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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

 

Componente
Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I)

Unidade Ofertante: Faculdade de Educação 

Código: FACED39504 Período/Série: 3º Turma: Diurno

Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60h Prá�ca: 0h Total: 60h Obrigatória:( ) Opta�va: ( )x

Professor(A): Maria Simone Ferraz Pereira Ano/Semestre: 1º e 2º. sem. de 2024

Observações:

De acordo com o ar�go 4º da Resolução Consun 87/2024, "Os professores poderão
fazer uso de a�vidades acadêmicas para complementar a carga-horária dos compo
nentes curriculares, dentro do período de 90 (noventa) dias, se necessário. A�vida
des acadêmicas correspondem às a�vidades propostas e orientadas pelos professo
res, previstas nos Planos de Ensino e realizadas pelos estudantes de forma individu
al ou em grupo, em horário que for conveniente aos estudantes, respeitando os pr
azos estabelecidos para a sua conclusão." (Resolução Consun 87/2024). Assim, ser
á realizada uma A�vidade Integrada envolvendo todos os componentes curriculare
s para o cumprimento das a�vidades acadêmicas para complementar a carga-horá
ria dos componentes curriculares. Ainda em relação à data de finalização dos 90 di
as, encerra-se em 13 de novembro de 2024. Até 23 de novembro serão "os 10 (de
z) dias des�nados a outras a�vidades acadêmicas não relacionadas às disciplinas, t
ais como a�vidades prá�cas supervisionadas, a�vidades em biblioteca, a�vidades
de extensão, entre outras, sendo a�vidades previstas no inciso II do art. 2º da Reso
lução CES/CNE/MEC Nº 3, de 2007." (Resolução Consun 87/2024).

 

2. EMENTA

Relato circunstanciado de experiência pedagógica. Trabalho acadêmico de natureza monográfica.
Memorial. Formas de registro (escrito outras linguagens). Reflexão, interpretação e rigor técnico-
cien�fico.

3. JUSTIFICATIVA

O Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia desencadeia a busca de um diálogo sistemá�co de
estudantes da graduação com os diferentes grupos de pesquisa atualmente existentes na Faculdade de
Educação, fortalecendo os vínculos entre a pesquisa e o ensino, a pós-graduação e a graduação,
desempenhando um papel fundamental na consolidação do conhecimento e na preparação dos futuros
pedagogos. Jus�fica-se pela importância da formação inves�ga�va do(a) licenciando(a), pelo
conhecimento acerca da produção do conhecimento cien�fico, mediado pela cri�cidade, rigorosidade e



compromisso social no processo de pesquisa em educação. Amplia a formação quanto à produção de
conhecimento, especialmente ao promover estudos e análises sobre a natureza do saber cien�fico. Além
disso, proporciona que os estudantes se aprofundem em um tema de seu interesse dentro da pedagogia,
oportunizando uma visão mais ampla e crí�ca das questões educacionais.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:
-Estimular a capacidade investigativa e produtiva do graduando. 

Obje�vos Específicos:
-Contribuir para a formação básica, profissional, cien�fica, ar�s�ca e sociopolí�ca do graduando.
-Desenvolver o suporte teórico metodológico para a construção de um projeto de pesquisa
-Contribuir com a reflexão sobre a é�ca na pesquisa em educação

5. PROGRAMA

I Unidade: relato circunstanciado de experiência pedagógica
· Conceito e caracterização de relato circunstanciado;
· problema�zação teórica de experiência pedagógica;
· Revisão bibliográfica;
· rigor cien�fico e é�ca em pesquisa e educação.
 
II Unidade: Trabalho acadêmico de natureza monográfica
· Conceito e caracterização de Trabalho Monográficos
· Diferentes formas de trabalhos monográficos
· Procedimentos metodológicos empregados na pesquisa em Educação;
· Tipos de pesquisa cien�fica. Métodos e técnicas de pesquisa.
· Definição de objeto de pesquisa;
· Processo de elaboração de projeto de pesquisa a ser desenvolvido como monografia de conclusão do curso.
· Pesquisa bibliográfica rela�va ao tema.
 
