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APRESENTAÇÃO

A obra “Impactos das Tecnologias nas Ciências Sociais Aplicadas” aborda uma 
série de livros de publicação da Atena Editora, em seus 22 capítulos do volume II, 
apresentam uma seleção de experiências nas áreas educacionais e de saúde que 
são disruptivas, pois provocam e incentivam há mudanças nos padrões, modelos 
ou tecnologias historicamente estabelecidas na educação e para a saúde trazendo 
conhecimentos aplicáveis a determinadas patologias e abordagens clinicas dos 
profissionais da área . 

Os artigos da educação são dedicados aos docentes, gestores educacionais 
que acreditam em  novas técnicas e metodologias são essenciais para o ensino-
aprendizagem do discente moderno. Este volume respalda a aplicabilidade das 
10 competências da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, estabelecendo 
conhecimentos, competências e habilidades que direcionam a educação brasileira 
para uma formação humana, integral e para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 

Destacando as competências:  Pensamento Cientifico, Critico e Criativo -  nos 
artigos que apresentam cases de estimulo a inovação e ciência; Cultura Digital - nos 
artigos que apresentam o uso de novas tecnologias e metodologias os quais obtiverão 
sucesso no processo de ensino-aprendizagem; Responsabilidade e cidadania – 
destacando o artigo do programa PROERD que é reconhecido nacionalmente pela 
eficácia na abordagem da educação socioemocional dos alunos. 

Já os  estudos da área da saúde,  confirmam a preposição dada pela ONU a 
partir  da Agenda dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que norteia 
o alcance de uma sociedade sustentável, indicando diretamente em seu Objetivo 3 
de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, desenvolvendo 
métodos, fomentando estudo e técnicas inovadoras para acesso de todos a saúde de 
qualidade no mundo todo. 

Reforçam a Política Nacional de Humanização, que visa ampliar a relação do 
profissional da saúde com o cidadão, fazendo com que atenção não seja apenas voltada 
para doença, colaborando para uma melhor recuperação do paciente, considerando 
seu estado emocional e sua opinião. 

Diante destas duas perspectivas – Educação e Saúde -  esperamos que este livro 
possa contribuir para adoção de novas estratégias que incentivem os profissionais a 
pesquisa de soluções inovadoras, para a qualidade de vida  integral do novo cidadão.  

Glaucia Wesselovicz
Janaína Cazini
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CAPÍTULO 1

A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA CONSTRUÇÃO 
DA IDENTIDADE DOCENTE: UM TEXTO QUE SE 

ESCREVE A QUATRO MÃOS

Daniele de Araújo Oliveira Carlos
Centro Universitário Estácio do Ceará

Fortaleza - Ceará

Lisidna Almeida Cabral
Centro Universitário Estácio do Ceará

Fortaleza - Ceará

RESUMO: Objetivo: Relatar minha experiência 
na monitoria da disciplina de Avaliação Nutricional, 
da Estácio - FIC, campus Via Corpvs, bem 
como demonstrar a importância da monitoria, 
enquanto instrumento de aprendizagem para 
a formação e desenvolvimento acadêmico 
da identidade docente. Metodologia: Trata-
se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência, realizado a partir da vivência 
discente na monitoria da disciplina Avaliação 
Nutricional. Tal experiência ocorreu no 
município de Fortaleza/CE, no período de 
janeiro a julho de 2016. O presente trabalho 
utilizou-se de levantamento bibliográfico com 
enfoque em artigos que abordassem monitoria 
no âmbito acadêmico e iniciação à docência. A 
base de dados utilizada foi a Biblioteca Virtual 
em Saúde. Resultados: Por ser uma disciplina 
extensa e complexa, que envolve métodos de 
investigação da composição corporal; métodos 
antropométricos, índices e indicadores do 
estado nutricional utilizados pela antropometria; 
interpretação das medidas antropométricas; 

dentre outros, a ação da monitoria torna-se uma 
ferramenta essencial, uma vez que o professor 
funciona como um facilitador do aprendizado, 
cabendo ao aluno aprofundar-se no que lhe 
é apresentado em sala de aula. Assim, a 
monitoria passou a subsidiar o processo ensino-
aprendizagem e a resgatar as potencialidades 
dos alunos, esclarecendo dúvidas e tornando-
os mais ativos. Conclusão: A prática da 
monitoria foi fundamental para a atualização e o 
aprofundamento dos conhecimentos específicos 
da disciplina e para um maior aproveitamento 
da experiência que estava sendo vivenciada no 
âmbito da docência.
PALAVRAS-CHAVE: Monitoria. Formação 
acadêmica. Ensino.

