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1 INTRODUC AO 
  

Com o presente trabalho pretende-se discutir a investigac ao-ac ao como 

uma possibilidade metodologica no ensino superior no ˆ mbito da prítica 

educativa interdisciplinar.  

A realidade historica dos currıculos por disciplinas tem levado o corpo 

docente a oporem-se ao diílogo como prítica educativa comum e esclarecedora 

da sua propria vive ncia docente. Tem sido comum, no cotidiano do ensino 

superior, os docentes se enclausurarem em seus laboratorios e em seus 

problemas de pesquisa, ou em suas disciplinas com conteudos de ensino pouco 

ou nada historicizados. Tais fatores nos parecem concretos e, por isso decisivos, 

quanto ` falta de reflexao pedagogica no ensino superior. Assim com seus 

princıpios, sua concepc ao social e seu conhecimento individual e coletivo, cada 

professor do ensino superior participa, decisivamente, da formac ao profissional.   

 A falta de diílogo e reflexao tem influenciado o processo de formac ao 

docente. A fragmentac ao do ato polıtico de ensinar representada nos currıculos 

por disciplina, encontraria na interdisciplinaridade as estratõgias necessírias a 

aproximac ao das diferenc as inter-pessoais e das diversidade de conhecimentos 



presentes na formac ao profissional. A falta de tempo e compreensao 

pedagogica, comum aos educadores resistentes ao diílogo, revelam-se 

problemas consistente `s mudanc as e mesmo `s adaptac “es perifõricas. 

 Como nos ensina FREIRE, (1997, p., 38), ”ensinar exige a corporificac ao 

das palavras pelo exemplo‘. O que valeria dizer, so poderemos formar 

profissionais que venham a trabalhar construindo, no ensino superior, uma 

prítica pedagogica interdisciplinar ` medida da sua experie ncia interdisciplinar. 

Isso vem caracterizar, no nosso entendimento, um desafio pedagogico, tanto 

pela sua compreensao e incorporac ao no processo de reestruturac ao curricular 

proposto pela Lei 9394/96, como na construc ao de um espac o ` prítica 

pedagogica da coordenac ao dos cursos de graduac ao.  

A presente experie ncia em investigac ao-ac ao foi motivada pela pratica 

pedagogica diferenciada na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(UERGS) unidade de Alegrete-RS, na qual desenvolvemos um trabalho 

educacional baseando-se nos pressupostos pedagogicos de Paulo Freire, onde 

o diílogo õ o principal procedimento.  

Diante da proposta da UERGS de que o trabalho monitoral deve ser 

direcionado a todos os professores da unidade, o que levou os monitores a 

participarem de todo o processo de ensino-aprendizagem, pesquisa e educac ao 

permanente. Por isso, optamos por orientar o trabalho dos monitores da unidade 

para o desenvolvimento de uma investigac ao-ac ao, com o objetivo de 

diagnosticar as dificuldades referentes ao processo de ensino-aprendizagem, 

apontando possıveis ac “es para a sua superac ao. Para isso, utilizamos os 

procedimentos metodologicos de investigac ao-ac ao (Elliott, 1978), que se 

caracteriza pelos seguintes aspectos: a situac ao problema faz parte das 

experie ncias cotidianas dos professores e estudantes; o objetivo da investigac ao 

õ aprofundar a compreensao que os professores e estudantes te m do problema; 

o referencial teorico õ um instrumento de auxılio ` compreensao do problema; o 

relatorio se caracteriza como uma historia do problema; os investigadores sao 

quem agem para solucionar o problema; a linguagem utilizada õ a mesma 

utilizada pelas pessoas envolvidas no processo; o diílogo õ o recurso utilizado 



para superac ao do problema; e, a existe ncia de troca de informac ao entre os 

participantes do contexto investigado õ decisiva.  

Assim, o presente trabalho se constitui em reflex“es pedagogicas 

referentes a: prítica docente no ensino superior; investigac ao-ac ao como 

pressuposto pedagogico interdisciplinar; e, ao trabalho monitorial com alternativa 

para implementac ao de uma prítica pedagogica dialogica e interdisciplinar.  

