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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 disciplina de química geral ofertada 
na Engenharia de Energia da Universidade 
Federal de Alagoas - UFAL é fundamental para 
o decorrer do curso.. Este trabalho teve como 
objetivo relatar a experiência na monitoria 

da disciplina de química geral no primeiro 
semestre de 2019, apresentando os desafios 
e oportunidades que o programa proporciona, 
como: incentivo a cooperação do monitor com 
o corpo docente e discente; colaboração na 
capacidade crítica; incentivo ao estudante 
a se aprofundar em conhecimentos teóricos 
e práticos da disciplina. O planejamento 
inicial se deu em uma reunião dos monitores 
com a professora orientadora, para tratar do 
cronograma de atividades de laboratório, as 
tarefas de atuação a serem desenvolvidas. Foi 
observado que surgiram diversas dúvidas em 
virtude da falta de conhecimento de conceitos 
básicos, proporcionada pela formação básica 
deficiente. Em virtude da experiência relatada, 
conclui-se que a participação de um ex-aluno 
da disciplina pode contribuir no desenvolvimento 
do aluno, despertando no monitor o desejo pela 
docência, além de vivenciar o processo ensino-
aprendizagem em todas suas fases, desde seu 
planejamento a execução, amadurecendo e 
desenvolvendo de forma integral, holística e 
humanística, as competências e habilidades do 
acadêmico para futura carreira profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Química Geral; Monitoria; 
Docência.

EXPERIENCE REPORT: AND 
OPPORTUNITIES IN MONITORING 

GENERAL CHEMISTRY IN THE 
TEACHING-LEARNING PROCESS OF 
ENERGY ENGINEERING ACADEMICS

ABSTRACT: The general chemistry course 
offered at the Federal University of Alagoas - 
UFAL is fundamental for the course. This work 
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aimed to report the experience in monitoring the discipline of general chemistry in the first 
half of 2019, presenting the challenges and opportunities that the program provides, such 
as: encouraging the cooperation of the monitor with the faculty and student; collaboration in 
critical capacity; encouraging the student to deepen in theoretical and practical knowledge of 
the discipline. The initial planning took place in a meeting of the monitors with the instructor, to 
deal with the schedule of laboratory activities, the tasks to be developed. It was observed that 
several doubts arose due to the lack of knowledge of basic concepts, provided by the deficient 
basic education. Due to the experience reported, it was concluded that the participation of an 
ex-student in the discipline can contribute to the development of the student, awakening in 
the monitor the desire for teaching, besides experiencing the teaching-learning process in all 
its phases, from its planning to execution, maturing and developing in an integral, holistic and 
humanistic way, the skills and abilities of the academic for future professional career.
KEYWORDS: General Chemistry; Monitoring; Teaching.

1 |  INTRODUÇÃO
Criada em 2008, conforme a Resolução n°55/2008-CONSUNI/UFAL, 10 de 

novembro de 2008, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), o programa 
de monitoria da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, é uma das modalidades de 
programas institucionalizados na universidade, para alunos regularmente matriculados em 
algum curso de graduação.

A monitoria tem por objetivo auxiliar na formação acadêmica do discente. Instrumento 
importantíssimo para melhoria contínua do ensino – aprendizagem entre as partes, 
incorporada pela exploração e atualização de novos conteúdos, vivência pedagógica, 
além da promoção ao incentivo à docência e a busca por novos meios de qualificação 
profissional. Durante a formação acadêmica, do curso de Engenharia de Energia, são 
exigidas algumas competências quanto ao aprendizado teórico sobre as diversas áreas de 
atuação aliado ao domínio prático dos métodos executadas durante as aulas (BERNARDO; 
SANTIAGO, 2017).

A disciplina de química geral é fundamental para a base curricular da engenharia. 
Diante disso, as dificuldades e obstáculos encontrados durante o decorrer da disciplina 
faz com que o monitor aja como difusor capaz de intensificar o assunto abordado pelo 
professor em sala de aula, cujo desempenho insatisfatório é tratado de maneira dinâmica 
sob uma linguagem acessível (GONDIM, 2007).

Desta forma, este trabalho teve como objetivo relatar a experiência na monitoria da 
disciplina de Química Geral realizada no primeiro semestre de 2019, composta por dicentes 
do primeiro período de Engenharia de Energia compartilhada com os alunos do terceiro 
período de Engenharia de Agrimensura, na UFAL (Campus de Engenharias e Ciências 
Agrárias – CECA), demonstrando o papel e as atribuições de um monitor como ferramenta 
de aprendizagem na vida acadêmica. 
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Neste, é apresentado os desafios encontrados e as oportunidades que o programa 
proporcionou as partes envolvidas, sendo eles: incentivo a cooperação do monitor com o 
corpo docente e discente nas atividades; colaboração com o desenvolvendo da capacidade 
de análise crítica; incentivo ao estudante à aprofundar-se em conhecimentos teóricos e 
práticos da disciplina através de hábitos de estudo, contribuindo para a melhoria dos 
cursos de graduação; e maior participação dos estudantes nas atividades de ensino e 
aprendizagem na Universidade.

