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RESUMO 

 

Esta investigação, de cunho teórico do tipo Estado da Arte, insere-se na linha de 

pesquisa Gestão, Educação e Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGEdu) da Universidade La Salle (UNILASALLE/Canoas). O cerne 

analítico-investigativo foi a educação superior, tendo-se como foco a discussão acerca 

da pedagogia universitária brasileira, no âmbito da qualidade da educação superior e 

da docência universitária. Neste sentido, teve-se como objetivo geral analisar as 

temáticas atinentes à pedagogia universitária contempladas nas dissertações e teses, 

defendidas em programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros em educação, 

no espaço temporal de 1987 a 2016, identificando de que forma as reflexões 

produzidas pelos autores desses estudos sobre tais temáticas configuraram a 

pesquisa em educação sobre este conceito no país. Como teóricos basilares para a 

fundamentação da pesquisa utilizou-se Morosini (2009; 2014), Cunha (2006; 2014a; 

2014b), Masetto (2012), Zabalza (2004), dentre outros. A metodologia utilizada foi de 

cunho qualitativo e com objetivo exploratório-descritivo. O corpus analítico-

investigativo consistiu em nove produções, sendo sete teses de doutorado e duas 

dissertações de mestrado. Como técnica de análise de dados utilizou-se a Análise 

Textual Discursiva (ATD). A partir do método dedutivo da ATD estabeleceu-se, a priori, 

duas grandes categorias analíticas, a saber: 1) Pedagogia Universitária e qualidade 

da educação superior e; 2) Pedagogia Universitária e o processo de ensino e 

aprendizagem na universidade. Como principais achados da pesquisa, aponta-se que 

para a pedagogia universitária: a) o seu conceito, no contexto brasileiro, mesmo que 

difundido no país, ainda não possui representatividade ao ser cunhada nos títulos de 

dissertações e teses; b) a qualidade da educação superior é tema fundamental para 

o desenvolvimento da mesma; c) a docência universitária e suas relações com o 

processo de ensino e aprendizagem é essencial para o desenvolvimento dela no 

ambiente universitário; d) as políticas de formação do docente universitário ainda 

ficam a encargo das Instituições de Ensino Superior (IES); e) o professor universitário 

é um importante agente para a melhoria da qualidade da educação superior. Por fim, 

esperamos que esta investigação possa potencializar: a) a discussão acerca da práxis 

pedagógica do professor universitário; b) a constituição de docentes universitários 

críticos e comprometidos com a tríplice missão da universidade ï ensino, pesquisa e 

extensão; c) políticas de formação continuada de professores universitários dos 
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cursos de licenciatura; d) o aprofundamento e o avanço nas discussões acerca dos 

processos de ensino e aprendizagem na educação superior, principalmente no que se 

refere à docência universitária; e) a proposição de outros estudos que tematizem a 

matéria em pauta. 

 

Palavras-chave: Educação Superior. Pedagogia Universitária. Qualidade da 

Educação Superior. Docência Universitária. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación, de cuño teórico del tipo Estado del Arte, pertenece a la línea de 

investigación Gestión, Educación y Políticas Públicas del Programa de Posgrado en 

Educación (PPGEdu) de la Universidad La Salle (UNILASALLE / Canoas). El énfasis 

del estudio consistió sobre la educación superior, teniéndose como foco la discusión 

acerca de la pedagogía universitaria brasileña, en el ámbito de la calidad de la 

educación superior y de la docencia universitaria. En este sentido, se tuvo como 

objetivo general analizar las temáticas relativas a la pedagogía universitaria 

contempladas en las tesis de maestría y de doctorado, defendidas en programas de 

posgrado brasileños en el área de la educación, en el espacio temporal de 1987 a 

2016, identificando de qué forma las reflexiones producidas por los autores de esos 

estudios sobre tales temáticas configuraron la investigación en educación sobre este 

concepto en el país. Como teóricos basilares para la fundamentación de la 

investigación se utilizó Morosini (2009; 2014), Cunha (2006; 2014a; 2014b), Masetto 

(2012), Zabalza (2004), entre otros. La metodología utilizada fue de cohorte cualitativo 

y con objetivo exploratorio-descriptivo. Para la recolección de datos se realizó una 

mapeamiento de tesis defendidas en programas de posgrado en el área de la 

educación en Brasil en el espacio temporal de 1987 a 2016 presentes en el Catálogo 

Digital de Tesis de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel 

Superior (CAPES). Se consideraron solamente las producciones que utilizaban el 

descriptor "pedagogía universitaria" en el título. Se encontraron 37.893 trabajos, pero 

sólo nueve producciones se adecuaron al criterio de inclusión de esta investigación. 

Luego, el corpus analítico-investigativo consistió en nueve producciones, siendo siete 

tesis de doctorado y tesis de maestría, leídas en su totalidad. Como técnica de análisis 

de datos se utilizó el análisis textual discursivo (ATD). A partir del método deductivo 

del ATD se estableció a priori dos grandes categorías analíticas, a saber: 1) 

Pedagogía Universitaria y calidad de la educación superior y; 2) Pedagogía 

Universitaria y el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad. Como 

principales hallazgos de la investigación, se apunta que para la pedagogía 

universitaria: a) su concepto, en el contexto brasileño, aunque difundido en el país, 

aún no posee representatividad al ser acuñada en los títulos de las tesis; b) la calidad 

de la educación superior es un tema fundamental para el desarrollo de la misma; c) la 

docencia universitaria y sus relaciones con el proceso de enseñanza y aprendizaje es 
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esencial para el desarrollo de ella en el ambiente universitario; d) las políticas de 

formación del docente universitario aún quedan a cargo de las Instituciones de 

Enseñanza Superior (IES); e) el profesor universitario es un importante agente para la 

mejora de la calidad de la educación superior. Por último, esperamos que esta 

investigación pueda potenciar: a) la discusión sobre la praxis pedagógica del profesor 

universitario; b) la constitución de docentes universitarios críticos y comprometidos 

con la triple misión de la universidad - enseñanza, investigación y extensión; c) 

políticas de formación continuada de profesores universitarios de los cursos de 

licenciatura; d) la profundización y el avance en las discusiones sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la educación superior, principalmente en lo que se refiere 

a la docencia universitaria; e) la proposición de otros estudios que tematicen la materia 

en pauta. 

 

Palabras-clave: Enseñanza Superior. Pedagogía Universitaria. Calidad de la 

Educación Superior. Docencia Universitaria. 
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ABSTRACT 

 

This research, originating from a study of the art state type, of theoretical nature, is 

inserted in the Management, Education and Public Politics research line, of the 

Education (PPGEdu) Post Graduation Program from La Salle (UNILASALLE/Canoas) 

University. The analytical-investigative core was college education, having as its focus 

the discussion about Brazilian university pedagogy, in college education quality and 

university teaching scope. In this sense, the general goal was to analyze the thematics 

related to college pedagogy contemplated in the dissertations and thesis, defended in 

Brazilian education post-graduation programs, in the temporal space from 1987 to 

2016, identifying in which way the observations generated by the authors of these 

studies regarding such thematics configure the education research about this concept 

in the country. As fundamental theorists for the foundation of the research, the following 

were used: Morosini (2009; 2014), Cunha (2006; 2014a; 2014b), Masetto (2015), 

Zabalza (2004), among others. The applied methodology was of a qualitative nature 

and with a descriptive-exploratory goal. To collect the data, a mapping was performed 

on dissertation and thesis defended in post-graduation programs in the education area 

in Brazil, in the temporal space from 1987 to 2016, belonging to the Digital Thesis and 

Dissertations catalog of the College Level Personal Improvement Coordination 

(CAPES). Only productions that used the description ñUniversity Pedagogyò in the title 

were taken under consideration. 37.893 essays were found, however, only nine 

productions fit the research inclusion criteria. Therefore, the analytical-investigative 

corpus consisted of nine productions, 7 of those being of doctorate degree and 2 

dissertations of master's degree, read in full. The Discursive Textual Analysis (ATD) 

was used as the data analysis technique. Based on the ATD deductive method, two 

major analytical categories were established, a priori, as follows: 1) University 

Pedagogy and quality of College education; 2) University Pedagogy and the process 

of teaching and learning in the university. As main research findings, it is pointed out 

that for university pedagogy: a) its concept, in the Brazilian context, even though 

diffused in the country, still does not have representativeness when coined in the titles 

of dissertations and thesis; b) the quality of College education is a fundamental theme 

for its development; c) university teaching and its relations with the teaching and 

learning process is essential for its development in the university environment; d) the 

instruction policies of university teachers are still entrusted to the Institutions of Higher 



 
 

14 
 

Education (IES); e) the university professor is an important agent for the improvement 

of the quality of college education. Finally, we hope that this research may potentiate: 

a) the discussion about the pedagogical praxis of the university professor; b) the 

constitution of university teachers who are critical and committed to the university's 

triple mission - teaching, research and extension; c) continuing education policies for 

undergraduate university professors; d) deepening and advancing the discussions 

about teaching and learning processes in college education, especially with regard to 

university teaching; e) the proposal of other studies that have as theme the subject 

matter. 

 

Key words: Higher Education. University Pedagogy. Higher Education Quality. 
University Teaching. 
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Teixeira 

LBI ï Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

LDBEN ï Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MAD ï Marco de Ação de Dakar 

MBA ï Master of Business Administration 

MEC ï Ministério da Educação e Cultura 

MT ï Mundo do Trabalho 

NAE ï Núcleo de Apoio ao Estudante 

NRF ï Novo Regime Fiscal 

OEI ï Organização dos Estados Ibero-americanos 

ONU ï Organização das Nações Unidas 

P&D ï Pesquisa e Desenvolvimento 

PDE ï Plano de Desenvolvimento da Escola 

PDI ï Plano de Desenvolvimento Institucional 

PEC ï Programa de Educação Continuada 



 
 

17 
 

PEC ï Proposta de Emenda Constitucional 

PI ï Pesquisador Institucional 
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PPG ï Programa de Pós-Graduação 
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PROSUP ï Programa Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino 

Particulares 

PROUNI ï Programa Universidade para Todos 

PU ï Pedagogia Universitária 

PUCSP ï Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

REDIPE ï Rede Ibero-americana de Pedagogia 

REUNI ï Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais 

RIES ï Rede Sul-Brasileira de Investigadores de Educação Superior 

RS ï Estado do Rio Grande do Sul 

SASE ï Serviço de Atendimento Socioeducativo 
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SINAES ï Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
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SMED ï Secretaria Municipal de Educação 

SUAS ï Sistema Único da Assistência Social 
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UFRGS ï Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRN ï Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFSC ï Universidade Federal de Santa Catarina 

UFTM ï Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

UFU ï Universidade Federal de Uberlândia 

ULBRA ï Universidade Luterana do Brasil 

ULSA ï Universidade La Salle México 
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USP ï Universidade de São Paulo 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Pensar a educação como um fenômeno transformador e necessário para 

impulsionar o crescimento (econômico-financeiro, político, social, entre outros) e 

atender às demandas de uma sociedade em um determinado contexto, remete-nos à 

ideia de termos o comprometimento, como cidadãos e, principalmente, profissionais 

da educação, de compreendê-la, analisá-la para que, a partir disso, possamos gerar 

indicadores e interpretações científicas para podermos avançar na produção do 

conhecimento teórico e empírico. Outrossim, refletir sobre o campo educativo 

promove um grande esforço analítico-metodológico-discursivo visto a amplitude de 

fatores e distintas nuances que se interseccionam e que, por sua vez, influenciam no 

cenário educacional analisado. 

 Partindo-se desta perspectiva, temos ciência de que muito se há produzido 

acerca da educação nos diferentes níveis e modalidades (Educação Básica, 

Educação Tecnológica, Educação Superior, educação não-formal, entre outros) no 

âmbito da pesquisa científica em programas de pós-graduação stricto sensu1 no 

Brasil. Tais produções, sejam elas teses, dissertações, livros, capítulos, artigos, entre 

outros, apontam várias realidades da nossa educação, como por exemplo, o processo 

de ensino e aprendizagem, a formação inicial e continuada de professores, a gestão 

educacional, o acesso e permanência estudantil, violência escolar, enfim. Todavia, 

cada etapa educativa possui suas particularidades e especificidades, de acordo com 

o olhar investigativo a ser realizado, bem como da experiência e trajetória pessoal e 

acadêmico-profissional de cada pesquisador. 

 Baseado no exposto, esta tese foi centrada na investigação referente à 

educação superior com foco analítico-discursivo no contexto da Pedagogia 

Universitária. A educação superior2 é a última etapa formativa de um cidadão e tem 

por objetivo prepará-lo para atuar nos mais diversos campos sociais de uma nação. 

Possui formação em nível de graduação e pós-graduação. Neste sentido, conforme o 

                                                           
1 Entendidos como cursos de mestrado (acadêmico e profissional) e doutorado. 
 
2 Haverá uma seção específica para explicar o contexto, estrutura e funcionamento da educação 
superior brasileira. 
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artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN3), a finalidade 

da educação superior (na perspectiva brasileira) consiste em 

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização 
de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão 
que aproximem os dois níveis escolares. (BRASIL, 1996, s.p.) 

 

Diante disto, podemos afirmar que a Educação Superior possui uma grande 

complexidade visto que, por ser a última etapa formativa do sistema educacional, 

reúne todas as dificuldades trazidas pelos estudantes ao longo da Educação Básica, 

o que faz com que as Institui»es de Ensino Superior (IES) tenham que ñdar contaò da 

sua função e suprir possíveis falhas originárias das etapas anteriores. Por 

conseguinte, na hodiernidade, as IES estão tendo uma maior abertura no que tange 

ao acesso aos cursos universitários devido ao processo de massificação da educação 

superior, ou seja, está se tendo gradativamente uma maior parcela da população 

ingressando nesta etapa educativa (ZABALZA, 2004). 

Podemos dizer que as instituições universitárias passaram a ter uma nova 

configuração social no que tange ao processo formativo, em virtude das diversas 

demandas e rápidas transformações devido à globalização, internacionalização, 

abertura de mercado, ampla divulgação e socialização de informações por meios 

                                                           
3 A LDBEN foi promulgada pelo governo federal brasileiro em 20 de dezembro de 1996, tendo-se como 
número de lei 9394. É um dispositivo legal na área da educação nacional e serve de alicerce para o 
efetivo exercício das práticas educativas no país em todos os níveis. 
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tecnológicos, entre outros. Tais mudanças afetaram na forma de atuação das IES, 

pois eram tidas como locais privilegiados e de pouco acesso e, hoje, vistas como um 

meio necessário para inserir-se melhor na sociedade. 