 

2 - A PRç TICA DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR 

 
O ensino superior geralmente õ centrado no professor e no seu 

conhecimento. As aulas geralmente sao aulas expositivas, leituras de texto e 

seminírios, dificilmente debate-se sobre os procedimentos metodologicos do 

ensino superior (Silva, 1996). Nos ultimos anos tem-se intensificado a exige ncia 

de titulac ao de Mestrado e Doutorado, visando ` melhoria do ensino, o que nao 

garante uma orientac ao pedagogica para a prítica docente. Um outro problema 

segundo Vasconcelos (2000, p., 06) seria a falta de um ”projeto educacional 

claramente expresso e definido ao qual todos os seus docentes pudessem se 

filiar‘. O processo de construc ao do projeto de curso seria um espac o de 

reflexao e/ou o inıcio de uma orientac ao pedagogica no ensino superior. No 

entanto, o que ainda estaria orientando a prítica docente seriam as suas 

experie ncias enquanto acade micos e/ou inspirados nos professores que tiveram 

durante sua formac ao.  

 Segundo Benedito apud Pimenta & Anastasiou (2002, p., 36), ”o professor 

universitírio aprende a se -lo mediante um processo de socializac ao em parte 

intuitiva, autodidata ou (...) seguindo a rotina dos ’outrosö‘. Muitas vezes a 

ause ncia de uma formac ao continuada, principalmente no que se refere a ac “es 

pedagogicas, levam o professor universitírio a rememorar-se de suas 

experie ncias no ensino superior, isso de certa forma torna-se uma orientac ao a 

sua prítica. Assim as experie ncias que foram vivenciadas enquanto estudante, 

que sao assimiladas nas conversas aleatoria com colegas e/ou que sao 

observadas nos exemplos ou em obras de educadores reconhecidos em sua 



írea de atuac ao, que marcariam ou conduziriam as ac “es educativas do 

professor.  

 Poderıamos dizer, que muitas príticas educativas no ensino superior 

seguem uma pedagogia tradicional, centrando o ensino no professor. As aulas 

limitar-se-iam na exposic ao do conteudo pelo professor e ao estudante 

competiria fazer anotac “es, estudar para as provas e/ou elaborar os trabalhos 

de ”pesquisa bibliogrífica‘ proposto pelo mesmo.  

 A prítica docente e a produc ao do saber em cursos superiores 

apresentam-se, muitas vezes, distanciadas do contexto social e vinculadas `s 

concepc “es do professor. A propria definic ao e compreensao do processo 

educacional õ frígil e fragmentada, faltando uma interac ao entre as diversas 

disciplinas que comp“em a matriz curricular dos cursos. Parafraseando 

Makarenko apud Gadotti (1995), poderıamos apontar para a dificuldade de 

formar um coletivo de profissionais sem que se tenha um coletivo de 

educadores. Coletivo que deveria pressupor uma certa unidade nas suas ac “es 

pedagogicas e na compreensao curricular, principalmente no que se refere ao 

papel social e ao campo profissional da educac ao.  

 As mudanc as na educac ao, incluindo educac ao superior, tornam-se 

tarefas muito complexas, mediante a multiplicidade de interesses. O comec o da 

alterac ao desse quadro, segundo Giroux (1986), passaria pela mudanc a do 

professor, o que exigiria ac “es da coordenac ao pedagogica do ensino superior. 

Ac “es que poderia variar entre reuni“es, cursos de formac ao continuada e 

pesquisas referentes a temíticas pedagogicas. Todavia, para Sch¨ n (1992), a 

formac ao docente nao estaria na instrumentalizac ao do professor atravõs de 

conhecimentos tõcnicos, isoladamente, mas na viabilidade de momentos ou 

príticas reflexivas. O nosso entendimento õ o de que, a prítica reflexiva 

passaria por um processo de investigac ao-ac ao, nao uma investigac ao que 

envolva apenas um professor e seus estudantes, mas que envolva o coletivo 

dos estudantes e dos professores.   

 A construc ao de um coletivo pressup“e princıpios da interdisciplinaridade 

que, segundo Fazenda (1991), seriam: a disponibilidade para o diílogo; a 

pacie ncia; a reciprocidade; a humildade; a perplexidade; o desafio; envolvimento 



e compromentimento; o compromisso de superar-se; e, responsabilidade. O que 

muitas vezes, em sua formac ao, o professor nao assimilou e/ou nao incorporou, 

para isso necessitar-se-ia continuar a sua formac ao, buscando sempre 

momentos de reflexao, de crıtica e auto-crıtica.  Para isso, entendemos que a 

investigac ao-ac ao possibilitaria ou de certa forma, provocaria um espac o 

interdisciplinar.  