2 |  METODOLOGIA 
Todo o planejamento inicial se deu em uma reunião dos monitores com a professora 

orientadora, para tratar do cronograma de atividades de laboratório enfatizando a 
necessidade de conhecer e aplicar as normas regulamentadoras de biossegurança e as 
normas de gerenciamento de resíduos adotadas nas práticas de Laboratório, estas que 
visam prezar pela segurança individual e coletiva dos alunos, a boa conduta que regem 
os trabalhos de experimentos e toda a reprodutibilidade da metodologia dos resultados 
almejados. 

Além disso, foi discutido as tarefas de atuação a serem desenvolvidas na sala de 
estudo, no Núcleo de Engenharia de Energias Renováveis, com carga horária semanal de 
12 horas distribuído em três encontros presenciais. Durante este período, foram discutidos 
conteúdos teóricos do Projeto Político Pedagógico (PPC) do curso entre os discentes que 
frequentemente formam grupos de estudos para compartilhar o conhecimento e sanar 
dúvidas oriundas das aulas. A Figura 1 apresenta o esquema de todo o planejamento das 
atividades de monitoria.

Figura 1: Esquema do planejamento da monitoria da disciplina de quimica geral.

Fonte: Próprio autor, 2019.
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Assim, foram disponibilizados gradativamente exercícios, em que conforme o 
entendimento atingisse o alcance de todos aumentava-se o grau de complexidade das 
questões. Neste aspecto o tempo de resolução dos problemas é divido de acordo com 
a dificuldade de cada aluno. Além de atividades propostas pela professora em sala e 
nos encontros presenciais, foram disponibilizados testes via whatsapp, aplicativo digital 
multiplataforma de mensagens instantâneas, como desafios, cuja dedicação e empenho de 
todos proporciona maior fixação e assimilação da disciplina. 

Neste sentido, aliando a teoria os estudantes acompanharam as aulas práticas 
de reações químicas, velocidade de reação, equilíbrio químico e concentração, sendo 
desenvolvidas inicialmente por meio da observação da execução dos procedimentos 
pelos monitores e, em seguida, realizaram o roteiro dos experimentos de acordo com a 
disponibilidade de bancada, equipamentos, reagentes e demais materiais necessários à 
execução metodológica.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante o período das atividades de monitoria foi possível perceber que os 

alunos apresentam dificuldade quanto a prática da leitura de livros didáticos adotados 
na disciplina, estes acessível na biblioteca da unidade, logo, recorriam a vídeo aulas e 
resumos disponibilizados na internet. 

Neste sentido, em uma pequena parcela da turma surgiram diversas dúvidas em 
virtude da falta de conhecimento de conceitos básicos, proporcionada pela formação 
básica deficiente, além do despreparo dos discentes ao manusear os equipamentos em 
laboratório.

Quando questionados pelo mau desempenho nas primeiras avaliações, relataram 
da dificuldade em conciliar a disciplina com as cadeiras de cálculo, álgebra e física, nisto, 
optando por estudar apenas pelo conteúdo que era passado em sala de aula, ignorando 
os exercícios extras, desafios proposto e as referências bibliográficas apontada, embora 
em diversos momentos tenha sido exposto a necessidade da utilização do livro texto da 
disciplina para o aprendizado. 

Além disso, as atividades práticas eram realizadas em laboratório multidisciplinar 
com espaço inferior a demanda da turma, composto por equipamentos em pequena 
quantidade e limitação de reagentes, havendo a necessidade em dividir as práticas em dois 
encontros para suprir a participação e conhecimento de todos, porém esse tempo ofertado 
ocasiona a dificuldade e acumulo de conteúdo a ser transmitido, havendo a necessidade 
em realizar aulas extras para compensação e manter-se em conformidade extras com o 
calendário acadêmico. A Figura 2 apresenta um dos experimentos realizados na monitoria, 
o biodiesel. 
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Figura 2: Biodiesel resultante da prática laboratorial na monitoria.

Fonte: Próprio autor, 2019.

Apesar da baixa demanda pela monitoria, percebeu-se um aumento do desempenho 
e engajamento dos alunos na disciplina, cativando o interesse pela monitoria, onde 
gradativamente era notável o rendimento e melhor administração do tempo para com todas 
as disciplinas do semestre, verificado ao longo de todo o processo de aprendizagem. 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, para o monitor, a indispensabilidade em enriquecer o conhecimento da 

disciplina foi relevante para agregar valor no seguimento da biomassa, ampliando as 
competências de aplicabilidade e melhorar o desenvolvimento das atividades exercidas, 
cuja experiência contribuiu para despertar a vocação pela docência através da significativa 
troca de conhecimento e interações adquiridas, oportunizando uma expectativa maior no 
entendimento do ambiente acadêmico.

Contudo, a participação de um ex-aluno da disciplina pode contribuir 
consideradamente no desenvolvimento continuo do aluno, obtendo uma maior aproximação 
entre eles, proporcionando ao monitor o engrandecimento nos conteúdos abordados, além 
de propiciar a vivencia de todo o processo ensinoaprendizagem em todas suas fases, 
desde seu planejamento a execução, reforçando o desejo pelo docência, amadurecendo e 
desenvolvendo de forma integral, holística e humanística, as competências e habilidades 
do acadêmico para futura carreira profissional.
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