ABSTRACT: Objective: To report my experience 
in teaching assistant in the discipline of Nutrition 
Assessment, Estácio - FIC, Campus Via 
Corpvs, as well as demonstrate the importance 
of teaching assistant as a learning tool for 
the academic formation and development of 
the teaching identity. Methodology: This is 
a descriptive study, of the type of experience 
report, carried out from the student experience 
in the Nutrition Assessment discipline. This 
experiment took place in the city of Fortaleza 
/ CE, from January to July, 2016. The present 
study used a bibliographical survey focusing on 
articles that deal with teaching assistant in the 
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academic field and initiation to teaching. The database used was the Virtual Health 
Library. Results: Because it is an extensive and complex discipline, which involves 
methods of investigating body composition; anthropometric methods, indices and 
indicators of nutritional status used by anthropometry; interpretation of anthropometric 
measures; among others, the teaching assistant action becomes an essential tool, 
since the teacher acts as a facilitator of learning, and the student has to delve deeper 
into what is presented to him in the classroom. Thus, the teaching assistant began to 
subsidize the teaching-learning process and to rescue the potential of the students, 
clarifying doubts and making them more active. Conclusion: The practice of teaching 
assistant was fundamental for the updating and deepening of the specific knowledge of 
the discipline and for a better seize of the experience that was being lived in the scope 
of teaching.
KEYWORDS: Teaching assistant. Academic training. Teaching.

1 |  INTRODUÇÃO

A prática da monitoria no processo de ensino-aprendizagem data de longo tempo 
e é definido como um processo pelo qual o aluno facilita e auxilia a aprendizagem 
do outro. O fato é que, nos últimos anos, na tentativa de implementar o processo de 
ensino-aprendizagem e tornar o aluno mais ativo na construção do conhecimento, 
processos seletivos para monitoria vêm ganhando espaço no contexto da realidade 
educacional das instituições de ensino superior (MATOSO, 2014). 

Tal fato fica evidente na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
(N° lei 9.394/96), quando esta enfatiza a importância da monitoria na formação de 
estudantes do ensino superior prevendo que

Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino 
e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de 
acordo com seu rendimento e seu plano de estudo (BRASIL, 1996, Art. 84).

O Programa de Monitoria Institucional da Estácio – FIC, centra-se em atividade 
de ensino e aprendizagem que possibilita a ampliação da formação acadêmica, sendo 
oferecida em diversas disciplinas dos cursos de graduação.

Nessa perspectiva o exercício da monitoria é uma oportunidade para o estudante 
desenvolver habilidades inerentes à docência, além de possibilitar o aprofundamento 
de conhecimentos na área específica e contribuir com o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos monitorados.

Dessa maneira, o exercício da monitoria se configura em um espaço em que o 
conteúdo teórico/prático estudado durante a disciplina pode ser confrontado com as 
situações vivenciadas nesse novo momento, de forma que, os estudantes-monitores 
se tornem mais críticos e construtores do conhecimento acerca do exercício docente.

Fazendo referência a esse aspecto, Severino (2007) alerta que

(...) o ensino/aprendizagem no curso superior tem seu diferencial na forma de lidar 
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como o conhecimento. Aqui, o conhecimento deve ser adquirido não mais através 
de seus produtos, mas de seus processos. O conhecimento se dar mediante a 
construção dos objetos a se conhecer e não mais pela representação desses 
objetos. Ou seja, na Universidade, o conhecimento deve ser construído pela 
experiência ativa do estudante e não mais ser assimilado passivamente, como 
ocorre o mais das vezes nos ambientes didáticos-pedagógicos do ensino básico. 
(p. 25).