  

3- A INVESTIGAC AO-AC AO COMO PRESSUPOSTO DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 
 

  Ao aproximar os princıpios da investigac ao-ac ao com a 

interdisciplinaridade, pretende-se apontar alternativas viíveis para a 

coordenac ao de uma prítica docente integrada. Mediante a vive ncia em 

doce ncia e coordenac ao pedagogica no ensino fundamental em Santa Maria-RS 

e em doce ncia no ensino superior em Alegrete-RS e Videira-SC, percebe-se a 

complexidade das mudanc as no processo educativo.  

 A dificuldade de introduzir a investigac ao-ac ao no ensino, nao seria fruto 

do desconhecimento de tõcnicas; nem da incompreensao das ac “es 

interdisciplinares; e, nem da ignorˆ ncia da necessidade de diagnosticar a 

realidade educacional, a qual envolve diversos atores, como funcionírios, 

professores e estudantes. Pois, essas temíticas estariam presentes na maioria 

dos encontros e reuni“es pedagogicas. Um provível motivos seria os conflitos 

inerentes ao trabalho coletivo, principalmente quando entram em 

questionamento as concepc “es e procedimentos metodologicos presentes no 

cotidiano da prítica educativa. Outro provível motivo seria a dificuldade da 

mediac ao dos conflitos, tanto no ensino fundamental e mõdio como no ensino 

superior.  

 Para Gadotti (2001), o conflito faz parte do diílogo. Ou seja, seria nos 

conflitos dialogicos presentes no processo de investigac ao-ac ao que 

possibilitaria o trabalho interdisciplinaridade. Pois uma atitude interdisciplinar 

pressup“e o diílogo, para Freire (1988, p., 83), ”somente o diílogo, que implica 

um pensar crıtico, õ capaz, tambõm, de gerí-lo‘. Nao poderia se dizer o mesmo 



da interdisciplinaridade, somente o momento interdisciplinar possibilita sua 

gerac ao?    

 Sendo assim, aponta-se a investigac ao-ac ao como uma alternativa para 

diagnosticar as contradic “es presentes entre discursos e ac “es docentes; e, 

como tõcnica mediadora dos conflitos que possivelmente surgirao numa ac ao 

interdisciplinar no ˆ mbito do ensino. Segundo Fazenda (1991, p., 31), ”com a 

interdisciplinaridade, ter-se-ia uma relac ao de reciprocidade, de mutualidade, ou, 

melhor dizendo, um regime de co-propriedade, de integrac ao que irí possibilitar 

o diílogo entre os interessados‘. Concordando com Fazenda, sobre a 

necessidade da intersubjetividade no processo ensino-aprendizagem, nao vimos 

muitas possibilidades para que uma ac ao interdisciplinar possa ocorrer por 

adesao voluntíria dos docentes. Tambõm para Fazenda (1991, p., 33), existiria 

uma necessidade de eliminar ”as barreiras entres as disciplinas e entre as 

pessoas que pretendem desenvolve -las‘. Sendo assim, entendemos que a 

corporificac ao da ac ao interdisciplinar, tambõm necessitaria de uma provocac ao 

inicial e de uma ac ao-reflexao-ac ao constante, o que a investigac ao-ac ao 

poderia proporcionar.   

 Segundo Grabuska & Wendling (2003), um dos objetivos da investigac ao-

ac ao seria ”o compartilhamento de decis“es, de responsabilidade e de poder‘ 

que, durante a execuc ao desse projeto de investigac ao-ac ao, os educadores 

demonstraram sentirem-se desafiados a envolverem-se no processo dialogico.  

O envolvimento no diílogo, de certa forma cria um ambiente propıcio para 

a interdisciplinaridade. No entanto, os projetos de investigac ao-ac ao, no ensino 

superior, nao deveriam ser implementados de forma isolada e aleatoria, ou seja, 

` parte do projeto polıtico pedagogico de cada curso.  

 Nesse sentido Grabauska & Bastos (2003), partindo dos 

pressupostos da investigac ao-ac ao, incorporaram os procedimentos da 

pedagogia da libertac ao e inscreveram ”uma nova dimensao, nitidamente 

interessada em emancipac ao dos seres humanos e francamente favoríveis ` 

transformac ao da realidade‘. A aproximac ao da investigac ao-ac ao ` proposta de 

Freire (1988), apontaria os seguintes procedimentos para a investigac ao: a 

observac ao e o diílogo; a codificac ao (seria a representac ao em texto ou em 



desenho) e decodificac ao (uma anílise crıtica da representac ao) da situac ao 

observada ou a sua problematizac ao; planejamento e ac ao; e, posteriormente 

um novo processo investigativo.  