III Unidade: Memorial
· Conceito, caracterização de memorial;
· Diferentes formas de memorial; Planejamento do trabalho de redação e composição do memorial.
 
IV Unidade: Reflexão, interpretação e rigor tecnico-cien�fico
· Definição e formas de Reflexão;
· Definição e formas de interpretação;
· Definição de rigor tecnico-cien�fico.
 
Unidade: Definição, elaboração de projeto de TCC

6. METODOLOGIA

A metodologia ocorrerá por meio de encontros individuais de orientações para construção do projeto de
pesquisa. Para a�ngir os obje�vos propostos nesse plano será a par�r da problema�zação de cada
temá�ca abordada, no sen�do de assegurar espaços de reflexão, criação e construção de conhecimentos.

A metodologia u�lizada para a�ngir os obje�vos propostos nesse plano será a par�r da problema�zação
de cada temá�ca abordada, no sen�do de assegurar espaços de reflexão, criação e construção de
conhecimentos. O Curso será desenvolvido de forma dialogada e interdisciplinar com os componentes
curriculares ministrados na turma, u�lizando: aulas exposi�vas dialogadas; círculos de leitura de textos
previamente indicados para estudo; par�cipação e interlocução com a�vidades e eventos promovidos
pelos grupos de pesquisa da Faculdade de Educação, abrangendo temas relacionados à prá�ca docente.

De acordo com o ar�go 4º da Resolução Consun 87/2024, "Os professores poderão fazer uso de
a�vidades acadêmicas para complementar a carga horária dos componentes curriculares, dentro do
período de 90 (noventa) dias, se necessário. A�vidades acadêmicas correspondem às a�vidades
propostas e orientadas pelos professores, previstas nos Planos de Ensino e realizadas pelos estudantes de
forma individual ou em grupo, em horário que for conveniente aos estudantes, respeitando os prazos
estabelecidos para a sua conclusão." (Resolução Consun 87/2024). Assim, será realizada uma A�vidade



Integrada envolvendo todos os componentes curriculares para o cumprimento das a�vidades acadêmicas
para complementar a carga horária dos componentes curriculares. Ainda em relação à data de finalização
dos 90 dias, encerra-se em 13 de novembro de 2024. Até 23 de novembro serão "os 10 (dez) dias
des�nados a outras a�vidades acadêmicas não relacionadas às disciplinas, tais como a�vidades prá�cas
supervisionadas, a�vidades em biblioteca, a�vidades de extensão, entre outras, sendo a�vidades
previstas no inciso II do art. 2º da Resolução CES/CNE/MEC Nº 3, de 2007." (Resolução Consun 87/2024).

7. AVALIAÇÃO

As a�vidades serão avaliadas atribuindo-se 50 pontos no 1º semestre e 50 pontos no 2º semestre.
 
1º semestre:
-Entrega de um pré-projeto de pesquisa: 40 pontos
-Memorial: 10,0
 
2º semestre:
-Entrega versão final projeto de pesquisa: 40 pontos
-A�vidade Integrada: 10,0
 
O Ar�go 141 da Resolução CONGRAD nº 46/2022 estabelece a necessidade de definição da forma de recuperação
para os/as estudantes de menor rendimento, que será efe�vada mediante re(orientação) do/a estudante ao estudo
e posterior realização de uma avaliação subs�tu�va, abordando todo o conteúdo trabalhado na disciplina.
Considerando que se deve garan�r a realização de, ao menos, uma a�vidade avalia�va de recuperação de
aprendizagem ao/à estudante que não ob�ver o rendimento mínimo para aprovação, mas que tenha a frequência
mínima de 75% no componente curricular, será estendido o prazo para entrega do projeto de pesquisa.
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9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Simone Ferraz Pereira, Professor(a) do Magistério
Superior, em 02/10/2024, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5755870 e
o código CRC 8893961A.

Referência: Processo nº 23117.050307/2024-25 SEI nº 5755870
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