Corroborando com esta percepção, Zabalza (2004, p. 25) afirma que no 

contexto da Educação Superior, 

 

De um bem cultural, a universidade passou a ser um bem econômico. De 
lugar reservado a uns poucos privilegiados, tornou-se um lugar destinado ao 
maior número possível de cidadãos. De um bem direcionado ao 
aprimoramento de indivíduos, tornou-se um bem cujo beneficiário é o 
conjunto da sociedade (sociedade do conhecimento, sociedade da 
competitividade). 

 

Frente às considerações anteriormente mencionadas, a presente investigação, 

decorrente de um estado da arte que versou sobre a temática da Pedagogia 

Universitária no cenário brasileiro, constituiu-se de uma pesquisa teórica, de cunho 

qualitativo com objetivo exploratório-descritivo. Nesta direção, esta tese de doutorado 

está inserida na linha de pesquisa ñGest«o, Educa«o e Pol²ticas P¼blicas4ò do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) da Universidade La Salle 

(UNILASALLE/Canoas). Também está vinculada aos seguintes Grupos de Pesquisa: 

a) ñPráticas Educativas e Indicadores da Qualidade da Educação5ò; b) ñPedagogia 

Universitária: fundamentos e modos de efetivação na Educação Superior Lassalista6ò 

                                                           
4 Investiga a gestão de sistemas de ensino e/ou de instituições educativas, no contexto das políticas 
públicas sociais, considerando as diferentes concepções teóricas de estado e de cidadania. Focaliza 
os mecanismos de produção das desigualdades sociais e educacionais, confrontando-as com as 
políticas públicas sociais. Desenvolve pesquisas para subsidiar diagnósticos, análises, proposições, 
programas e projetos nas áreas das políticas públicas.  
 
5 Este grupo de pesquisa tem por objetivo pesquisar, analisar e produzir conhecimento acerca das 

práticas educativas e indicadores de qualidade da educação nos diferentes contextos e níveis 
educativos. Também pesquisa e difunde conhecimentos relativos à qualidade da educação pública, no 
Estado do Rio Grande do Sul. Elaboração e implantação do Programa de Formação Continuada Escola 
em Movimento: Saberes e Fazeres em Cena, para os professores e gestores que atuam nas escolas 
municipais de Canoas. Assessoria científica e pedagógica às Secretarias Municipais de Educação dos 
Municípios de Canoas e Nova Santa Rita e a Secretaria de Educação do Estado do RS (10 
Coordenadorias Regionais de Educação ï CREôs). 
 
6 O Grupo de Pesquisa Pedagogia Universitária: fundamentos e modos de efetivação na Educação 

Superior Lassalista tem por objetivo analisar os fundamentos e os modos de efetivação da Pedagogia 
Universitária na Educação Superior Lassalista, no contexto brasileiro e internacional, de modo a 
compreender os aspectos relacionados à docência e gestão na universidade, os processos de 
avaliação institucional e externa, bem como suas repercussões para o processo de ensino e 
aprendizagem na graduação e pós-graduação lato e stricto sensu.  
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e; c) ñGestión, Liderazgo y Calidad en las Instituciones Educativas7ò.  

Cabe ressaltar também que a relevância da tese consistiu, ao nosso entender, 

em múltiplos fatores, dentre os quais citamos alguns neste momento e que serão 

aprofundados ao longo da investigação. Assim, consideramos como pontos 

fundamentais para a realização do estudo: a) a trajetória do pesquisador e sua 

constituição docente no âmbito da pesquisa; b) a temática investigativa, pois 

consideramos o cerne do cenário universitário; c) a ausência de mapeamentos acerca 

da pedagogia universitária em nível nacional e buscam analisar as que focalizam o 

termo Pedagogia Universitária (o que caracteriza o ineditismo desta tese); d) a 

possibilidade da geração de indicadores acerca da produção nacional sobre a 

temática em tela. 

 Deste modo e à guisa de uma introdução desta tese doutoral e, diante do 

exposto anteriormente, nosso objetivo para esta investigação foi analisar as temáticas 

atinentes à pedagogia universitária contempladas nas dissertações e teses, 

defendidas em programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros em educação, 

no espaço temporal de 1987 a 2016, identificando de que forma as reflexões 

produzidas pelos autores desses estudos sobre tais temáticas configuraram a 

pesquisa em educação sobre este conceito no país. 

 Feitas tais considerações, a pesquisa está dividida em seis capítulos. 

 No primeiro, contextualizamos a temática do estudo e descrevemos a estrutura 

da tese em pauta. Nessa contextualização, destacamos a importância do viés 

investigativo para a realização desta pesquisa, visto que para uma efetiva qualidade 

da Educação Superior, a reflexão sobre a Pedagogia Universitária e o papel dos 

professores universitários se faz necessária, à luz das práticas educativas e da gestão 

universitária. 

 No segundo capítulo, intitulado A pesquisa e os procedimentos metodológicos, 

caracterizamos a pesquisa e situamos o percurso percorrido para a efetivação da 

investigação em pauta. Para tanto, realizamos uma discussão sobre o pesquisar e o 

ato de pesquisa em Educação, assim como a apresentação da relevância para a 

realização do estudo, a problemática investigativa envolvida, os objetivos e a tese a 

                                                           
7 Este grupo de pesquisa tem por objetivo analisar, investigar e compreender a realidade universitária 
e da educação básica acerca da liderança pedagógica, da qualidade da educação, bem como dos 
aspectos da gestão. Tem por cerne investigativo a produção do conhecimento educacional acerca da 
realidade latino-americana, especialmente sobre o contexto do México, Brasil, Colômbia e Equador. 
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ser defendida ao longo do trabalho e o percurso analítico-metodológico desenvolvido 

na pesquisa. 

 Já o terceiro capítulo, Marcos Regulatórios8 E Dispositivos Legais9 para a 

Educação Superior: um olhar para os Documentos Nacionais a partir dos 

Internacionaisò, abordamos a influência de tratados, declarações e acordos 

internacionais para a educação sobre a atuação e desenvolvimento da educação 

nacional, de modo a pensarmos como a pedagogia universitária nacional está 

imbricada no sistema educacional globalizado e internacional. 

No quarto capítulo, ñEstrutura e Funcionamento da Educação Superior no 

Brasilò, apresentamos os dados da educação superior nacional e fatores que 

influenciam para e na pedagogia universitária, de modo a levar o leitor a ter um melhor 

panorama acerca da importância desta temática no âmbito da pesquisa em educação. 

 O quinto capítulo, nomeado como ñPedagogia Universitária: tendências 

investigativas na pesquisa em educaçãoò realizamos um aprofundamento na 

construção do conceito da pedagogia universitária, no que tange aos teóricos que 

produzem sobre a temática, as discussões na área educacional, bem como as 

tendências deste campo científico. Neste capítulo ainda, realizamos as tendências 

investigativas das teses e dissertações por meio de eixos temáticos atinentes ao cerne 

desta tese - à pedagogia universitária. 

 No sexto capítulo e último capítulo, ñConsidera»es finaisò, encerramos a 

pesquisa com as conclusões do estudo, assim como a comprovação ou refutação da 

tese, sendo ela: As temáticas investigativas atinentes à pedagogia universitária 

contempladas nas dissertações e teses, defendidas em programas de pós-graduação 

stricto sensu brasileiros em educação no espaço temporal de 1987 a 2016 evidenciam 

discussões sobre a qualidade da educação superior, impactando na formação do 

professor universitário e da práxis educativa nas instituições universitárias. Deste 

modo, também trazemos indicativos de futuras investigações a partir desta tese. 

 Por fim, são listadas as referências utilizadas para a fundamentação e 

embasamento desta tese. 

                                                           
8 Vamos chamar de marcos regulatórios os documentos, nacionais e internacionais, que tenham sido 
elaborados por organizações, eventos, entre outros. 
 
9 Vamos denominar dispositivos legais os documentos, nacionais e internacionais, que são oriundos de 
Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, entre outros. 
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2 A PESQUISA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre os fundamentos 

epistemológicos e metodológicos da ciência, bem como a constituição do campo da 

Educação, perpassando a posteriori, pela caracterização do estudo, concernindo à 

abordagem metodológica. Também será discutida aqui, a relevância da pesquisa com 

a sua respectiva justificativa de cunho pessoal, profissional e acadêmico, explicitando 

as motivações para a realização deste estudo, bem como o problema, os objetivos e 

a tese da investigação. Por fim, este capítulo será encerrado com a apresentação de 

um resumo metodológico do trabalho. 

 

2.1 Reflexões iniciais sobre os fundamentos epistemológicos da ciência e a 

produção de pesquisa em educação 

 

A transição científica que nossa sociedade atualmente está passando constitui-

se de movimentos reflexivos e de rupturas epistemológicas10 sobre paradigmas11 que, 

por si só, não mais respondem a total necessidade humana para resolução de 

problemas ï o paradigma dominante12, por exemplo ï (SANTOS, 2008). Este 

processo referenda-se na busca por novas concepções e aperfeiçoamento das já 

existentes, que é eminente para o sujeito contemporâneo ï entendido aqui como o 

indivíduo13 que está vivendo no século XXI.  

Desta maneira, essa procura consiste no aprofundamento científico que vai 

além da racionalidade científica14, de modo que se possam transcender os 

conhecimentos de uma perspectiva linear, cartesiana, racional, para uma 

compreensão que contemple, também, a subjetividade, de modo que contribua para 

                                                           
10 Aqui entendemos as rupturas epistemológicas como as novas configurações e reconstruções de 

pensamento para a constituição de um novo conhecimento. 
 
11 Paradigma é um modelo que é seguido, ou seja, podemos dizer que um paradigma é um padrão 
seguido por uma sociedade. 
 
12 Paradigma dominante é o modelo e/ou pensamento e ação social vigente, aplicado e concordado 
pela maioria das pessoas de uma sociedade. 
 
13 Entendemos que indivíduo pode possuir uma perspectiva teórica distinta de sujeito, mas neste projeto 
vamos nos referir este sendo o próprio sujeito. 
 
14 A racionalidade científica significa o entendimento das questões científicas por meio da razão 
filosófica, analítica e experimental.  
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interpretações mais completas sobre uma determinada realidade e reflita a 

complexidade da sociedade contemporânea (SANTOS, 2008; DESCARTES, 2001; 

MORIN, 2008). Ademais, a subjetividade pode proporcionar ao sujeito um 

entendimento mais humano sobre fatos que se buscam investigar, possibilitando o 

aumento do embasamento científico e, quando associado com um método mais exato, 

pode fundamentar numericamente tais fenômenos (PÁDUA, 2004). 

Ressaltamos que no final do século passado, mais especificamente após a 

década de 80, foi um momento de mudanças e questionamentos sobre o método 

(cartesiano) até então empregado pelas ciências e que designava o como desenvolver 

as pesquisas científicas (SANTOS, 2008). O cartesianismo referia-se às investigações 

que considerava apenas as ci°ncias ñdurasò15 como propulsoras de conhecimento, 

caracterizando-se pela linearidade em seu desenvolvimento, além de fazer uso de 

métodos quantitativos via modelos matemáticos e estatísticos (DESCARTES, 2001).  

Neste método, não se contemplava a subjetividade como elemento constituinte 

de uma epistemologia, visto que para até o presente tempo, as ciências humanas não 

tinham um espaço profícuo para utilização de métodos mais interpretativos e 

hermenêuticos, considerados qualitativos, devido a (im)possibilidade de 

generalizações quanto aos resultados (FEYRABEND, 1977; SANTOS, 1996). 

No entanto, a partir de tais indagações sobre o método a ser utilizado, gerou-

se uma instabilidade no meio acadêmico, visto que surgiu, segundo Santos (2008), o 

paradigma emergente. Este, por conseguinte, compreende a utilização do método 

cartesiano, considerando o papel das ciências humanas como essencial para 

ressignificar o conhecimento científico aliado às exatas. Deste modo, considera-se 

que com o paradigma emergente, a sociedade moderna, passa para uma sociedade 

chamada pós-moderna mediante uma revolução científica16, concebida como uma 

organização complexa e que traz consigo novas demandas a serem estudadas e 

interpretadas, como as tecnologias, entre outras (SANTOS, 2008; MORIN, 2008; 

KUHN, 1962). 

Nesse sentido, independente dos paradigmas, segundo Bordieu (2004), as 

                                                           
15 Referindo-se às Ciências Exatas. 
 
16 A revolução científica é, segundo Thomas Kuhn (1962), o processo de ruptura de um modelo até 
então aplicado mediante reflexão e questionamento, constituindo-se em aprimoramentos e/ou 
modificações de um estilo de fazer ciência, com novas demandas. Além disso, o autor considera 
importante que esse processo aconteça para que se a sociedade possa avançar e evoluir. 
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áreas de conhecimento se constituem como campos científicos, representando a 

solidez ou não deste campo, conforme a produtividade do mesmo e os impactos no 

meio social e acadêmico que tal grupo corresponde. Para o autor, as ciências 

humanas ï Educação, por exemplo ï ainda possui uma baixa solidez, devido à 

massiva presença do senso comum, quer dizer, as pessoas se autorizam a comentar 

e opinar sobre a área devida sua familiaridade com a escola e com a universidade. 

Significa que como as pessoas leigas experenciam a escola e a universidade como 

alunas e têm uma visão superficial do trabalho docente, pensam que podem afirmar 

pedagogicamente sobre os aspectos do contexto educativo, todavia sem 

embasamento teórico da realidade, muitas vezes. 

Além disso, cabe ressaltarmos, que a Educação é uma área que aglutina 

diversos outros campos científicos, como a Psicologia, a Filosofia, a Sociologia, entre 

outros, e que ainda há uma divergência sobre se ela é ou não ciência (CHARLOT, 

2006). Não obstante a essa afirmação, consideramos que, sim, a Educação é uma 

ciência, pois representa todo o processo educacional que perpassa por um âmbito 

pessoal, político, pedagógico, institucional, etc. Pode ser, que ainda seja um campo 

incipiente e que, talvez, por isso haja muita interfer°ncia do ñachismoò, o que contribui 

para que qualquer sujeito se autorize a ñfalarò sobre o contexto educativo, refletindo, 

possivelmente, no baixo prestígio social da área. 