Assim, foi possıvel incorporar a presente pesquisa no processo educativo 

da UERGS, que tem uma orientac ao pedagogica freiriana. O nos foi possıvel 

constatar que os trabalhos desenvolvidos de monitoria, muitas vezes, foram 

decisivos na problematizac ao e configurac ao do agir pedagogico dos docentes, 

como podemos observar nos relatos abaixo. 

  
4- A PRç XIS DE INVESTIGAC AO-AC AO NA ORIENTAC AO MONITORIAL 

 
 Para compreendermos o trabalho monitorial, inicialmente vamos buscar 

compreender o significado da palavra monitor. Segundo o Dicionírio Aurõlio de 

Lıngua Portuguesa, monitor origina-se do latim monitore, que significa ”aquele 

que dí conselhos, que admoesta‘ e que avisa. Referente ao ensino õ o 

estudante que auxilia o professor em suas atividades docentes.  

 No decorrer da historia da educac ao brasileira o monitor esteve sempre 

presente, escolhido entre os estudantes mais experientes e que se destacavam 

da turma, auxiliavam o mestre inclusive substituindo-os. Com a utilizac ao de 

monitoria era possıvel em alguns mõtodos de ensino, um mestre atender um 

grande numero de estudantes.  

 O exemplo mais significativo tem-se no sistema Educacional Jesuıtico, 

onde para cada 10 estudantes existia um decuriao (monitor), que tinha a tarefa 

de fazer as prelec “es e tomar de cor os textos clíssicos. Outro momento 

historico, em que o monitor representou um papel significativo foi no mõtodo 

lancasteriano, aplicado no Brasil no sõculo XIX, no objetivo de massificar 

educac ao bísica.  

 Hoje, a monitoria õ muito utilizada no ensino superior, como forma de 

proporcionar um atendimento mais individualizado aos acade micos, buscando 

esclarecer duvidas decorrentes do processo ensino/aprendizagem. O monitor 

nao substitui o professor, mas o auxilia no trabalho docente, de pesquisa e no 

planejamento das aulas.  



 Na UERGS-Alegrete, a monitoria tem caracterısticas diferenciadas, pois 

nao se limita a monitoria de um unico professor. O monitor da UERGS auxilia 

todo o corpo docente e participa das atividades de pesquisa da instituic ao.  

 Por isso, sua coordenac ao optou pela investigac ao-ac ao como 

metodologia de orientac ao e ac ao. Com isso, alõm de auxiliar o corpo docente o 

monitor observa as aulas nas peculiaridades das relac “es pedagogicas, 

problematizando-as e procurando agir para superar as dificuldades que se 

apresentam. 

 As atribuic ao da monitoria da UERGS ü Alegrete/RS na realizac ao de 

suas atividades foram: 

 

1. Participar a elaborac ao do plano de trabalho da monitoria com os 

professores responsíveis; 

2. Interagir com os professores e estudantes visando ao desenvolvimento 

da aprendizagem; 

3. Auxiliar o professor na realizac ao de trabalhos príticos e experimentais, 

na preparac ao de material didítico e nas atividades de classe e/ou 

laboratorio; 

4. Preparar relatorios, resenhas e fichas de leituras que subsidiem as 

aulas dos professores-orientadores; 

5. Coletar e organizar dados acerca da regiao, tendo em vista o 

componente curricular ou de pesquisa em desenvolvimento na unidade; 

6. Reunir-se com estudantes visando ao acompanhamento de atividades 

solicitadas pelos professores; 

7. Realizar pesquisas bibliogríficas, em bibliotecas ou na internet, sobre 

temas estabelecidos pelos professores orientadores; 

8. Avaliar o desenvolvimento do Plano de Ensino dos componentes 

curriculares de cada professor, sugerindo alterac “es de acordo com a 

necessidade dos educandos. 

  Assim, objetivando orientar essa ac ao monitorial, desenvolvemos a 

investigac ao-ac ao com o intuito de diagnosticar os problemas referentes 

ao processo de Ensino-Aprendizagem, apontando possıveis ac “es para 



superí-los.   

 

4.1 Primeira etapa ivestigac õo-ac õo: observac oes e descric oes 
 

 Nessa primeira etapa, observamos aulas em cada componente curricular, 

descrevendo-as e analisando-as,  procurando detectar as possıveis dificuldades 

encontradas pelos estudantes e professores no processo de construc ao do 

conhecimento.  

Vejamos o seguinte exemplo de descric ao de aula: 

 Ao cumprimentar os estudantes, a  professora relatou os temas sobre os 

quais seriam trabalhados na aula.  