Em meio a tantas sensações, o aluno monitor experimenta, mesmo que de forma 
amadora, os primeiros desafios e contratempos que cercam a profissão do professor 
universitário. A monitoria propicia situações extraordinárias e singulares, que vão desde 
a alegria de contribuir com a construção do aprendizado do outro, até a momentânea 
tristeza nas situações em que a conduta de alguns alunos mostra-se inconveniente e 
desestimuladora ou quando os desafios que permeiam essa profissão parecem sem 
solução (ASSIS, 2006).

Sendo assim, este estudo objetiva relatar minha experiência na monitoria da 
disciplina de Avaliação Nutricional, da Estácio - FIC, campus Via Corpvs, bem como 
demonstrar a importância da monitoria, enquanto instrumento de aprendizagem para 
a formação e desenvolvimento acadêmico da identidade docente.

2 |  METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir 
da vivência discente na monitoria da disciplina Avaliação Nutricional, que, no curso de 
graduação em Nutrição da Estácio - FIC, é oferecida a discentes do III semestre. Tal 
experiência ocorreu no município de Fortaleza/CE, no período de janeiro a julho de 
2016.

O presente trabalho utilizou-se de levantamento bibliográfico com enfoque em 
artigos que abordassem monitoria no âmbito acadêmico e iniciação à docência. A base 
de dados utilizada foi a Biblioteca Virtual em Saúde.

A disciplina de Avaliação Nutricional aborda conhecimentos sobre métodos 
e técnicas de avaliação direta e indireta do estado nutricional de indivíduos e/ou 
populações nos diferentes ciclos de vida, por meio de indicadores antropométricos, 
clínicos, físicos, bioquímicos, de consumo alimentar e sócio-econômicos. A disciplina 
apresenta carga horária semanal de 4h/aula, divididas em aulas teóricas e práticas, 
sendo que as práticas são realizadas em laboratório. 

Atualmente, essa disciplina é ministrada por 6 professores. Esses docentes 
realizam, também, orientação no que dizem respeito às pesquisas bibliográficas, 
trabalhos científicos, entre outras atividades. 

O atendimento aos alunos é feito, na maioria das vezes, de forma coletiva, usando, 
como ferramenta metodológica, simulados e estudos de caso, a fim de enriquecer e 
instigar o conhecimento dos mesmos. Além disso, a monitoria dá suporte às aulas 
práticas e, por vezes, auxilia na aplicação das provas junto ao professor.
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Coube à monitoria acompanhar as atividades em sala de aula e em laboratório; 
preparar materiais didáticos a serem utilizados como instrumento metodológico de 
ensino; participar na elaboração e organização de atividades complementares que 
fomentam o conhecimento dos discentes; e estar ao lado do discente para sanar suas 
dúvidas sobre os diversos conteúdos teóricos e práticos ofertados na disciplina, de 
modo a facilitar o processo ensino-aprendizagem; orientá-los quanto à realização de 
pesquisas bibliográficas sobre os diversos temas abordados; e auxiliá-los na correção 
das atividades propostas.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Lei Federal n.º 5.540, de 28 de novembro de 1968, que regulamenta as 
atividades de monitoria acadêmica em cursos superiores define monitoria como sendo 
um instrumento para melhoria do ensino nos cursos de graduação. Além disso, tem a 
finalidade o fortalecimento e a articulação entre teoria e prática, além de possibilitar a 
integração curricular em seus diferentes aspectos, assim como promover a cooperação 
mútua entre discentes e docentes e permitir ao aluno a experiência com as atividades 
técnico-didáticas (Art. 1 e 2).

Sendo assim, o exercício da monitoria na disciplina de Avaliação Nutricional 
proporcionou à aluna-monitora um maior conhecimento teórico-prático, assim como a 
vivência de novas experiências, ao possibilitar o acompanhamento de aulas teóricas e 
práticas, além do planejamento de aulas.