Conquanto, esse processo para a consolidação de um campo científico faz-se 

necessário para que pouco a pouco ele possa refletir sobre a sua constituição e, 

assim, buscar por meio de investigações e novos estudos, o aprimoramento da área, 

de modo que repercuta nos diferentes espectros da sociedade, dentre eles, a 

academia (BORDIEU, 2004).  

Partindo-se destes pressupostos, a pesquisa no campo educativo em nível de 

pós-graduação na contemporaneidade está embasada fortemente pelo método 

qualitativo17, ou seja, os pesquisadores estão abarcando em seus estudos 

procedimentos teórico-metodológicos que contemplam os fundamentos humanísticos 

para a ciência, de modo a compreendê-la com um olhar mais particular, considerando 

o sujeito como elemento constituinte deste processo (NAJMANOVICH, 2003; 

CRESWELL, 2010; GIL, 2012; ANDRÉ, 2001). Assim, seguem uma metodologia, isto 

                                                           
17 Lembramos que mesmo que na atualidade, as pesquisas em educação estejam predominantemente 

representadas pela abordagem qualitativa, os estudos quantitativos e mistos também correspondem à 
produção da área. 
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é, apropriam-se de um percurso normativo que determina o caminhar investigativo no 

contexto educativo, de modo que (re)signifique a temática em estudo. 

Nesta perspectiva, ao pensamos em realizar uma investigação em nível de 

mestrado ou doutorado, devemos pensar na relevância da pesquisa como um estudo 

que, de fato, possa contribuir para o avanço do campo científico no qual está inserida 

e nos outros que podem repercutir (ECO, 2012). Ademais, consoante a visão de Eco 

(2012), pensamos que o pesquisador desta etapa educativa necessita propor um 

estudo que tenha uma responsabilidade social para com a sociedade, de modo que o 

ato de pesquisar e os achados da pesquisa possam implicar modificações, mesmo 

que singelas, no contexto em que se realizou tal trabalho, bem como possa 

potencializar novos encaminhamentos investigativos.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2009), a pesquisa deve ser contemplar as 

particularidades de cada contexto e que impulsione novos estudos em outros espaços. 

É dizer, que mesmo que seja um trabalho em um determinado lócus investigativo, 

outros pesquisadores, ao tentarem replicar o estudo, poderão encontrar resultados 

aproximados ou não, mas que metodologicamente possa ser repetido e/ou 

aprimorado. Segundo as autoras, essas possibilidades é que dão o caráter científico 

da pesquisa. 

Baseando-nos nestes fundamentos epistemológicos e metodológicos da 

ciência, é que nos propomos a realizar um estudo de doutoramento inserido no campo 

da Educação, direcionado para a pedagogia universitária. 

Desta maneira, na sequência faremos a caracterização do estudo visando à 

elucidação dos objetivos geral e específicos da pesquisa, bem como a abordagem 

metodológica. 

 

2.2 A relevância da investigação 

 

Pimenta (2005) destaca que a relevância da pesquisa na área educacional e 

na formação docente situa-se no fato de que ela ocorre em um movimento cíclico nos 

quais os professores atuam como protagonistas do seu fazer profissional, 

compreendendo-se como sujeitos reflexivos, integrantes de um contexto coletivo, 

institucionalizado e histórico.  

Ademais, quando focalizamos nosso estudo para a educação superior, 

percebemos uma complexidade que vai além da prática docente e do fazer do aluno 
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para com a sua aprendizagem, pois os fatores internos e externos às instituições 

universitárias se fazem presentes, tais como: gestão administrativa e pedagógica, 

sentimento de pertencimento, avaliação externa e institucional, entre outras. 

Deste modo, nos parece ser importante conceituar o que é pesquisa para que 

assim, se compreenda melhor a relevância de tal estudo. Partindo-se de tal premissa, 

Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 24) afirmam que 

 

Pesquisa é o mesmo que busca ou procura. Pesquisar, portanto, é buscar ou 
procurar resposta para alguma coisa. Em se tratando de Ciência, a pesquisa 
é a busca de solução a um problema que alguém queira saber a resposta. 
Não se deve dizer que se faz ciência, mas que se produz ciência através de 
uma pesquisa. Pesquisa é, portanto o caminho para se chegar à ciência, ao 
conhecimento. 

 

Por conseguinte, e baseando-se na passagem acima, esta seção contempla a 

apresentação da relevância da pesquisa, bem como a problematização da temática 

que será investigada, os objetivos a serem atingidos e a tese da investigação ï cerne 

deste estudo. 

 

2.2.1 A relevância da pesquisa 

 

 A relevância da pesquisa proposta se justifica sob três dimensões: a) trajetória 

pessoal e profissional do proponente18; b) relevância acadêmico-científica, e c) 

relevância social. 

 

2.2.1.1 Em relação à trajetória pessoal e profissional do pesquisador  

 

 A motivação para a elaboração de uma tese em nível de doutorado para a 

temática da Pedagogia Universitária corresponde a um conjunto de fatores que 

permearam e permeiam minha19 trajetória enquanto professor e pesquisador, que 

serão expostas nesta seção. 

                                                           
18 Destaca-se que nesta parte, far-se-á uma explanação baseada na sequência da trajetória pessoal e 

profissional já apresentada em Santos (2014), considerando-se apenas o percurso a partir do Mestrado 
e algumas informações relevantes para esta tese, visto que o período formativo anterior já foi discorrido 
no estudo anterior. 
 
19 Salienta-se que nesta seção se utilizará a primeira pessoa do singular devido à correspondência 
direta da trajetória pessoal e profissional do pesquisador. 
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 No âmbito pessoal, por acreditar em uma sociedade melhor por meio da 

educação, me constituí professor para que eu pudesse, de alguma forma, contribuir 

para esse movimento transformacional no contexto ao qual estou inserido. Nesse 

sentido, para intentar alcançar meu objetivo, prestei a seleção para a educação 

superior via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM20) em 2008, visto que com meu 

desempenho na prova tive a possibilidade de concorrer a uma bolsa de estudos 

integral junto ao Programa Universidade para Todos (PROUNI21). 

 Assim, após o processo seletivo, ganhei uma bolsa integral para ingressar no 

curso de Licenciatura Plena em Matemática. Este curso de graduação era um sonho 

desde muito jovem, pois acreditava que, por esta especialidade ser uma linguagem e 

ser ñtemidaò por grande parte das pessoas, eu poderia faz°-la de um modo mais 

compreensível para os alunos, tentando, de certo modo, reduzir o medo por esta 

disciplina no ambiente escolar. 

 Ao longo da licenciatura, aprendi muitas coisas e tive muitas experiências 

positivas que me possibilitaram ter uma percepção mais crítica acerca da educação e 

de constituir-me professor, criando a identidade para tal. Na época da graduação 

participei como monitor de matemática no Programa Mais Educação (PME) em uma 

escola em uma região periférica de Porto Alegre, onde tive vivências únicas e 

marcantes em minha trajetória, como por exemplo, a falta de interesse discente pela 

sua aprendizagem, bem como os desafios de ensinar matemática para crianças e 

adolescentes que não viam sentido em estudar esta disciplina. 

 Em 2010, me incorporei ao quadro efetivo docente da Fundação O Pão dos 

Pobres de Santo Antônio, em Porto Alegre, trabalhando com disciplinas de 

Matemática, Fundamentos de Física, Informática e Inclusão Digital, Cidadania e 

Gestão das Relações Humanas (CGRH) e Mundo do Trabalho (MT). Tais disciplinas 

eram componentes curriculares dos cursos profissionalizantes e cursos técnicos do 

                                                           
20 O ENEM é uma prova de avaliação nacional que avalia o desempenho do estudante e do egresso 
do Ensino Médio nas áreas de Matemática e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias. De 
acordo com o desempenho discente é possível fazer a seleção para bolsas de estudos para o PROUNI 
e para vagas para o SISU. 
 
21 O PROUNI é uma política de ação afirmativa que concede bolsas de estudos integrais e parciais para 
a realização de cursos superiores de graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, 
desde 2005, para egressos da rede pública, da rede privada (desde que na condição de bolsistas 
integrais), aos portadores de necessidades especiais, nos termos da lei e de professores da educação 
básica da rede pública para realização de cursos de licenciatura. 
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Centro de Educação Profissional (CEP22), das oficinas pedagógicas Serviço de 

Atendimento Socioeducativo (SASE23) do e das Casas de Acolhimento Institucional 

(CAI24), ambos alocados no Centro de Atendimento Integral (CATI25), assim como dos 

cursos de ressocialização juvenil para jovens infratores egressos da Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (FASE/RS) pertencentes ao 

Programa de Oportunidades e Direitos (POD26) Socioeducativo. 

 Ao longo dos três anos letivos trabalhados na instituição, aprendi muito sobre 

o ser professor e as nuances educativas nos aspectos da afetividade, da relação 

professor-aluno, do processo motivacional dos alunos, das normativas para a gestão 

da classe e gestão da matéria, entre outras. Seriam muitos os fatores a descrever 

aqui, no entanto, vou deter-me a relatar que foi um momento de aprendizagem ímpar 

                                                           
22 O CEP é um setor da Fundação Pão dos Pobres responsável pela promoção, desenvolvimento e 
avaliação de cursos técnicos e profissionalizantes para a comunidade externa da cidade de Porto 
Alegre e Região Metropolitana. Possui serviço de supervisão e orientação educacional, bem como 
atendimento psicológico, serviço escola-empresa, dentre outros. Os profissionais que ali trabalham são 
de nível técnico e nível superior.  
 
23 O SASE é um serviço promovido pelo Centro de Atendimento Integral (CATI) para a realização de 
oficinas pedagógicas para crianças e adolescentes vinculadas às escolas da região e do Colégio La 
Salle Pão dos Pobres no turno inverso ao das aulas regulares. Dentre as oficinas ministradas, estão as 
de informática e inclusão digital, música, educação física, arte, capoeira.  
 
24 As Casas de Acolhimento Institucional foram implementadas na Fundação Pão dos Pobres em 2012, 
após a determinação da Lei do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que as crianças e 
adolescentes menores de 18 anos, deveriam, ou estudar num turno em uma instituição e ir para o SASE 
no turno inverso e retornar para casa no mesmo dia, ou morar ali até a sua maioridade, sem retornar 
para casa aos finais de semana. Antes deste período, o CATI tinha abrigava menores durante a semana 
e aos finais de semana eles retornavam para casa. Baseado na legislação mencionada, é no período 
do final de semana que os menores estão em maior situação de vulnerabilidade social. Logo, a 
instituição teve que adaptar às normas vigentes. Atualmente a instituição conta com quatro casas de 
acolhimento com vinte crianças em cada uma, tendo um(a) coordenador(a) para cada casa e 
educadores sociais para o atendimento pedagógico. Também conta com serviço de psicologia, entre 
outros. As oficinas ministradas são semelhantes às do SASE. 
 
25 O CATI é um setor da Fundação Pão dos Pobres é responsável pelos serviços de SASE e CAI.  
 
26 O POD Socioeducativo é um serviço da Fundação Pão dos Pobres destinado à ressocialização de 
jovens infratores que cumpriram medida socioeducativa na FASE. Os egressos da FASE são 
encaminhados à instituição para a realização de cursos profissionalizantes e cursos de 
aperfeiçoamento para reinserção no mercado de trabalho. Também são reencaminhados às escolas 
de educação básica para cursarem o ensino fundamental ou o ensino médio. Destaca-se que na FASE 
tem a Escola Tom Jobim que serve como formativa para os jovens, mas grande parte dos egressos 
saem com baixa escolaridade. Há cursos como gastronomia, garçom, informática básica, entre outros. 
Os jovens que possuem bom rendimento, interesse e comportamento, são encaminhados para a 
realização de cursos no CEP sob acompanhamento psicológico e dos demais serviços institucionais, 
sendo também encaminhados para o recebimento de uma bolsa-auxílio para a realização do curso via 
empresa e com carteira assinada como jovem aprendiz. O setor possui parceria com a Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos (SJDH) do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Salienta-se que o período 
de participação do jovem no POD é de um ano, mas nem sempre há a conclusão da participação no 
programa, visto a alta taxa de evasão. 
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ao longo da minha formação e atuação profissional no campo da docência, o que 

permeia o meu fazer docente até os dias de hoje. Poder ensinar em diferentes 

realidades naquela instituição me fez querer buscar novos desafios e permitir-me a 

vivenciar e experienciar outros contextos, além de avançar na minha carreira no 

magistério. 

 Deste modo, em 2012, ingressei como professor em regime de contrato 

temporário na Secretaria Municipal de Educação (SMED) da Prefeitura Municipal de 

Gravataí (PMG). Lá, atuei como docente nos anos finais do ensino fundamental com 

a disciplina de matemática. Foi um momento relevante na minha trajetória, pois atuei 

na formação regular de crianças e jovens na etapa educativa obrigatória da nossa 

legislação. As experiências por mim vivenciadas e compartilhadas entre meus 

colegas, me fizeram reflexionar sobre o papel do professor no âmbito educativo e de 

como potencializar o processo de aprendizagem na formação dos estudantes ao longo 

da sua trajetória escolar. 

 Assim, no ano de 2012, motivado em crescer qualitativamente na carreira 

docente por meio da qualificação profissional em nível de pós-graduação e 

incentivado por amigos e familiares, busquei o mestrado em educação para avançar 

nesse percurso formativo. Num primeiro momento, ingressei como aluno em regime 

especial27, o que me abriu um mundo de possibilidades e de criticidade acerca da 

minha futura atuação na educação. Tal vivência no mestrado me impulsionou para 

realizar o processo seletivo para aluno regular para ingresso em 2013. 