1. O Brasil no se culo XX (leitura do texto); 

2. A Republica (lamina); 

3. Os presidentes na Republica Velha (lamina); 

 A professora convidou os estudantes a fazerem a leitura do texto ”O 

Brasil no se culo XXç que deixara no xerox, causando com isso um tremendo 

alvoroco, pois os estudantes alegavam n˜ o saber de sua aula, por isso a 

maioria n˜ o tinha o texto. Feito os devidos esclarecimentos pela monitora do 

turno (.......), os estudantes reivindicaram que os avisos sejam dados no inıcio 

das aulas e n˜ o ao final delas, como acontecera. Embora todos os 

esclarecimentos, ainda restaram discussoes por parte de alguns estudantes 

impedindo assim a continuidade da aula, a professora ent˜ o pediu por trás 

vezes a calma e os convidou novamente a leitura do texto. 

 A cada paràgrafo lido pelos estudantes, a professora intervinha com 

explicacoes e tambe m respondia questoes levantadas por eles. Tambe m usava 

esquemas, como a linha do tempo que desenhou no quadro para situar os 

acontecimentos estudados, instigando, a todo o momento, a participac ˜ o dos 

estudantes. Alguns, totalmente envolvidos, discutiam o ”Brasil no se culo XXç, 

enquanto outros, viviam a tecnologia do se culo XX, navegando na INTERNET. 

(As salas de aula da UERGS s˜ o compostas de seis bancadas com oito 

lugares cada, nas quais excitem quatro computadores conectados a Internet, a 

disposic ˜ o dos estudantes). Em meio `s explicacoes da professora, uma 



agente administrativa, bate ` porta e solicita a presenca da professora do lado 

de fora da sala, depois de alguns minutos a professora retornou a sala 

acompanhada do pai de um menino que sofre de cancer que ` dezesseis anos 

luta por sua sobreviváncia. Seu pai faz campanha pedindo  colaborac ˜ o de um 

real para pagar a cirurgia que o menino precisa fazer para curar-se totalmente, 

a turma sensibilizada colabora, a professora coloca no quadro o numero da 

conta (B.B-AG.0330/1-CC.13.709-x) para aqueles que queiram efetuar depôsito 

em outro momento.   

 Terminada a visita, a professora continua suas explicacoes sobre o 

texto, em meio a conversas, ”cliques no mouseç, toque de celular e o ranger da 

porta que abre e fecha de cinco em cinco minutos. 

 Quando a professora questiona sobre o significado da palavra grileiro, 

todos ficam curiosos cada um diz o que pensa ser, mas ningue m acerta. 

Segundo a professora, os grileiros falsificavam documentos de posse de terra e 

os colocavam dentro de caixas com grilos, estes liberam uma resina que 

envelhece o papel. 

 A aluna (......) leu o trecho do texto que tratava do fim do tràfego 

negreiro, a professora esclareceu o trecho e prop轜s o intervalo. 

 Apôs o intervalo, poucos estudantes retornaram a aula e os poucos em 

sala, permanecem ligados na Internet. A professora convida os estudantes a 

desligarem os microcomputadores e se ligarem na aula, s˜ o poucos os que 

atendem a solicitac ˜ o. Com a ajuda da monitora do turno da tarde a professora 

usou o retroprojetor para apresentar aos estudantes duas laminas: a primeira: 

”A Republica e o avanco do capitalismo no Brasilç. Apôs percorrer  todos os 

tôpicos em meio a questionamentos dos estudantes, cochichos e cliques, a 

professora coloca a segunda lamina, que traz como tıtulo ”Os governos do 

Brasil durante a fase republicanaç.       

 Os estudantes alertaram a professora sobre o conteudo das laminas: a 

letra estava pequena dificultando a leitura das mesmas, a monitora tentou 

regular o foco do retroprojetor, mas n˜ o resolveu muito. Ent˜ o com o aval da 

professora, os estudantes resolveram tirar xerox das laminas no final da aula. 

Novamente, com a ajuda da monitora e da aluna (.......), a professora consegui 



ligar o aparelho de som que trouxe de casa, para que os estudantes pudessem 

ouvir de Elis Regina ”Mestre sala dos Aresç, musica esta, que conta a histôria 

da Guerra da Chibata. Enquanto se ouvia a musica a professora escrevia no 

quadro o esquema do prôximo assunto ` ser abordado. Outra musica de Elis 

tocava, ”Maria Mariaç, alguns estudantes cantavam empolgados, a professora 

dirigiu-se par o ràdio com o propôsito de desligà-lo, mas a pedidos deixou tocar 

mais uma musica. 