Por ser uma disciplina extensa e complexa, que envolve métodos de investigação 
da composição corporal; métodos antropométricos, índices e indicadores do estado 
nutricional utilizados pela antropometria; interpretação das medidas antropométricas; 
dentre outros, a ação da monitoria torna-se uma ferramenta essencial, uma vez que o 
professor funciona como um facilitador do aprendizado, cabendo ao aluno aprofundar-
se no que lhe é apresentado em sala de aula. Assim, a monitoria passou a subsidiar 
o processo ensino-aprendizagem e a resgatar as potencialidades dos alunos, 
esclarecendo dúvidas e tornando-os mais ativos.

O aprimoramento dos conhecimentos relacionados aos conteúdos e o 
desenvolvimento de atividades junto à professora da disciplina e aos alunos do curso 
favoreceram uma maior segurança no desempenho das atividades de monitoria; além 
de instigarem seu interesse pela prática docente como futura atividade profissional, 
uma vez que proporcionaram o desenvolvimento de atividades vinculadas ao ensino, 
à pesquisa e à extensão. 

Estudos anteriores, comprovam que a experiência da monitoria tem a capacidade 
de contribuir para o alcance de grande aprendizado pelo monitor, além de servir como 
laboratório de ensaio para uma futura prática docente (MATOSO, 2014; SCHNEIDER, 
2006).
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Durante o semestre, foram diversas as dificuldades que permearam a atuação 
do monitor, pois, além de ser uma experiência nova que exigia uma postura mais 
séria, ao mesmo tempo, era necessário saber lidar com a falta de interesse de alguns 
discentes em procurar a monitoria e a dicotomia entre o docente e o monitor. Devido a 
esses fatores, no intuito de estreitar laços e consequentemente, facilitar o aprendizado 
foi criado um grupo no whatsapp, além de ter sido desenvolvidas algumas estratégias 
pedagógicas, com a finalidade de intensificar o serviço prestado pelos monitores.

O grupo criado no whatsapp é uma ferramenta de ordem tecnológica, que hoje 
está inserido nas diversas camadas sociais, assim, os monitores dispõem de um 
espaço virtual onde são compartilhadas ideias que discutem, no âmbito da avaliação 
nutricional, matérias de interesse comum, com teor científico, que corroboram com 
os pontos discutidos em sala de aula. Disponibiliza, também, um espaço que pode 
ser utilizado para realização de perguntas dos materiais que foram disponibilizados 
no aluno online, ou outros materiais que possam ser passados para subsidiar o 
aprendizado.

Além disso, foi criada uma pasta da disciplina no aluno online, onde todos os 
alunos matriculados tinham acesso. Nessa pasta, a monitora postava semanalmente 
atividades de fixação do conteúdo visto em sala e uma semana depois o gabarito era 
postado.

As atividades desenvolvidas pela monitora impactaram positivamente no 
aprendizado dos alunos e na motivação, uma vez que a utilização do sistema online 
com atividades de reforço, o banco de questões e outras metodologias ativas de ensino 
favoreceram uma melhor compreensão da avaliação antropométrica e da composição 
corporal do indivíduo.

Durante a monitoria, estabeleceu-se uma boa relação interpessoal com os alunos, 
observando-se que eles se sentiam mais à vontade para solicitarem auxílio à monitora 
nas atividades e no esclarecimento de dúvidas, o que facilitou o desenvolvimento das 
atividades no transcorrer do semestre letivo, evidenciando a influência positiva da 
monitoria na inter-relação com os discentes. 

4 |  CONCLUSÃO

A prática da monitoria representou um grande desafio, porque, além de ser uma 
experiência nova, exigiu uma postura séria e profissional da monitora para saber lidar 
com alunos angustiados, diante das dificuldades com os conteúdos, e para elaborar 
ferramentas pedagógicas capazes de estimular e facilitar o aprendizado. 

Outrossim, a prática da monitoria foi fundamental para a atualização e o 
aprofundamento dos conhecimentos específicos da disciplina e para um maior 
aproveitamento da experiência que estava sendo vivenciada no âmbito da docência.
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