 Com a aprovação no processo seletivo, tive que tomar uma difícil decisão, 

porém importante para o esperado crescimento, que foi renunciar do trabalho que 

exercia em ambas instituições para tornar-me mestrando e bolsista da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) em parceria com a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Deste 

modo, dediquei-me à pesquisa e ao aprofundamento teórico-metodológico acerca do 

campo da formação de professores e, em especial, acerca da educação superior, pois 

foquei para o processo de ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral I 

                                                           
27 O regime especial nos cursos de pós-graduação stricto sensu é uma modalidade de estudo que 
possibilita ao egresso da graduação (para cursos de mestrado) e do mestrado (para cursos de 
doutorado) realizar disciplinas isoladas do Programa de Pós-Graduação (PPG) sem vínculo de aluno 
regular, podendo-se aproveitar os créditos cursados no momento do ingresso no curso. Em algumas 
instituições, esta modalidade é chamada de Programa de Educação Continuada (PEC). 
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(CDI I) e trabalhos de investigação relacionados ao Programa Universidade para 

Todos (PROUNI) e práticas educativas. 

 No mestrado tive a oportunidade de participar do Programa de Mobilidade 

Acadêmica promovido pela Assessoria de Relações Internacionais do Centro 

Universitário La Salle (UNILASALLE/Canoas) ï atual Universidade La Salle28. Pelo 

programa realizei um semestre no Mestrado em Educação ï Área Intervenção 

Docente ï na Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais (FHyCS) da Universidad 

La Salle México (ULSA) no primeiro semestre letivo de 2014. Lá, cursei as disciplinas 

Projeto de Intervenção Docente, Estratégias de Mediação e Ensino e Aprendizagem 

por Competências I e II.  

 Através das discussões geradas nas disciplinas, consegui perceber diferenças 

e semelhanças ocorridas acerca no sistema educacional mexicano em relação ao 

brasileiro, como por exemplo, o processo de avaliação nacional dos professores, 

diretriz curricular nacional, entre outros. Ademais, observei a necessidade da 

formação do docente universitário e, também, das práticas educativas e intervenções 

docentes para a educação básica. Também me possibilitou uma percepção maior 

quanto à relevância da formação do professor no que tange a sua ação-reflexão-ação. 

Isso, devido ele ser o gestor da sua sala de aula e saber das necessidades e 

potencialidades do seu grupo, o que aperfeiçoa a sua prática e pode ter reflexos mais 

positivos no desempenho discente (GAUTHIER et al, 2006). 

 A vivência supracitada me constituiu como um acadêmico e professor mais 

preocupado para com o processo de aprendizagem dos meus alunos, principalmente 

no que se refere ao meu papel enquanto mediador de tal situação, visto que a 

responsabilidade que tenho para que tais estudantes possam aprender é grande. 

 O mestrado em educação como um todo e com a experiência do período 

sanduíche29 no México foi transformador, não somente para a minha constituição 

como pesquisador e futuro professor universitário, mas como pessoa. Foi uma 

vivência única e que me possibilitou ter um outro olhar para as pessoas, para os 

                                                           
28 A Universidade La Salle foi credenciada e chancelada o seu reconhecimento como universidade pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) no dia 08 de maio de 2017 no Diário Oficial da União (DOU), 
pela portaria número 597/2017 de 05 de maio de 2017.  
 
29 O período sanduíche é um aperfeiçoamento realizado no exterior em cursos de mestrado e doutorado 
em instituições conveniadas com as do Brasil e que possam contribuir com a formação acadêmica e 
de pesquisa do pós-graduando. 
 



 
 

39 
 

fenômenos educativos, para meu ser e meu projeto de vida, o que me despertou o 

interesse de prosseguir para a realização do meu doutoramento. 

 Nessa direção, na esfera da pesquisa, a realização desta investigação se 

origina a partir da finalização de meus estudos de mestrado30 e baseada nas 

experiências já mencionadas, culminando na dissertação intitulada ñO 

comprometimento do estudante e a aprendizagem em Cálculo Diferencial e Integral 

Iò, na qual consistiu em analisar o fazer dos discentes na respectiva disciplina ao longo 

de um semestre letivo em uma Instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES). A 

análise pautou-se na interpretação de um instrumento para verificar o antes, o durante 

e o depois da aula sobre o fazer dos alunos sobre a disciplina, nos aspectos referentes 

aos hábitos de estudo, processo de ensino e aprendizagem, relação professor-aluno, 

entre outros. Também se observou as interações áulicas na referida disciplina em 

2013/2. 

 Nessa investigação, percebi a necessidade de planejamento para se fazer 

intervenções docentes voltadas para melhorar o comprometimento31 dos estudantes 

com a sua aprendizagem, visando o aumento nos índices de aproveitamento no 

componente curricular. Todavia, percebi a relevância do professor universitário como 

potencializador de tais saltos qualitativos para o processo de aprendizagem discente, 

bem como motivador para o processo de auto-gestão da disciplina pelos acadêmicos. 

 Nessa perspectiva, e como decorrência dos resultados obtidos em minha 

dissertação, verifiquei a importância de poder pesquisar sobre a educação superior 

em um sentido mais amplo e sob a ótica do professor universitário, visto que ele é um 

agente essencial para a melhoria da qualidade da educação e no comprometimento 

discente, visto que a relação professor-aluno e fazer o estudante sentir-se pertencido 

ao contexto áulico, também parte deste profissional, bem como práticas 

metodológicas atrativas e que possa despertar o interesse no corpo discente para 

estudar (CUNHA, 2014a; TINTO, 2005; SUTHERLAND, 2009).  

 Assim, para uma educação de qualidade é necessária que haja uma 

interlocução entre professor e aluno, entre professores (interpares), aluno e aluno,  

para que o processo de ensino e aprendizagem se efetive qualitativamente, de modo 

                                                           
30 Maiores informações, ver Santos (2014). 
 
31Entende-se como comprometimento todas as ações realizadas pelos estudantes para determinada 
situação visando a obtenção de sucesso, ou seja, consiste na preparação dele antes, durante e depois 
de tal processo, neste caso, em Cálculo I (SANTOS, 2014). 
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que repercuta positivamente para ambos os agentes e, por extensão, na universidade 

(ZABALZA, 2004; ISAIA; BOLZAN, 2008). Deste modo, do trabalho que realizei, 

verifiquei que o professor da disciplina tinha anos de experiência como docente neste 

componente curricular, o que potencializava a sua análise reflexiva quanto à sua 

prática e aprendizagem estudantil.  

 Isso se confirma, visto que segundo Tardif (2015), quanto mais experiente é o 

profissional docente, mais reflexivo torna-se e consegue preocupar-se mais com os 

aspectos tangenciais da disciplina ï fazer dos alunos, receptividade da matéria, 

prática pedagógica, entre outros -, do que os que se referem ao conteúdo. Todavia, o 

(des)comprometimento do alunado refletia na dimensão áulica, o que contribuiu para 

tal resultado de aprovação. 

 No quesito profissional e ao final do mestrado, no ano de 2014, prestei seleção 

para a vaga de Professor Assistente no Departamento de Matemática da 

UNILASALLE Canoas, sendo aprovado e constituindo-me parte integrante do corpo 

docente para o ano de 2015, fazendo parte do mesmo até fevereiro de 2018. No ano 

de 2016, também comecei a integrar o Colegiado do Curso de Pedagogia. 

 As disciplinas ministradas por mim nos cursos de graduação estavam 

vinculadas às áreas de Educação e Cultura32, Gestão de Negócios33 e, Inovação e 

Tecnologia34. Dentre elas, estão as disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, 

Matemática e Didática. 

 Ao longo deste período, pude vivenciar como professor universitário, os 

desafios da docência na educação superior, a nossa importância para o bom 

andamento da gestão administrativa e pedagógica da universidade, para contribuir 

para as estratégias de retenção discente, assim como para o desenvolvimento de 

aulas mais dinâmicas para despertar o interesse discente e diminuir os índices de 

                                                           
32 A área de Educação e Cultura da Universidade La Salle (UNILASALLE/Canoas) é composta 
atualmente pelos seguintes cursos de graduação: Ciências Biológicas, História, Letras, Pedagogia e 
Teologia. Esta área é predominantemente constituída por cursos de licenciatura. 
 
33 A área de Gestão de Negócios da Universidade La Salle (UNILASALLE/Canoas) é composta 
atualmente pelos seguintes cursos de graduação: Administração, Direito, Gestão Comercial, Gestão 
de Recursos Humanos, Gestão em Logística, Gestão Financeira, entre outros. A área é 
predominantemente constituída por cursos superiores de tecnologia (tecnólogos). 
 
34 A área de Inovação e Tecnologia da Universidade La Salle (UNILASALLE/Canoas) é composta 
atualmente pelos seguintes cursos de graduação: Ciência da Computação, Engenharias (Ambiental, 
Civil, Computação, Elétrica, Mecânica, Produção, Química, Telecomunicações) e Química. 
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reprovação e evasão. Participei de reuniões estratégicas do curso para potencializar 

sua visibilidade, como também, de comissões para diferentes âmbitos da instituição. 

Tais experiências potencializaram meu interesse em pesquisar sobre a pedagogia 

universitária, visto que ela abarca todo o contexto da educação superior, sob o viés 

do ensino, da pesquisa e da extensão (MOROSINI, 2006). 

 Além destas motivações, fui convidado a compor, como representante discente 

da pós-graduação stricto sensu, a Comissão Própria de Avaliação (CPA35) da 

Universidade La Salle de 2015 até fevereiro de 2018 e participei de 2015 ao início de 

2017 da Comissão Interna de Bolsas (CIB36) do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGEDU) da UNILASALLE. Essas participações me deram uma visão 

holística acerca da pós-graduação e do olhar do aluno-professor, pois como aluno de 

doutorado na IES e, na condição de ex-professor da IES, consigo perceber a 

interrelação dos resultados e situações apresentadas nas comissões. 

 Também tive o prazer de ter sido convidado pela minha orientadora, em 2015, 

para integrar o seu grupo de pesquisa ñPráticas Educativas e Indicadores de 

Qualidade da Educa«oò37 na condição de vice-líder, para auxiliá-la no gerenciamento 

do mesmo. Além disso e nesse mesmo viés, minha co-orientadora, ao criar seu grupo 

de pesquisa, também realizou o convite para ser o vice-líder do grupo ñPedagogia 

Universitária: fundamentos e modos de efetivação para a Educação Superior 

Lassalistaò38. Já no México, integro como colaborador estrangeiro o Grupo de 

                                                           
35 A Comissão Própria de Avaliação é responsável pelos processos avaliativos da instituição, bem como 
auxiliar no (re)credenciamento de cursos e da IES. Também realiza avaliação de satisfação, de 
infraestrutura, de disciplinas, do corpo docente, entre outras. Possui autonomia institucional para 
realizar tais processos avaliativos. A legislação prevê que a CPA seja composta pelos seguintes 
segmentos: professores, estudantes, corpo técnico-administrativo e sociedade civil. Na UNILASALLE, 
a CPA é composta, além dos segmentos obrigatórios, pelos segmentos: Coordenação de Avaliação 
Institucional, Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), Setor de Manutenção e Infraestrutura, Pesquisador 
Institucional (PI). No ano de 2018 a CPA está composta por 15 membros efetivos e nomeados pela 
Reitoria sob portaria número 070/2016. 
 
36 A Comissão Interna de Bolsas da UNILASALLE Canoas foi criada para o processo de análise de 
concessão e distribuição de bolsas integrais e parciais para mestrandos e doutorandos do PPGEdu da 
instituição pelo Programa Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) 
mantido pela CAPES. 
 
37 O grupo de pesquisa destina-se para analisar e investigar práticas educativas na educação básica e 
na educação superior sob a ótica da formação de professores e da gestão educacional. O grupo é 
composto por pesquisadores, alunos, técnicos e colaboradores estrangeiros e foi criando em 2011.  
 
38 O grupo de pesquisa, criado em 2016, destina-se a realizar pesquisas sob a perspectiva da 
pedagogia universitária, enfocando, mas não exclusivamente, práticas lassalistas na educação superior 
no âmbito da gestão e da docência. O grupo é composto por pesquisadores, alunos, técnicos e 
colaboradores estrangeiros. 
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Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação39 (GIDI) ñGesti·n, Liderazgo y Calidad en las 

Instituciones Educativasò40 coordenado pela Profª. Dra. Alma Rosa Hernández 

Mondragón da ULSA.  

 As participações nos grupos de pesquisa, me ampliaram a visão sistêmica 

acerca da gestão da produção acadêmica e do conhecimento para potencializar o 

trabalho em equipe e para o atendimento das normas do órgão regulador da pós-

graduação no Brasil e no México. Essa percepção contribui e motiva para a pesquisa 

acerca da pedagogia universitária, visto que pensar a pesquisa como um processo 

administrativo do pesquisador e dos grupos aos quais ele está vinculado, faz parte da 

projeção de carreira do professor e do avanço da área da educação. 

 Também tive a oportunidade de vivenciar o período sanduíche no doutorado e 

que contribuiu para realizar esta pesquisa. Fiz um estágio de pesquisa doutoral na 

FHyCS e na Direção de Pós-Graduação e Pesquisa (DPI) da ULSA em 2016/1 e 

2017/1, na qual exerci docência compartilhada no Curso de Mestrado em Educação e 

a pesquisa na Direção de Pesquisa e Pós-Graduação. Essa formação acadêmica me 

proporcionou aprofundar os estudos teóricos-metodológicos acerca da formação do 

docente universitário, bem como compreender o processo de pesquisa no contexto 

mexicano. Fez eu poder compreender a pedagogia universitária lassalista no exterior 

e perceber que, independente do país e da cultura, o espírito lassalista para a 

educação superior é semelhante, assim como a lógica universitária, ou seja, as 

pressões vivenciadas pelas IES no Brasil, são parecidas neste país também. 

 Destaco que, mesmo após minha saída da universidade como professor e, 

ingressando no quadro docente como professor de matemática, física e química dos 

anos finais do ensino fundamental e no ensino m®dio do Col®gio Marista SantôAna da 

cidade de Uruguaiana, na fronteira do Estado do Rio Grande do Sul, o desejo pelo 

trabalho com a educação superior e suas potencialidades, se fazem presentes no meu 

âmago profissional e futuro anseio de trabalho com a pesquisa educacional 

universitária. 