  Apôs as musicas, a professora comecou a explicar no quadro os 

”Aspectos Culturais e Sociais do Rio Grande do Sulç, temas estes que ser˜ o 

trabalhados pelos estudantes atrave s de um seminàrio que terà por objetivo: 

proporcionar ao estudante o trabalho de investigac ˜ o analıtica e crıtica do 

processo histôrico relacionando ao componente curricular. A seguir os 

estudantes assistiram um vıdeo que tratava sobre a formac ˜ o social do Brasil, 

com os historiadores Caio Prado Junior e Florestan Fernandes (Sociôlogo). 

Alguns estudantes foram embora, outros assistiram ao filme enquanto outros 

clicavam desesperadamente.    

 Apôs o filme, a professora prop轜s esclarecimentos, n˜ o havendo 

nenhuma duvida por parte dos estudantes encerrou a aula. 

 Como se observa no exemplo ` cima, as aulas foram descritas 

minuciosamente. Apos a observac ao e descric ao, no coletivo de monitores e 

professores orientadores, as aulas foram problematizadas, isto õ, levantou-se 

as dificuldades didítico-pedagogicas e sugeriu-se ac “es superadoras. Num 

segundo momento, debatemos com os estudantes e professores as 

observac “es destacadas e sugeriu-se novos procedimentos. 

 

4.2 Segunda etapa da investigac õo-ac õo: discutindo o diagnÕstico com 
estudantes e professores 

 Apos analisarmos o trabalho pedagogico em todos os componentes 

curriculares, conversamos com cada professor, sobre as nossas observac “es e 

as dos demais estudantes.  

Vejamos a seguir, parte do relatorio dos diílogos que tivemos com os 

professores: 



Professor 01: 

 Conversamos, primeiro, com o professor do componente curricular 

Informítica II. Comec amos explicando ao professor, sobre o projeto de 

Investigac ao-Ac ao que estívamos realizando e seus objetivos, apos relatamos 

cada um dos problemas observados por nos e com pelos demais estudantes. 

1.construir roteiro (ementa) dos conteudos a serem trabalhados em aula; 

2.construc ao de um textos ou recomendac ao de bibliografia ; 

3.aulas intensivas pela manha, para os estudantes com dificuldades; 

4.melhor aproveitamento das aulas de informítica, aos síbados; 

5.possibilidade da presenc a do professor nos outros componentes 

curricular 

 O professor ouviu atentamente e conversamos sobre cada item 

observado e as sugest“es dos estudantes para um melhor aproveitamento do 

componente curricular. Durante a nossa conversa o professor fez as seguintes 

colocac “es: 

1. nao houve tempo de planejamento antes de comec ar esse 

trabalho; 

2. nunca dei aula para 40 estudantes, tive dificuldades a primeira 

vez que sou docente universitírio; 

3. por ser uma turma grande, argumenta que se torna impossıvel 

atender a todos individualmente;  

4. com a quantidade de feriados aos síbados, acabou  

prejudicado o desenvolvimento do trabalho, ”tivemos 

pouquıssimas aulas, atõ agora‘; 

5. vou construir a ementa e pretendo apresentí-la aos estudantes 

na proxima aula; 

6. ”tambõm me proponho a elaborar um curso rípido, um passo a 

passo, para aqueles estudantes que tem mais dificuldade, que 

poderí acontecer todas as Terc as e Quintas pela  manha, esta 

proposta  tambõm se realizarí nas aulas de síbado‘. 

 



 Assim encerramos nossa conversa, confiantes de que as medidas a 

serem tomadas vao se somar na qualidade do trabalho que o professor vem 

realizando, neste componente curricular. 

 

Professor 02: 

Logo conversamos com o professor do componente curricular Historia da 

Educac ao e da Pedagogia, que tambõm õ orientador dessa pesquisa. 

 Passamos para o professor as observac “es que fizemos durante suas 

aulas e o que foi discutido com os estudantes. 

1. procurar meios de tornar suas aulas mais atrativas; 

2. como trabalhar para que todos os estudantes participem? 

3. o tempo cronometrado pelo professor estí impedindo a 

qualidade na apresentac ao dos trabalhos; 

4. alguns estudantes colocaram que o professor estí sempre 

trazendo outras opc “es, tem uma  metodologia diversificada e 

deixam para os colegas o seguinte questionamento: serí que 

nos, estudantes, temos colaborado com o professor? 

