêmicos a identificiação 
e a solução de problemas específicos a mecânica, tanto na parte dinâmica quanto a 
vibrações. É considerada uma disciplina base para as demais que serão estudadas nos 
últimos períodos do curso.

Desse modo, tem-se como objetivo relatar a experiência de um estudante do 
nono período do curso de Engenharia de Energia no desempenho de suas atividades de 
monitoria voluntária na disciplina de Dinâmica das Máquinas em uma instituição de ensino 
superior, situada na cidade de Rio Largo – AL, no período compreendido entre os meses 
de junho a agosto de 2019.

2 |  METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo classificado como descritivo, do tipo de relato de experiência, 

realizado a partir da vivência de uma estudante monitora na disciplina de Dinâmica das 
Máquinas, ofertada aos discentes do 8° (oitavo) período do curso de graduação em 
Engenharia de Energia, sob orientação do professor Ramon de Lima Vila Nova. Essa 
experiência ocorreu na UFAL, no periodo de junho a agosto de 2019, correspondendo ao 
semestre letivo 2019.1.

As atividades de monitoria aconteciam semanalmente durante as manhãs de 
segunda, quarta e sexta-feira, das oito horas da manhã até ao meio dia, cumprindo a carga 
horária semanal prevista de 12 horas.

Foram determinadas como atividades: esclarecimento de dúvidas de forma 
individual, organização de grupos de estudos para a resolução de dúvidas, lecionar aulas 
de revisões sobre a parte teórica do assunto e resoluções de questões práticas para 
facilitar e direcionar o processo de aprendizagem. Também foi disponibilizado o contato 
das redes sociais do monitor para os discentes, assim caso algum discente tivesse dúvidas 
ao estudar em casa, o mesmo poderia tirar as dúvidas naquele momento, tendo assim um 
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acompanhamento dentro e fora da instituição.
Todas as atividades presenciais foram realizadas na sala 1 do núcleo de energias do 

Campus de Engenharias e Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas.
Na análise da contribuição da monitoria no processo de aprendizagem os alunos 

foram separados em três grupos de acordo com a presença nas monitorias e as médias 
das notas nas avaliações. 

3 |  RESULTADOS
A relação discente-docente é vigorosamente favorecida pela prática da monitoria, 

sobretudo naquelas disciplinas em que os alunos apresentam maiores dificuldades de 
aprendizagem, como é o caso da disciplina de Dinâmica das Máquinas ofertada no oitavo 
período do curso de Engenharia de Energia da UFAL, a qual os alunos precisam saber 
de conceitos vistos nos períodos iniciais do curso e que muitas vezes acabam sendo 
esquecidos.

Dos 8 universitários matriculados na disciplina apenas 1 (12,5%) não participou das 
atividades de monitoria, 3 (37,5%) compareceram entre 1 e 5 monitorias, 4 (50%) acima de 
10 monitorias. Nenhum discente compareceu em todas as monitorias.

São realizadas duas avaliações durante o semestre da disciplina. A média das notas 
dos alunos matriculados e a relação com a presença na monitoria podem ser observadas 
na Figura 1.

Figura 1: Média das notas obtidas na primeira avaliação semestral (A), segunda avaliação (B).

De acordo com a Figura 1, podemos observar que o grupo que participou entre 1 e 5 
monitorias teve um aumento significativo da nota na segunda avaliação. Como também, os 
alunos que participaram em mais de 10 monitorias obteveram a melhor média na segunda 
avaliação.

Além disso, observou-se que o exercício da monitoria teve um impacto positivo 
durante a graduação do monitor, pois o mesmo ampliou suas habilidades de comunicação e 
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despertou o anseio de educar, atividade essa que exige a busca contínua por conhecimento 
e atualização.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades desenvolvidas na monitoria influenciaram uma melhora na pontuação 

da segunda avaliação dos alunos matriculados na disciplina. Isso mostra que a monitoria 
contribuiu no aprendizado dos alunos monitorados.

O exercício da monitoria é uma oportunidade diferenciada que o discente tem de 
melhorar a sua formação acadêmica, por meio da iniciação à docência. As experiências 
vivenciadas na monitoria voluntária compreendem momentos do aluno monitor que ficarão 
marcadas na percepção de quem presenciar essa realidade.
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