                                                           
 
39 Tradu«o livre de: ñGrupo de Investigaci·n, Desarrollo e Innovaci·nò. 
 
40 O grupo de pesquisa é destinado às produções acadêmicas relacionadas ao processo de gestão 
universitária, vinculada aos processos macro e micro das IES no México e no mundo. Também se 
preocupa com o aspecto da docência e da aprendizagem na universidade. O grupo é composto por 
pesquisadores, alunos, técnicos e colaboradores estrangeiros. 
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 Por fim, minha participação como membro na Red da Universidad Cuautitlán 

Izcalli ï Plantel Balcones (UCIB41), Associação Ibero-Americana de Docência 

Universitária (AIDU42) e, recentemente, na Rede Ibero-americana de Pedagogia 

(REDIPE43) me permitiu potencializar minha fundamentação acerca da pedagogia 

universitária e compreender a complexidade da educação superior brasileira e 

internacional. Percebi as necessidades e tendências acerca da temática nos 

diferentes ambientes e pude relacionar com a minha realidade aqui no Sul do Brasil, 

como por exemplo, a questão das estratégias de retenção discente, do processo de 

virtualização da universidade, da necessidade formativa na instituição para o 

professor universitário, entre outras. 

 Em síntese, com minha entrada no Doutorado em Educação do PPGEdu da 

UNILASALLE no mesmo ano em que me constituí docente da instituição, possibilitou 

ampliar minha perspectiva investigativa para o âmbito da pedagogia universitária, visto 

que compreender esta temática no contexto brasileiro pode contribuir, não somente 

para o ambiente no qual estou inserido, mas também para outras realidades.  

 Com tal estudo, acerca do mapeamento da produção nacional acerca da 

pedagogia universitária, espero socializar os resultados encontrados com a 

comunidade acadêmica, além de contemplar o viés da formação docente, já que no 

mestrado focalizei no aluno universitário, ampliando, assim, o aporte teórico-

metodológico para o campo educativo e para futuros estudos. Anseio, também, poder 

seguir minhas investigações acerca da pedagogia universitária, de um modo mais 

amplo e além do contexto brasileiro, em estudos de pós-doutorado. 

                                                           
41 A Red UCIB é uma rede que visa compartilhar informações acerca do professor da educação básica 
e superior, bem como distribuir materiais on-line e gratuitos para a formação docente. Também realiza 
cursos de capacitação, conferências nacionais e internacionais e intercâmbios culturais. Há 
participantes da Argentina, Brasil, Chile, Equador, México, entre outros. A IES está localizada na cidade 
de Tlalnepantla, no Estado do México. 
 
42 A AIDU é uma associação que foca na educação superior e, em especial, na pedagogia universitária. 
Sua finalidade, dentre outras, é fomentar a discussão internacional acerca da educação superior por 
meio de publicações, conferências, eventos nacionais e internacionais. Sua coordenação está dividida 
entre México e Espanha, sendo responsável no México a Universidad Pedagógica Nacional (UPN) e, 
na Espanha, a Universidad Santiago de Compostela. Há participantes da América Latina, como 
Argentina, Brasil, Equador, Colômbia, México, entre outros e Espanha e Portugal. 
 
43 A REDIPE é uma rede de pesquisa em educação que tem por objetivo gerar um processo de 
aperfeiçoamento docente na área científica, de modo a desenvolver o processo de construção da 
cidadania, de aprofundamento reflexivo, conceitual e metodológico no que tange às temáticas do 
campo educativo e pedagógico por meio de participação em eventos, publicações em livros, revistas, 
periódicos, bem como reuniões internacionais com membros e pares acadêmicos. 
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 Na seção posterior, será apresentada a relevância acadêmico-científica da 

investigação. 

 

2.2.1.2 Quanto à relevância acadêmico-científica 

 

A pesquisa em Educação no Brasil está em constante crescimento ao longo 

dos últimos anos, visto que a cada período de avaliação44 realizado pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na pós-graduação, 

percebe-se o aumento nos cursos de mestrado e doutorado na área (NOSELLA, 2010; 

MACEDO; SOUZA, 2010). A produção científica na área educativa acontece em todos 

os níveis de ensino, todavia, a maior concentração de investigações se dá na pós-

graduação stricto sensu45, devido o foco dado à pesquisa. 

No documento de área da Educação stricto sensu, apresenta-se a evolução 

deste nível educacional e consta no relatório que em setembro do ano de 2016, o país 

contava com ñ246 cursos de P·s-graduação, sendo 128 de Mestrado Acadêmico, 74 

de Doutorado e 44 de Mestrado Profissionalò (BRASIL, 2016, p. 2). Analisando-se pelo 

viés quantitativo, parece indicar que a produtividade da área tende a aumentar, uma 

vez que há maior formação de mestres e doutores brasileiros, que, por extensão, 

contribuirão para o campo educacional na área da pesquisa, já que foram criados no 

período em tela, 64 novos cursos em relação ao triênio anterior 2010-2012 (BRASIL, 

2016). 

De acordo com Macedo e Souza46 (2010), ao fazerem o levantamento dos 

resultados da pós-graduação brasileira no triênio de 2007-2009, perceberam que as 

produções47 dos Programas de Pós-Gradua«o (PPGôs), pertencentes a diversas 

linhas de pesquisa, focalizavam-se em muitos temas, como por exemplo, políticas 

educacionais, formação de professores, didática e processos de ensino, 

aprendizagem, trabalho docente, história da educação, entre outros. No entanto, as 

                                                           
44 O período de avaliação realizado pela CAPES até o ano de 2012 era trienal. Já a partir de 2013 

passou a ser quadrienal, sendo que a primeira avaliação neste formato está prevista para o início do 
ano de 2017. 
 
45 Destinado a cursos de mestrados (acadêmicos e profissionais) e doutorados. 

 
46 Representantes da área de Educação da CAPES no referido período avaliativo. 

 
47 Tais produções referiram-se à produção dos docentes pesquisadores. 
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autoras identificaram, ainda, que estudos relacionados ao ensino superior, infância, 

complexidade, educação e saúde, foram os que menos recorrentes. 

 No que tange à pesquisa sobre o ensino superior, pouco a pouco, o assunto 

vem ganhando mais espaço nas discussões científicas, uma vez que o processo de 

massificação na universidade está presente na sociedade brasileira e internacional e 

mais demandas e problemáticas vão surgindo com o tempo, o que requer maior 

atenção do campo acadêmico para a compreensão e solução de problemas 

(ZABALZA, 2004). Tais situações voltam-se, em especial, para a questão da 

educação de qualidade e seus indicadores, já que por meio dela, é possível analisar 

muitos fatores da educação superior ï aprendizagem, formação docente, entre outros 

(MARCHELLI, 2007; CUNHA, 2014b). 

De acordo com Zabalza (2004), a massificação neste nível de ensino refere-se 

ao maior acesso da população às Instituições de Ensino Superior (IES) para a 

realização de um curso superior de graduação e/ou pós-graduação. Todavia, as 

pessoas que estão acessando as IES são muito heterogêneas quanto sua condição 

social, econômico-financeira, cultural e de backgrounds48, o que impacta direta e 

indiretamente nos mais diversos indicadores da avaliação da educação superior49 ï 

aprendizagem, formação docente, gestão administrativa e universitária, entre outros. 

Se analisarmos a evolução histórica50 da educação superior no Brasil, 

percebemos que nos últimos anos houve uma expansão exponencial no que tange ao 

número de instituições, especialmente as privadas, que representam cerca de 88% 

das IES no país (INEP, 2017). É dizer que, com a progressão da oferta e demanda de 

vagas universitárias, as instituições necessitam cada vez mais estarem mais atentas 

à questão da qualidade e às exigências da lei do Sistema Nacional da Avaliação da 

Educação Superior (SINAES51).  

Segundo Morosini (2001), esta é uma etapa da educação que impacta muito 

                                                           
48 Entende-se por backgrounds os conhecimentos prévios de cada pessoa por meio de experiências 

pessoas, profissionais e acadêmicas (MOREIRA, 2012) 
 
49 Neste aspecto há a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que, no 

Brasil, determina os indicadores que devem ser atendidos para as IES para uma educação de 
qualidade. Mas, iremos discutir esta temática mais adiante. 
 
50 No capítulo quatro, referente aos aspectos da estrutura e funcionamento da Educação Superior, será 

abordada de modo mais aprofundado no Brasil. 
 
51 Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior que foi promulgada em 14 de abril de 
2004, tendo como número a Lei 10.961. 
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no desenvolvimento de uma sociedade (cidade, estado, país, etc) e pode ter visões 

diferentes de acordo com a administração universitária e com o espaço temporal da 

IES e do contexto externo (político, econômico, entre outros). Para a autora, a 

qualidade vem passando por diferentes entendimentos ao longo do tempo e estas 

acabam influenciando no processo formativo na universidade ï foco na avaliação52, 

na empregabilidade53, na equidade54, entre outros. 

Consoante a essa perspectiva, Cunha (2014a) entende que a qualidade 

educativa na universidade deve voltar-se, principalmente, ao aspecto formativo com 

ênfase na formação do professor. Para a autora, por meio da docência é possível 

fazer com que os estudantes possam ter um melhor desempenho, à medida que o 

docente for capacitado para isso e sentir-se e for preparado para o desafio de trabalhar 

neste nível educativo55.  

Além disso, Cunha (2014b) afirma que o professor que consegue aliar o ensino 

com a pesquisa e com a extensão, faz com que as aulas tenham mais significância 

para os acadêmicos que, por extensão, terão maior comprometimento e, assim, 

poderão impactar os diversos indicadores de qualidade via prática educativa docente 

em um contexto de democratização da Educação Superior. 

No entanto, tais definições nos levam a pensar e refletir que, 

independentemente da ação do aluno, a prática docente é um fator que contribui de 

forma expressiva para que uma educação venha a ser de qualidade. Logo e não 

desconsiderando as demais partes do âmbito universitário, esta pesquisa focalizará 

sua atenção para a discussão da Pedagogia Universitária, já que ela se refere às 

ações educativas no ambiente acadêmico, à formação docente (inicial e continuada), 

entre outras. 

Assim, de acordo com a enciclopédia de pedagogia universitária, a temática é 

compreendida sob duas óticas, uma relacionada à pesquisa no contexto latino-

                                                           
52 Referente a essa ênfase, a qualidade é entendida como processos avaliativos, seja por impulso 

financeiro, programas de estudos, metodologias voltadas para a avaliação discente e docente, entre 
outras (MOROSINI, 2001). 
 
53 Nesse item, a qualidade é compreendida como o papel contribuinte da Educação Superior para o 

mercado de trabalho e para a qualificação das funções laborais da sociedade (MOROSINI, 2001). 
 
54 Aqui a qualidade é vista como inseparável da equidade e a IES foca-se na diversidade, na inclusão 

na acessibilidade, entre outras (MOROSINI, 2001). 
 
55 No capítulo referente ao professor universitário será discutido como acontece, em geral, o processo 

de formação docente no Brasil. 
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americano e outra no contexto brasileiro. Deste modo, segundo o verbete de Leite 

(2006, p. 57): 

 

No contexto latino-americano, a Pedagogia Universitária, nucleada no campo 
educativo, opera no espaço transdisciplinar da academia. Tem como objeto 
de estudo o ensino, a aprendizagem e a avaliação na universidade. 
Preocupa-se com a formação docente para o exercício pedagógico 
profissional. No contexto brasileiro, a Pedagogia Universitária vem sendo 
desafiada pela diversidade institucional, pela ausência de programas 
continuados de formação docente e pelas constantes pressões sobre os 
currículos das carreiras profissionais, trazidas pelos processos avaliativos. 

. 

Partindo-se de tais pressupostos, podemos perceber que a pedagogia 

universitária é um tema amplo e que constitui várias facetas de análise ï docência, 

ensino e aprendizagem, avaliação na universidade, entre outras. Todavia, analisar 

todos os pontos supracitados em uma pesquisa doutoral que tem por intenção mapear 

toda a produção de teses e dissertações sobre a temática no contexto brasileiro, 

parece ser algo inviável, uma vez que a investigação quanto mais focada, melhores 

resultados poderão trazer para o campo científico (GIL, 2012). 

Pensando na afirmativa acima, esta tese focalizou na análise crítica das teses 

e dissertações que apresentaram no título o conceito de pedagogia universitária, visto 

que intentamos compreender como foram abordadas as investigações com tal 

abordagem.  

Este assunto nos parece pertinente, uma vez que, quando relacionada à 

doc°ncia, a pedagogia na universidade passa a ser considerada ñintegradoraò, visto 

que a ñperspectiva da pedagogia universit§ria que tem como principal foco de estudo 

a busca da imbricação das funções universitárias sob a égide da doc°nciaò 

(MOROSINI, 2006, p. 58). E, ñbusca a cria«o, a implanta«o e o fomento para a 

consolida«o de uma cultura universit§ria integradora das fun»es universit§rias.ò 

(MOROSINI, 2006, 58). 

 

2.2.2.3 A relevância social da investigação 

 

A realização de uma pesquisa científica possui diversos impactos no meio em 

que está inserida e reflete de acordo com a temática em que se está investigando. O 

pesquisador precisa pensar as múltiplas implicações que sua pesquisa pode gerar 

para a sociedade e para a sua área de conhecimento. Assim, apresentamos os 
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impactos que percebemos ser relevantes destacar para esta tese, assim como os 

resultados sociais que esperamos ao final da investigação. 

 Em relação à relevância pedagógica, mapear a produção acadêmica acerca da 

pedagogia universitária poderá trazer novas percepções acerca do se está estudando 

no Brasil acerca da temática. Poderá potencializar aos professores e gestores 

universitários ferramentas de buscas acerca dos estudos relacionados à educação 

superior, além de dar uma visão sistêmica sobre o trabalho nacional desta área. É 

importante, pois poderá impulsionar a leitura e o intercâmbio de diferentes práticas 

pedagógicas para os docentes, assim como modelos de formação para as IES e 

percepções sobre a aprendizagem discente ao longo da trajetória acadêmica. 

 Quanto à relevância política, espera-se que esta tese poderá servir de 

referencial e panorama para tomada de decisão acerca da produção nacional sobre a 

pedagogia universitária, gerando indicadores sobre temáticas que estão consolidadas 

na área da educação, como as que necessitam de maior atenção de pesquisadores 

para a produção do conhecimento. Tais indicadores poderão servir para a constituição 

de políticas institucionais nas IES e na esfera governamental para a educação 

superior, podendo, ou não, qualificar aspectos referentes à gestão e docência 

universitária. 