 

 O professor se prop“e a mudanc as, a ouvir os estudantes sempre que 

preciso, por isso jí vem adotando procedimentos como a auto-avaliac ao 

individual e coletiva. 

 Segundo o professor, um dos fatores que prejudicam o bom andamento 

das aulas õ a questao do uso dos computadores fora do horírio estipulado, 

atrapalhando os proprios estudantes que nao se concentram nos debates em 

aula. 

 Outro fator õ a conversa dos estudantes durante a aula, que muitas 

vezes, se torna mais alta que a voz do professor  

  

 
 
 

Professor 03: 



O professor do componente curricular, Lıngua Portuguesa e Literatura I 

que tambõm õ um dos participantes desse projeto, demonstrou interesse pelo 

relatorio de suas aulas e ouviu atentamente as seguintes colocac “es: 

1. poucas aulas durante o segundo semestre; 

2. preocupac ao dos estudantes em relac ao aos conteudos nao 

trabalhados por ocasiao  do tempo limitado em decorre ncia da 

quantidade de feriados neste ano? 

 O professor concordou com a falta das aulas que nao houve, mas 

procurou tranqºilizar, salientando que os conteudos, em sua maioria jí foram 

trabalhados. 

 O professor demonstrou preocupac “es com a turma tarde (a UERGS-

Alegrete/RS se constitui num curso de Pedagogia com turma diurna e noturna) 

que nas ultimas aulas andava agitada, com muita conversa, a ponto de 

atrapalhar a aula, pediu as monitoras, que conversassem com seus colegas a 

fim de saber o que estí acontecendo com a turma. 

 

Professor 04: 
 Com a professora do componente curricular Teorias do Conhecimento 

foram feitas, pelos monitores e estudantes, as seguintes observac “es: 

1. Que os trabalhos: ”Moradia Transitoria‘ e ”Seminírio Paulo 

Freire‘ nao foram concluıdos; 

2. Os trabalhos do 1Á semestre nao foram devolvidos; 

3. solicitaram o esclarecimento dos critõrios de avaliac ao; 

4. Sugeriram que as recomendac “es (o processo de avaliac ao da 

UERGS, recomenda um parecer por escrito do desenvolvimento 

do aluno) fossem apresentadas antes do final do semestre. 

 A professora esclarece que o trabalho por ela proposto, a ser realizado 

com as crianc as da Moradia Transitoria (Instituic ao de assiste ncia social do 

municıpio de Alegrete-RS) foi concluıdo, o que ficou combinado foi um retorno 

ao local para visití-los e levar as fotografias como prometemos as crianc as. 

 A professora coloca que o tempo õ pouco e õ provível que no perıodo de 

sua aula, como fizemos no semestre passado, nao serí possıvel. 



 Em relac ao ` entrega dos trabalhos do semestre passado ` professora 

vai devolve -los o mais breve possıvel. 

 Os critõrios de avaliac ao segundo a professora foram sempre bem claros, 

mas irí colocar para a turma novamente. 

 Sobre as recomendac “es a professora diz que os estudantes que 

precisam ser recomendados estao sendo por ela chamados e orientados 

individualmente. 

 A professora comenta que estí muito feliz com o desempenho da turma, 

diz que nao tem problemas com os computadores em sua aula e os estudantes 

sao super participativos e envolvidos em suas aulas. 

 

Professor 05: 

 A professora do componente curricular Historia da Formac ao Social do 

Brasil e do Rio Grande do Sul, ouviu as explicac “es sobre o projeto de 

Investigac ao-Ac ao e concordou com a proposta, colocamos para ela as 

observac “es e discutimos suas ac “es referentes aos seguintes pontos: 

1. Sua metodologia, foi considerada pela turma, muito tradicional; 

2. Certa inflexibilidade em relac ao ` data de entrega dos 

trabalhos; 

3. Os estudantes reivindicam a apresentac ao da ementa do 

componente curricular; 

4. Quando a professora promove debates, os estudantes sentem-

se impedidos muitas vezes de concluir a sua fala. 

 A professora salienta a importˆ ncia da realizac ao deste projeto e embora 

nao conhecendo muito bem a turma estí muito feliz de estar entre nos. Em 

relac ao `s observac “es, a professora diz que cada professor tem seu jeito de 

dar aula e que logo vamos nos conhecer melhor. Referente a data da entrega 

dos trabalhos pode ser flexıvel sim, visto que temos estudantes de diversas 

realidades, principalmente no turno da noite onde a maioria dos estudantes 

trabalham. 



 A ementa dos trabalhos jí foi construıda com a colaborac ao de colegas 

do componente curricular de outras unidades e serí apresentada na proxima 

aula.  

 Com relac ao aos debates a professora diz que `s vezes õ preciso 

interromper alguõm, atõ para garantir a participac ao de todos. 

 O que a professora nao concordou  õ de que os estudantes fiquem nas 

”salas de bate papo‘ da Internet, o que ocorre freqºentemente. Diante disso 

solicitou as monitoras que conversem com esses estudantes. 

 

Professor 06: 

 O professor do componente curricular Investigac ao da Realidade Local e 

Regional, ficou surpreso quando soube da realizac ao do projeto e principalmente 

que jí tinha sido observado em sala de aula, portanto explicamos ao professor 

como estao sendo realizadas as observac “es e todos os passos do projeto. 

Colocamos para ele o seguinte diagnostico: 

1. Possibilitar maior participac ao dos estudantes em aula, atravõs de 

debates; 

2. Segundo alguns estudantes o professor `s vezes fala demais. 

O professor concordou que falar muito, mas jí vinha tentando minimizar 

isso, usar mõtodos que tornem suas aulas mais dinˆ micas, so que `s vezes õ 

preciso fazer exposic “es orais. 

 

Professor 07: 

 Por fim, conversamos com o professor do componente curricular 

Concepc “es e mõtodos da Educac ao Popular, que nos cedeu uns minutos para 

que pudõssemos expor o seguinte diagnostico: 

1. Roteiro de aula muito extenso, tornando suas aulas por vezes 

cansativas; 

2. O professor nem sempre possibilita o debate e a participac ao 

dos estudantes; 

3. Os avisos e resoluc “es referentes a coordenac ao atrapalham 

as aulas. 



 O professor concorda com as observac “es feitas, pois tem tido dificuldade 

na conclusao das aulas, o tempo se torna pouco em relac ao ` amplitude dos 

conteudos que temos abordado e a qualidade dos debates em aula. 

 Os assuntos de coordenac ao avisos/resoluc “es sao necessírios, embora 

jí tenha atõ comentado que nao conseguiu dar algumas aulas em func ao da 

saıda de uma professora da unidade. 

 Apos os encontros com os professores e estudantes, continuamos nossas 

observac “es e problematizac “es referente ao processo ensino aprendizagem.  

 

5- CONSIDERAC O ES FINAIS 

 

Trouxemos nesse trabalho nossas reflex“es referente ao processo de 

ensino-aprendizagem no ensino superior, mais especificamente no que se 

refere `s relac “es em sala de aula, buscando num relato de investigac ao e de 

dialogico apontí-los como procedimentos alternativos de ensino. Parte de 

nosso trabalho constitui-se no relato de nossa experie ncia, pois pensamos, 

assim como Paulo Freire, que o nosso viver corporifica nossas concepc “es. 

Nao podemos ser dialogicos sem estarmos abertos ao diílogo. Nao podemos 

ser educadores crıticos e transformadores sem criticar, sem estar aberto a 

crıticas e sem transformar nossas relac “es educativas no cotidiano de nossas 

aulas. 

Ao concluımos nossas reflex“es ao processo de formac ao profissional e 

em particular a prítica docente no ensino superior, apontamos a investigac ao-

ac ao como pressuposto de uma orientac ao pedagogica. Pensamos que com 

essas ac “es, poder-se-ia criar no cotidiano da prítica docente, um espac o de 

reflexao e de problematizac ao daquilo, que tradicionalmente nao se debate, 

que sao os procedimentos metodologicos no ensino superior. Pela vive ncia, 

enquanto discente e docente, observamos freqºentemente que professores 

portadores de um discurso pedagogico progressista, reduzirem suas aulas 

numa prítica que Freire (1988) chamou de educac ao bancíria. 

Foi concordando com Freire (1997), que as nossas ac “es educam mais 

que os nossos discursos que orientamos as príticas dos monitores na UERGS-



Alegrete-RS numa perspectiva investigativa, problematizadora e crıtica, 

visando a superac ao das contradic “es e limitac “es da prítica docente no 

ensino superior. 

 Essa experie ncia nos possibilita dizer que nao precisaria, esperar ou 

aguardar o convencimento e a conversao do corpo docente e/ou discente para 

iniciarmos ac “es interdisciplinares ensino superior. Pois, a metodologia de 

investigac ao-ac ao, de certa forma desestabeleceria as príticas isolada, 

possibilitando a criac ao de um ambiente de reflexao pedagogica nos cursos de 

formac ao profissional, proprio de uma atitude interdisciplinar.    
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