 No que tange à relevância econômico-financeira, esta pesquisa é relevante 

visto que, com ela, poder-se-á perceber aspectos relacionados à valorização do 

professor, à administração universitária, à permanência do aluno na educação 

superior. Ainda mais neste cenário econômico de recessão que estamos passando no 

Brasil atualmente, identificar pesquisas que abordam as questões mencionadas, 

podem gerar discussões e oportunidades de melhorias nas instituições e do trabalho 

na carreira do magistério superior. 

Já no que se refere à relevância social do estudo, almejamos que os achados 

desta tese contribuam para: a) a discussão acerca da práxis pedagógica do professor 

universitário; b) a constituição de docentes universitário críticos e comprometidos com 

a tríplice missão da universidade ï ensino, pesquisa e extensão; c) potencializar 

políticas de formação continuada de professores universitários dos cursos de 

licenciatura; d) o aprofundamento e o avanço nas discussões acerca dos processos 

de ensino e aprendizagem na educação superior, principalmente no que se refere à 

docência universitária; e) a difusão dos  conhecimentos construídos no decorrer da 

trajetória investigativa com vistas ao levantamento de novas questões e a proposição 



 
 

49 
 

de outros estudos que tematizem a matéria em pauta; f) conhecer mais a educação 

superior nacional e possibilitar incursão nas pesquisas de cunho internacional, com 

foco no contexto ibero-americano; g) realizar pesquisas de cunho colaborativo com 

outros países para mapear a produção internacional acerca da pedagogia 

universitária; h) entre outros. 

 A seguir, apresentamos o problema da pesquisa, os objetivos a serem atingidos 

e a tese da investigação. 

 

2.3 O problema, os objetivos e a tese da investigação 
 

De acordo com Marconi e Lakatos (2009), a problemática de pesquisa é a 

pergunta em que o pesquisador tentará responder mediante um objetivo e um 

percurso metodológico para o aprofundamento das questões do estudo, focalizando 

a obtenção de resultados que possibilitem a solução de tal problema. Ademais, para 

que o estudo se caracterize como científico, necessita ter um problema, de modo que 

se justifique a necessidade de uma pesquisa para buscar a solução de um problema 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Partindo-se desse pressuposto e da realidade já apresentada na seção da 

relevância acadêmica, no qual apresentamos a importância da necessidade de 

pesquisar sobre a temática da Pedagogia Universitária, o problema de investigação 

desta tese que se constitui é:  

Quais são as temáticas atinentes à pedagogia universitária contempladas nas 

dissertações e teses, defendidas em programas de pós-graduação stricto sensu 

brasileiros em educação, no espaço temporal de 1987 a 2016 e de que forma as 

reflexões produzidas pelos autores desses estudos sobre tais temáticas configuraram 

a pesquisa em educação sobre este conceito no país? 

Em decorrência do problema de investigação, constitui-se em objetivo geral 

desta tese: 

Analisar as temáticas atinentes à pedagogia universitária contempladas nas 

dissertações e teses, defendidas em programas de pós-graduação stricto sensu 

brasileiros em educação, no espaço temporal de 1987 a 2016, identificando de que 

forma as reflexões produzidas pelos autores desses estudos sobre tais temáticas 

configuraram a pesquisa em educação sobre este conceito no país. 

No que se refere aos objetivos específicos, destacam-se:  
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a) Mapear as dissertações e teses defendidas em programas de pós-graduação 

brasileiros em educação cuja temática investigativa esteja relacionada com a 

pedagogia universitária; 

b) Identificar como o conceito referente à pedagogia universitária foi abordado 

pelos autores das dissertações e teses mapeadas no espaço temporal em tela; 

c) Descrever as contribuições de como esses estudos sobre tais temáticas 

configuraram a pesquisa em educação sobre o conceito no país. 

Considerando o problema e objetivos da investigação, apresentamos a 

seguinte tese:  

As temáticas investigativas atinentes à pedagogia universitária contempladas 

nas dissertações e teses, defendidas em programas de pós-graduação stricto sensu 

brasileiros em educação no espaço temporal de 1987 a 2016 evidenciam discussões 

sobre a qualidade da educação superior, impactando na formação do professor 

universitário e da práxis educativa nas instituições universitárias. 

 Na próxima seção, vamos caracterizar o trabalho quanto à sua abordagem 

metodológica. 

 

2.4 Caracterização do estudo 

 

 Esta tese doutoral caracterizou-se como uma investigação qualitativa, com 

objetivo exploratório-descritivo, tendo o estado da arte como procedimento técnico do 

estudo. 

 No que tange à pesquisa qualitativa, Creswell (2010) define que este tipo de 

investigação se constitui de estudos que buscam contemplar a subjetividade dos 

fenômenos, de modo a ressignificar percepções e poder gerar novas compreensões 

acerca de uma determinada temática - nesta tese, a pedagogia universitária ï, ou seja, 

não trazendo dados estatísticos, mas sim, apresentando uma discussão profunda 

sobre os dados. Desta maneira, intentar compreender como foram apresentadas as 

pesquisas em cenário nacional nos pareceu relevante, uma vez que, pela importância 

da educação superior no processo social, econômico, político e educativo de um país, 

tal conceito agrega uma necessidade de discussão em nível de doutoramento, a fim 

de produzir maiores discussões no âmbito da pesquisa educacional brasileira. 

 Já, ao caracterizarmos a pesquisa tendo em seus objetivos a natureza 

exploratória e descritiva, projetamos conhecer como o conceito da Pedagogia 



 
 

51 
 

Universitária foi abordada nestas últimas décadas em nível de pós-graduação stricto 

sensu. Assim sendo, Gil (2012) afirma que a natureza exploratória tem por finalidade 

trazer, no cenário da pesquisa, uma maior abordagem sobre como distintas temáticas 

são abordadas, podendo-se, assim, constituir um arsenal bibliográfico para novos 

estudos, visto que esta natureza pressupõe que não se tenha muitos trabalhos sobre 

determinado tema.  

Além disso, uma das características da pesquisa exploratória, consiste na 

realização de estudos do tipo estado da arte, revisões sistemáticas, estados do 

conhecimento, entre outros. Referente à natureza descritiva da pesquisa, buscamos 

realizar o detalhamento de nossa ñescava«o cient²ficaò, visto que as investigações 

descritivas centralizam-se na descrição analítico-discursiva de conceitos, temas, 

fenômenos, entre outros (MINAYO, 2010; CRESWELL, 2010; MARCONI; LAKATOS, 

2009). 

 Partindo-se destes pressupostos, optamos para o delineamento de nossa 

pesquisa e melhor desenvolvimento da mesma a realização de uma investigação 

teórica e que fosse um estudo de revisão. De acordo com Vosgerau e Romanowski 

(2014, p. 167), ñ[...] os estudos que têm por finalidade a realização desta revisão 

permitem a compreensão do movimento da área, sua configuração, propensões 

te·ricas metodol·gicas, an§lise cr²tica indicando tend°ncias, recorr°ncias e lacunasò. 

Deste modo, nosso intuito foi poder contemplar uma revisão bibliográfica 

acerca da pedagogia universitária no âmbito nacional e, para isso, acabamos 

definindo como tipologia do estudo uma pesquisa do tipo do estado da arte, em 

detrimento de qualquer outra possibilidade tipológica de investigação, como o estado 

do conhecimento, por exemplo. Cabe ressaltar que o estado de conhecimento, 

pautado na conceituação de Morosini e Fernandes (2014, p. 155) corresponde à  

 

[...] identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre 
a produção cientifica de uma determinada área, em um determinado espaço 
de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma 
temática específica. 

 

Em relação ao estado da arte, Romanowski e Ens (2006, p. 39) afirmam que 

 

Estados da arte podem significar uma contribuição importante na constituição 
do campo teórico de uma área de conhecimento, pois procuram identificar os 
aportes significativos da construção da teoria e prática pedagógica, apontar 
as restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de 
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disseminação, identificar experiências inovadoras investigadas que apontem 
alternativas de solução para os problemas da prática e reconhecer as 
contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área focalizada. 

 

 Neste sentido e baseado em tais definições, tal escolha se deu em virtude de 

que os estados da arte possuem um largo reconhecimento no contexto brasileiro no 

que tange às pesquisas educacionais e, em termos gerais, possibilitam uma maior 

amplitude no contexto investigativo. Nos parece que, estudos do tipo estado da arte 

tem uma maior potencialidade no que refere ao processo analítico.  

Entretanto nos cabe destacar que, segundo Vosgerau e Romanowski (2014), 

estado da arte e estado do conhecimento vêm sendo realizadas pesquisas de modo 

muito semelhante no Brasil, o que deixa ao pesquisador uma linha muito tênue ao 

delimitar seu estudo e escolher um determinado percurso metodológico ao invés de 

outro. Assim sendo, acaba deixando ao pesquisador uma responsabilidade maior ao 

se posicionar neste aspecto. 

 Por conseguinte, assumimos a posição de pesquisar no âmbito do estado da 

arte e que, tal movimento metodol·gico e epistemol·gico requer um ñmergulho 

cient²ficoò de modo a que se possa emergir resultados e contributos positivos para a 

área da educação no espectro da educação superior. Para isso, apresentamos a 

figura 1, na qual resume a nossa percepção acerca de tal postura. 
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Figura 1 ï Síntese da Abordagem metodológica da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A representação da figura 1 está em forma de funil, pois entendemos que o 

processo da pesquisa é uma extração e afunilamento de informações e que, a partir 

de distintas formas, é possível se conseguir constituir o novo emergente de uma 

temática investigativa. É dizer que, por termos o pressuposto do enfoque qualitativo, 

reunimos características próprias desta tipologia, como por exemplo, a valorização da 

subjetividade do conteúdo56 e a realização de uma profunda análise dos dados. Em 

seguida, pautados pelo objetivo exploratório-descritivo, buscamos ñafunilarò os 

saberes científicos de modo a poder gerar novos indicativos acerca da pedagogia 

universitária, o que, por sua vez, nos culmina na pesquisa do tipo estado da arte. É a 

partir dela, que ñsair§ò pelo funil as novas compreens»es acerca do tema. 

Por isso, e em vias de sintetizarmos o processo da abordagem metodológica 

da pesquisa, o enfoque qualitativo com objetivo exploratório e descritivo se justifica 

nesta tese doutoral do tipo do estado da arte, visto que: 

Á o viés qualitativo: proporcionou uma visão aprofundada sobre novas 

compreensões e sobre a abordagem tida sobre o conceito da pedagogia 

universitária no Brasil no período de 1987 a 2016, gerando possibilidades e 

encaminhamentos futuros para novas investigações; 

                                                           
56 Aqui entendemos como a não utilização de dados matemáticos e estatísticos. 

Tese sobre Pedagogia Universitária

Estado da 
Arte

Exploratório
-Descritivo

Qualitativo



 
 

54 
 

Á a natureza exploratória-descritiva: potencializou o mapeamento das 

dissertações e teses em nível Brasil, constituindo o corpus da pesquisa e, a 

partir dele, gerar um processo analítico-discursivo acerca da pedagogia 

universitária; 

Á o estudo do estado da arte: foi capaz de reunir a produção nacional acerca da 

temática em tela e, a partir dela, contribuir para o campo educacional de tal 

modo que conseguimos identificar o que foi tratado nas teses e dissertações 

sobre o conceito da pedagogia universitária nas últimas décadas no cenário 

brasileiro. 

Na sequência, apresentamos o processo de constituição do corpus da 

investigação e o delineamento da pesquisa no que se refere aos encaminhamentos 

metodológicos para a análise dos dados. 

 

2.5 Constituição do corpus analítico da investigação  

 

 O corpus analítico-investigativo de uma pesquisa consiste nos documentos, 

textos, materiais, entre outros, que utilizamos para analisar os dados em uma 

pesquisa científica e que, a partir dele, novos significados e compreensões sobre um 

fato e/ou fenômeno são gerados (GIL, 2012; BOTH; COLOMB; WILLIANS, 2010; 

PRODANOV; FREITAS, 2013). Deste modo, para desenvolvermos esta tese de 

doutoramento em educação, realizamos passos para delimitarmos qual seria o nosso 

corpus para organizar, tratar da informação e analisar os dados referentes à 

pedagogia universitária. 

 Cabe salientarmos que o material analítico-discursivo para a elaboração da 

análise dos resultados desta pesquisa consistiu em teses e dissertações defendidas 

em programas de pós-graduação stricto sensu da área educação. A escolha por teses 

e dissertações ocorreu devido estas representarem a produção e socialização de 

pesquisas no mais alto nível no âmbito da educação superior na educação formal. 

Como o tema correspondeu à pedagogia universitária e é neste nível de ensino que 

se habilitam os mestres e doutores para o exercício da docência nas instituições 

universitárias segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

sob o número 9394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), justifica-se tendo 

tais materiais teóricos como fontes de análise. 

 Desta maneira e como ponto de partida, a busca por tais produções ocorreu no 
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Catálogo Digital de Teses e Dissertações (CDTD57) sob gerência e alimentação de 

dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

A escolha pelo CDTD ocorreu devido reunir toda a produção nacional em nível de 

mestrado e doutorado, além de ter sido reformulada e aperfeiçoada em 2016 ï o que 

potencializou a utilização da mesma. Ademais, neste catálogo digital, há detalhes e 

informações das teses e dissertações que foram defendidas no ano de 2012 em 

diante. Tal informação coincide com a implementação nacional da Plataforma 

Sucupira58. Os trabalhos anteriores não possuem tais detalhes, porém é possível 

identificar os mesmo em uma simples busca nos browsers de pesquisa ï Google, por 

exemplo. Ressaltamos ainda, que o catálogo disponibiliza títulos de trabalhos 

defendidos em programas de pós-gradua«o (PPGôs) desde o ano de 1987. 

 Definido e justificada a escolha do repositório utilizado para o desenvolvimento 

desta pesquisa, apresentamos os passos percorridos ao longo desta investigação 

para a constituição do corpus e, por extensão, do delineamento do processo de 

análise dos dados. 

 Tais procedimentos são expostos na figura 2. 

 

                                                           
57 Cabe ressaltar que o CDTD é uma versão aprimorada do antigo Banco Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD) da CAPES. 
 
58 A Plataforma Sucupira foi criada e desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Seu lançamento foi realizado no ano de 2012. Seu objetivo é reunir todos os dados e 
informações da pós-graduação stricto sensu brasileira dando suporte e fornecimento de informações 
para acadêmicos, pesquisadores, instituições e órgãos de fomento e regulamentação desta etapa 
educativa afim de aprimorar a pesquisa no cenário nacional e internacional. 
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Figura 2 ï Percurso metodológico da pesquisa para constituição do corpus 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Conforme podemos observar a figura 2, o primeiro passo para elegermos o 

corpus da tese consistiu no mapeamento de teses e dissertações presentes no CDTD 

com descritor ñPedagogia Universit§riaò. Para isso, acessamos o catálogo e no 

buscador utilizamos o descritor-chave já mencionado, como pode ser observado na 

figura 3. 

 

Figura 3 ï Utilização do descritor-chave no CDTD para o mapeamento de teses e 

dissertações 

 

Fonte: CDTD, 2018. 

 

Mapeamento de teses e dissertações presentes no CDTD com o descritor
"Pedagogia Universitária".

Seleção anual de teses e dissertações da área da Educação presentes no
CDTD..

Seleção de teses e dissertações que apresentavam no título o termo
"Pedagogia Universitária".

Elaboração de categorias a priori para a definição da técnica de análise de 
dados a ser utilizada na pesquisa.

Leitura na íntegra de teses e dissertações presentes no CDTD que apresentavam o
conceito "Pedagogia Universitária" no título
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 Como resultados da busca realizada no CDTD foram encontrados um total de 

37.38359 registros que, de alguma forma, apresentavam e continham nas produções 

o descritor ñPedagogia Universit§ria.  Destes registros, 26.904 produ»es 

corresponderam às dissertações de mestrado e, 8.950 registros às teses de 

doutorado. Esta informação pode ser comprovada como exposto na figura 4. 

 

Figura 4 ï Total de registros encontrados no CDTD com o descritor-chave 

ñPedagogia Universit§riaò no per²odo de 1987 a 2016 

 

Fonte: CDTD, 2018. 

 

 Deste modo, como critérios de inclusão da pesquisa, consideramos todas as 

produ»es que pertenciam aos PPGôs da §rea da educa«o. Para isso, no CDTD 

utilizamos os filtros para a realização de tal seleção de trabalhos. Inicialmente 

selecionamos como filtro norteador o que correspondia ¨ ñGrande §rea do 

conhecimentoò na qual a educa«o est§ incorporada. Neste caso, selecionamos todas 

as op»es que continham o descritor ñCi°ncias Humanasò. Podemos observar este 

passo como apresentado na figura 5. 

 

 

                                                           
59 Cabe destacar que os valores individuais referentes aos registros do número de dissertações e teses 
não estão correspondendo ao valor inicial apresentado no sistema, por erro do próprio CDTD. Estamos 
apresentando os dados gerais como aparecem no sistema. Entretanto, os dados referentes às 
produções na área da Educação estão corretos, o que reduz esta limitação no mapeamento inicial. 
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Figura 5 ï Utiliza«o do filtro ñGrande §rea do conhecimentoò a partir do descritor-

chave ñCi°ncias Humanasò 

 

Fonte: CDTD, 2018. 

 

 Como podemos notar, foram encontrados 10.542 registros para o referido 

descritor-chave, sendo que, 7.928 deles referiram-se às dissertações e 2.358 às 

teses. N«o obstante, sabemos que a grande §rea do conhecimento ñCi°ncias 

Humanasò contempla diversas §reas de conhecimento pertencentes ao processo 

avaliativo da CAPES, como por exemplo, Sociologia, História, Filosofia, entre outras. 

Assim sendo, em continuidade ao refinamento da pesquisa e melhor seleção do 

corpus do estudo, utilizamos o filtro ñĆrea do conhecimentoò e selecionamos todas as 

opções com o descritor-chave ñEduca«oò e todas suas variantes, como observamos 

na figura 6. 
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Figura 6 - Utiliza«o do filtro ñĆrea do conhecimentoò a partir do descritor-chave 

ñEduca«oò 

 

Fonte: CDTD, 2018. 

 

 Deste modo, apresentamos a figura 7 que contém o total de registros de 

produções do período de 1987 a 2016, referentes à teses e dissertações, pertencentes 

à área da educação. 

 

Figura 7 - Total de registros encontrados no CDTD com o descritor-chave 

ñEduca«oò 

 

Fonte: CDTD, 2018. 

 

 De acordo com a figura 7, percebemos que o total de produções no período 

mencionado consistiu em um total de 8.233 registros. Na realidade este valor, 

encontra-se alterado, pois na busca pormenorizadas por teses e dissertações, o valor 
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altera-se para 8.117 registros, correspondendo a 6.200 dissertações e 1.931 teses. 

Tais resultados são expostos na sequência e reiteramos que estas diferenças de totais 

de produções consistem numa das limitações do sistema. 

 Nesta direção, ao seguirmos para o segundo passo que consistia em fazer uma 

ñsele«o anual das teses e disserta»es da §rea da Educa«o presentes no CDTDò, 

realizamos um mapeamento do total destas produções. Inicialmente apresentamos 

por cada década, a saber: 1987-1996; 1997-2006; 2007-2016. A posteriori, 

apresentamos o total geral por década. Podemos analisar os dados referentes à 

primeira década, ou seja, 1987 a 1996, conforme consta na tabela 1. 

 

Tabela 1 ï Produção anual de teses e dissertações da área da Educação presentes 

no CDTD na década 1987-1996 

Ano 
Número Total de 

Teses 
Número Total de 

Dissertações 
Número Total de 

Produções 

1987 1 13 14 
1988 3 26 29 
1989 3 15 18 
1990 4 32 36 
1991 5 24 29 
1992 8 35 43 
1993 6 28 34 
1994 4 26 30 
1995 6 55 61 
1996 20 78 98 

Total de Produções 60 332 392 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 De acordo com a tabela 1, podemos perceber que o total de produções 

referente ao período 1987-1996 foi de 392 trabalhos defendidos nos programas de 

pós-graduação em educação nacionais. Destes, verificamos nas produções 60 teses 

sobre pedagogia universitária 332 dissertações. Neste escopo, utilizamos apenas uma 

tese para a análise. Por conseguinte, é possível notar um crescimento das produções 

ao longo do tempo, o que corrobora com a visão de Cunha (2015) e Morosini (2014) 

que afirmam que a pedagogia universitária vem tendo um aumento significativo sobre 

produções de teses e dissertações no campo da pesquisa em educação nas últimas 

décadas. 

 Neste sentido, é possível inferir que nesta primeira década que observamos, o 

movimento no âmbito da produção científica é de crescimento, nos parecendo que a 

temática teve uma maior socialização e preocupação em nível de mestrado. 
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Entretanto, podemos pensar, também, que no contexto histórico-social do país na 

época, o Brasil estava aos poucos regressando à democracia, saindo de um período 

ditatorial60, e tendo como seu dispositivo legal macro em nível nacional, a Constituição 

Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988). 

 Também nos faz refletir em relação à tabela 1, que a educação superior 

brasileira nesta década estava regressando a um período democrático, após um longo 

período ditatorial, o que impulsionou uma maior discussão científica acerca desta 

etapa no âmbito da pesquisa em educação. Esta etapa educativa, na época, era 

originária da Reforma Universitária61 que aconteceu em 1968 e, esta, por sua vez, 

redirecionou o processo de formação universitária no país, trazendo em sua gênese 

a configuração atual.  

No entanto, o acesso aos bancos escolares universitários e ainda mais em nível 

de pós-graduação stricto sensu, era privilégio de poucos, o que, de certa forma, 

elitizava este nível educativo (MARTINS, 2009). Desta forma, pensar no pequeno 

número de produções acerca da pedagogia universitária, é refletir sobre as condições 

que tais pesquisadores tinham para se aprofundar na temática e sob quais influências 

sociais, políticas e econômicas traziam consigo em sua trajetória. Não obstante, esta 

década serviu, ao nosso ver, como um impulso para o pensar a universidade no 

âmbito da pesquisa.  

 Seguindo nesta direção, apresentamos a tabela 2 que corresponde ao período 

produtivo de 1997 a 2006.  

 

                                                           
60 O período de ditadura militar no Brasil durou de 1964 até 1985, o que refletiu, por extensão, no 
processo de formação de professores, na elaboração, execução e efetivação de políticas educacionais, 
bem como no ser e fazer das instituições universitárias no país. Logo, este período teve reflexo também 
na formação de pesquisadores de alto nível no âmbito da educação, visto que tinha o processo 
formativo, porém era um pequeno número de egressos.  
 
61 Maiores informações, consultar Martins (2009). 
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Tabela 2 ï Produção anual de teses e dissertações da área da Educação presentes 

no CDTD na década 1997-2006 

Ano 
Número Total de 

Teses 
Número Total de 

Dissertações 
Número Total de 

Produções 

1997 22 113 135 
1998 28 110 138 
1999 28 98 126 
2000 31 166 197 
2001 58 123 181 
2002 45 162 207 
2003 52 201 253 
2004 62 230 292 
2005 82 268 350 
2006 84 306 390 

Total de Produções 492 1.777 2.269 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Como podemos notar na tabela 2, a década de 1997 a 2006 em relação ao 

período anterior teve um salto quantitativo no número de produções, tanto em nível 

de mestrado, quanto em nível de doutorado. Observamos que foram defendidas nos 

PPGôs um total de 492 teses e 1.777 disserta»es. Nesta l·gica, seria pensarmos na 

formação de recursos humanos de 2.269 pessoas que, de alguma maneira, pensaram 

ao longo de sua formação a pedagogia universitária em suas diferentes facetas ï seja 

no campo da docência, da avaliação, da internacionalização, entre outras. 

 Partindo-se desta perspectiva, nos convém, também, mencionar o período em 

que o país estava vivendo nesta época. O Brasil já estava vivenciando e retomando o 

período democrático de modo mais intenso ï eleição direta, abertura de capitais, 

globalização, entre outros.  

Houve nesse período, também, um novo marco regulatório para a área da 

educação que foi a promulgação da LDBEN (BRASIL, 1996). Nela, no cenário da 

educação superior, de acordo com o seu artigo 66, para o desenvolvimento do 

exercício do magistério superior nas instituições universitárias há a necessidade da 

formação dos profissionais em nível de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado), o que só é ressalvado, se a pessoa possui notório saber reconhecido por 

alguma instituição nacional (BRASIL, 2017). 

Consoante a esta perspectiva, pensar no significativo aumento das produções 

acerca da pedagogia universitária nos parece considerar que a percepção desta 

realidade e, também, no aumento do número de instituições universitárias no país, 

bem como a exigência legislativa para o exercício da docência na educação superior, 
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refletiu na produção acadêmica dos mestres e doutores da época. 

Neste sentido, prosseguimos com a apresentação da tabela 3 que compreende 

a produção de teses e dissertações no período de 2006 a 2016. 

 

Tabela 3 ï Produção anual de teses e dissertações da área da Educação presentes 

no CDTD na década 2007-2016 

Ano 
Número Total de 

Teses 
Número Total de 

Dissertações 
Número Total de 

Produções 

2007 89 301 390 
2008 88 294 382 
2009 108 336 444 
2010 108 366 474 
2011 141 451 592 
2012 105 425 530 
2013 159 444 603 
2014 179 452 631 
2015 196 498 694 
2016 192 524 716 

Total de Produções 1.365 4.091 5.456 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 De acordo com a tabela 3, constatamos, novamente, um aumento expressivo 

em relação à década anterior no que tange ao número absoluto de produções de teses 

e dissertações. Neste sentido, nos parece que a temática vem ao longo do ganhando 

maior espaço na pesquisa em educação. Ademais, pensar a educação superior é 

essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico de um país (CUNHA, 2015; 

LEITE, 2012; MOROSINI et al, 2016). 

 Uma das possibilidades deste crescimento nas defesas de mestrado e 

doutorado no país pode ter sido refletida por meio das políticas de ações afirmativas 

criadas após 2005, no Governo LULA62, tais como o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), Programa de Financiamento Estudantil (FIES), Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), dentre 

outros. Tais políticas de ações afirmativas modificaram o cenário da educação 

superior nacional, visto que ampliou o acesso aos cursos de graduação e pós-

graduação.  

                                                           
62 O Governo presidido por Luiz Inácio Lula da Silva por dois mandatos 2003-2006 e 2007-2010, teve 
relevantes modificações e transformações na configuração da educação e, por extensão, na educação 
superior. Foi neste período que inúmeras ações no aspecto da educação superior foram realizadas, 
como, por exemplo, a expansão do número de vagas nos cursos de graduação e pós-graduação, bem 
como concessão de bolsas de estudo parciais e integrais, mobilidade acadêmica e ações de 
internacionalização, entre outros. 
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Como consequência, podemos pensar no aumento da busca por qualificação 

em nível de mestrado e doutorado, já que o número de egressos da graduação 

também aumentou. Além disso, também teve um crescimento no número de 

concessão de bolsas integrais e parciais para a realização de cursos na pós-

graduação stricto sensu. Desta forma, tais movimentos no âmbito da educação 

superior também contemplam a pedagogia universitária, que por sua vez, corresponde 

a todos os processos desenvolvidos nas instituições educativas desta etapa 

educacional focalizados no processo de ensino e aprendizagem, epistemológico e 

tecnológico (MOROSINI, 2006). 

Por isso, finalizamos este passo metodológico apresentando um gráfico 

evolutivo das produções de teses e dissertações no país no período analítico desta 

investigação, de modo que possa elucidar para o leitor o crescimento da temática ao 

longo dos anos. O objetivo do gráfico 1 também consiste na reflexão acerca de que a 

produção científica sobre a pedagogia universitária também esteve atrelada ao 

contexto histórico-social do nosso país. Além disso, passaremos para o terceiro passo 

para a seleção e constituição do nosso corpus analítico investigativo deste estudo. 

 

Gráfico 1 ï Total de produções de teses e dissertações da área da Educação 

presentes no CDTD no período de 1987 a 2016 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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crescimento acerca da produção nacional sobre temáticas atinentes à pedagogia 

universitária. O gráfico 1 sintetiza a evolução histórica do tema em nível de mestrado 

e doutorado no país e, nos parece indicar, que o assunto vem ganhando força 

científica e voz pelos pesquisadores, de modo, que, de alguma forma, possa ser 

refletido, não somente na academia, mas em práticas sociais e políticas efetivas para 

o desenvolvimento e avanço da educação superior brasileira. 

Consoante a esta perspectiva e embasado nos dados que foram apresentados, 

seguimos para o terceiro passo metodológico da pesquisa que consistiu em realizar a 

ñSele«o de teses e disserta»es que apresentavam no t²tulo o termo "Pedagogia 

Universitária". Para isso, selecionamos, por conveniência, os trabalhos que continham 

o descritor em tela presente no título.  

Tivemos esta postura metodológica de modo a perceber, ao longo destes trinta 

anos, como o conceito de pedagogia universitária vem sido cunhado nas teses e 

dissertações em contexto nacional. Tal posicionamento também nos parece revelar o 

ineditismo desta tese. Consoante a esta perspectiva, Gil (2012) diz que a conveniência 

na pesquisa permite ao pesquisador eleger o caminho a ser percorrido, desde que 

pautado por um método. Esta possibilidade potencializa a análise dos dados, coleta, 

tratamento da informação, entre outros, de modo a melhor qualificar a investigação. 

Deste modo, analisamos todos os 8.117 títulos, ano a ano, nível a nível, de 

modo a identificar quais cunhavam no título o conceito em questão. Eis, que deste 

processo resulta a tabela 4, na qual, mencionamos qual o total de produções que 

selecionamos para, a partir daí, compor o nosso corpus da pesquisa e para, então, 

realizar o processo analítico-discursivo nas e das teses e dissertações. 

 

Tabela 4 ï Total de produções de teses e dissertações da área da Educação 

presentes no CDTD no período de 1987 a 2016 selecionadas para a pesquisa 

Ano 
Número Total de 

Teses 
Número Total de 

Dissertações 
Número Total 
de Produções 

Número de 
Produções 

Selecionadas 

1987-1996 60 332 392 1 
1997-2006 492 1.777 2.269 0 
2006-2016 1.365 4.091 5.456 8 

Total de 
Produções 

1.931 6.200 8.117 9 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Conforme podemos analisar a tabela 4, do total de produções ao longo destes 
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trinta anos (1987-2016) tivemos apenas nove trabalhos que tiveram o conceito 

ñPedagogia Universit§riaò cunhada no seu t²tulo. Então, a análise foi constituída por 

01 tese de 1987, 03 teses de 2013, 03 trabalhos (02 teses e 01 dissertação) de 2014 

e 02 trabalhos (01 tese e 01 dissertação) de 2015. Não significar dizer que os demais 

trabalhos não pesquisaram sobre o tema, mas que não criaram a identidade do 

conceito em si para cunhá-lo em seu título. Mas deixamos dois questionamentos para 

pesquisas futuras: ñComo justificar uma lacuna de 10 anos sem pesquisas sobre a 

temática? Ou de 20 anos com apenas uma dissertação?ò. 

 Isso nos faz pensar e refletir sobre como a temática vem sendo abordada nas 

produções, pois sabemos que a pedagogia universitária significa, no contexto latino-

americano, a produção do conhecimento acerca do professor universitário, do 

conhecimento pedagógico, epistemológico e tecnológico na educação superior, bem 

como da qualidade da educação nesta etapa formativa (MOROSINI, 2006; CUNHA, 

2015). Sabemos que a pedagogia universitária pode ser associada com diferentes 

termos, como por exemplo e mais usual, docência universitária, qualidade da 

educação superior, ensino e aprendizagem na educação superior, entre outros. 

Todavia, somente analisamos as com o termo mencionado. 

 Por conseguinte, diante de tais resultados e mapeamentos, apresentamos o 

nosso corpus analítico-investigativo para o desenvolvimento desta tese doutoral. O 

corpus pode ser identificado conforme apresentação no quadro 1. Cabe ressaltar que 

a organização do quadro foi realizada por ordem alfabética do último sobrenome de 

cada autor(a). 
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Quadro 1 ï Corpus analítico-investigativo da tese doutoral 

Autor(a) Título/Instituição/Curso Ano Nível 

ALVES, Luciene 

Pedagogia Universitária na área da Saúde: perfil docente 
e proposta de formação em serviço 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)/Doutorado 
em Educação  

2013 D 

BITENCOURT, 
Loriege Pessoa 

Pedagogia universitária potencializada no diálogo 
reflexivo sobre educação matemática: quando três 
gerações de educadores se encontram Imprenta 2014 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS)/Doutorado em Educação 

2014 D 

COUTO, Lígia 
Paula 

A pedagogia universitária nas propostas inovadoras de 
universidades brasileiras: por uma cultura da docência e 
construção da identidade docente 
Universidade de São Paulo (USP)/Doutorado em 
Educação 

2013 D 

GIARETA, Paulo 
Fioravante 

Função social da universidade: reflexos do pacto 
proposto pela UNESCO na pedagogia universitária para 
formação de professores Curitiba 
Universidade Federal do Paraná (UFPR)/Doutorado em 
Educação 

2013 D 

MANTOVANI, 
Isabel Cristina de 
Almeida 

Política de Formação Pedagógico-Didática para 
Professores do Ensino Superior e Qualidade de Ensino: 
um estudo sobre o Programa Pedagogia Universitária 
como possibilidade de Qualificação Docente. 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões (URI)/ Mestrado em Educação 

2014 M 

PAZINATO, 
Aldiciane 

O processo de formação continuada no projeto da 
pedagogia universitária 
Universidade de Passo Fundo (UPF)/Mestrado em 
Educação 

2015 M 

SCHEIBE, Leda 

Pedagogia universitária e transformação Social 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUCSP)/Doutorado em Educação: História, Política e 
Sociedade 

1987 D 

SILVA, Maria da 
Glória Silva e 

Pedagogia universitária e mudança: a Reforma dos 
cursos de graduação Pós-LDB: De 1996 e suas 
Implicações para  docência em uma Instituição 
Comunitária de Santa Catarina ï Brasil 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS)/Doutorado em Educação 

2015 D 

TORRES, Alda 
Roberta 

A pedagogia universitária e suas relações com as 
instituições de educação superior: implicações na 
formação para a docência universitária 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUCSP)/Doutorado em Educação 

2014 D 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Conforme o quadro 1, definimos, então, o corpus desta tese está contemplado 

em nove trabalhos, sendo duas dissertações de mestrado e sete teses de doutorado. 

Dando prosseguimento ao nosso percurso metodológico, o nosso quarto passo 

consistiu em realizar a ñelabora«o de categorias a priori para a definição da técnica 

de an§lise de dados a ser utilizada na pesquisa.ò. Sendo assim, e pautados pelo 

conceito da pedagogia universitária, estabelecemos a priori duas categorias, sendo 
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elas: 1) Pedagogia Universitária e qualidade da educação superior e; 2) Pedagogia 

Universitária e o processo de ensino e aprendizagem na universidade. 

Pensamos na primeira categoria visto que uma das vertentes da pedagogia 

universitária no contexto latino-americano perpassa pela questão da qualidade da 

educação superior. Nesta intentamos contemplar aspectos do conhecimento 

epistemológico acerca da universidade e questões atinentes à qualidade e aos 

diferentes aspectos na universidade. 

Já a segunda categoria foi pensada nos inúmeros trabalhos que abordavam em 

seu t²tulo o termo ñdoc°ncia universit§riaò. Desta forma, o ser docente na universidade 

nos remeteu à ideia do processo de ensino e aprendizagem nesta etapa formativa. 

Por isso, intentamos buscar e identificar o máximo de possibilidades que pudessem 

ser abordar temática sobre o ato de ensinar e o aprender na educação superior. 

Por fim, no quinto e último passo da nossa trajetória metodológica consistiu em 

realizar a ñleitura na ²ntegra de teses e disserta»es presentes no CDTD que 

apresentavam o conceito "Pedagogia Universit§ria" no t²tuloò. Outrossim, para 

abordamos este último momento de nossa metodologia, seguiremos para a próxima 

seção, na qual aborda a trajetória analítica dos dados e como foram tratados os 

resultados a partir da técnica de análise, por nós selecionada para o desenvolvimento 

da pesquisa. 

 

2.6 A trajetória analítica dos dados 

 

 Analisar os dados em uma pesquisa científica é o cerne de qualquer trabalho, 

visto que é por meio de técnicas adequadas que conseguimos avançar na construção 

do conhecimento e, por conseguinte, ressignificar fatos e fenômenos nos quais 

estamos nos propondo a investigar ï neste caso, a pedagogia universitária no âmbito 

da educação superior (PRODANOV; FREITAS, 2013; MARCONI; LAKATOS, 2009; 

GIL, 2012; BARROS; LEHFELD, 2010). 

Assim, retomamos que o objetivo desta pesquisa doutoral foi analisar as 

temáticas atinentes à pedagogia universitária contempladas nas dissertações e teses, 

defendidas em programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros em educação, 

no espaço temporal de 1987 a 2016, identificando de que forma as reflexões 

produzidas pelos autores desses estudos sobre tais temáticas configuraram a 

pesquisa em educação sobre este conceito no país.  
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Para tanto, de acordo com todo o mapeamento realizado, optamos por utilizar 

para analisar os dados, a técnica da Análise Textual Discursiva (ATD) que centraliza-

se na constituição de um corpus na forma textual, ou seja, tudo o que pode ser 

traduzido em forma de texto, neste caso, sete teses de doutorado e duas dissertações 

de mestrado. 

 Nesta direção, apresentamos a estrutura geral do último passo metodológico 

que será explicitado na subseção acerca da técnica da ATD. 

 

2.6.1 A Análise Textual Discursiva como percurso analítico da pesquisa 

 

 De acordo com Moraes e Galiazzi (2007, p. 45), a ñan§lise textual discursiva 

pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de novos 

significados em relação a determinados objetos de estudo, a partir de materiais 

textuais referentes a esses fen¹menos.ò. Nesta l·gica, a ATD ® uma t®cnica de an§lise 

qualitativa que objetiva conceber novas concepções mediante interpretações de 

textos e que possam constituir resultados que contribuir para uma determinada área 

do conhecimento e uma temática de investigação ï que nesta tese referiu-se à 

discussão acerca da pedagogia universitária e as temáticas atinentes a ela. 

 De acordo com Moraes e Galiazzi (2007, p. 40),  

 

O objetivo da análise textual discursiva é a produção de metatextos baseados 
nos textos do ñcorpusò. Esses metatextos, descritivos e interpretativos, 
mesmo sendo organizados a partir das unidades de significado e das 
categorias, não se constituem em simples montagens. Resultam de 
processos intuitivos e auto-organizados. 

 

 Consoante a esta perspectiva dos autores mencionados, os metatextos 

produzidos que foram utilizados para integrarem o corpus do estudo, corresponderão 

aos resultados dos instrumentos já detalhados anteriormente. Para tanto, será 

necessário a realização de uma análise rigorosa.  £ dizer que, ñfazer uma an§lise 

rigorosa constitui um exercício de ir além de uma leitura superficial, possibilitando uma 

construção de novas teorias a partir de um conjunto de informações sobre 

determinados fen¹menos.ò (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 21).  

 Baseando-se nas considerações acima apresentadas, destacamos que como 

visamos analisar o conceito da Pedagogia Universitária nas teses e dissertações, 

buscamos gerar uma reflexão acerca da profissão docente e da qualidade da 
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educação superior. Destacamos que sobre a reflexão perpassa por um processo 

interpretativo intenso, a ATD nos pareceu ser o percurso analítico mais adequado para 

esta investigação, visto que o pesquisador está imbricado neste movimento. Nesse 

sentido, segundo Moraes e Galiazzi (2007, p. 191),   

 

Pesquisas que utilizam a Análise Textual Discursiva envolvem 
necessariamente o pesquisador. Este não apenas se assume sujeito com voz 
própria, mas também sofre as influências das vozes dos outros sujeitos que 
participam da sua pesquisa, propiciando espaços para transformações e 
crescimentos genuínos do pesquisador ao longo do processo de análise. 
Uma análise textual que atinge efetivamente seus objetivos transforma 
significativamente o pesquisador, talvez a metamorfose mais importante ao 
longo de todo o processo. 

 

 Logo, com a passagem acima, percebemos que esta técnica de análise foi uma 

opção relevante para analisar os dados deste estudo, pois como no processo de 

interpretação de tais informações o pesquisador se envolve na elaboração de novos 

significados, a pesquisa do tipo estado da arte necessita ter uma noção geral e 

aprofundada acerca das produções em si. Significa dizer que nos pareceu haver um 

ponto de intersecção na concepção do estado da arte com a ATD que é a ativa a 

atuação dos pesquisadores na realização do estudo. Portanto, a adoção de tal 

procedimento foi o que pretendemos seguir para a efetivação deste trabalho. 

 A Análise Textual Discursiva se divide em quatro passos, sendo eles: 1) 

desmontagem dos textos (unitarização); 2) categorização; 3) elaboração do 

metatexto; 4) auto-organização. Pode ser vista conforme a figura 8. 
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Figura 8 ï Etapas da Análise Textual Discursiva no âmbito da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Como podemos perceber, a figura 8 mostra-se de maneira cíclica, ou seja, nos 

faz notar que o processo analítico-discursivo da pesquisa é um movimento de idas e 

vindas para que, a partir dos procedimentos técnicos, consigamos construir um novo 

emergente. Assim, a primeira etapa da ATD refere-se à desmontagem dos textos. 

Para iniciar o procedimento, o pesquisador deve realizar a leitura e significação do 

texto. Cabe ressaltar que  

 

Se um texto pode ser considerado objetivo em seus significantes, não o é 
nunca em seus significados. Todo texto possibilita uma multiplicidade de 
leituras, leituras essas relacionadas com as intenções dos autores, com os 
referenciais teóricos dos leitores e com os campos semânticos em que se 
inserem. (MORAES; GALIAZZI, 2007, p. 13) 

 

 Neste sentido, significa dizer que no momento em que fazemos a apropriação 

do material a ser analisado estamos, mesmo que implicitamente, imbuídos de uma 

teoria, de uma intenção e de uma perspectiva teórica para poder gerar as 

interpretações textuais no corpus (GIL, 2012). Para tanto, é importante que o 

pesquisador esteja impregnado do que vai estudar, no nosso caso, as teses e 

dissertações.  

Ademais, de acordo com Moraes e Galiazzi (2007), essa impregnação é 

resultante de uma constante aproximação com os textos e estas ocorrem não em 


