
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 
 

 
 

  

JAQUELINE VIEIRA DE ANDRADE 
 
 
 
 
 
 

A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO  

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
   
 

 
 
 
 

 
 

 

CAJAZEIRAS - PB 

2009 



JAQUELINE VIEIRA DE ANDRADE 
 

 

 

A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO  

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Licenciatura em Plena em Pedagogia do 
Centro de Formação de Professores da 
Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Licenciada em 
Pedagogia. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Orientadora: Professora Ma. Maria Janete de Lima. 

 
 
 

 

 

 

 

 

CAJAZEIRAS - PB 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



JAQUELINE VIEIRA DE ANDRADE 

A RELACAO PROFESSOR-ALUNOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

MonografiaaprovadaemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ZO, fe êreifQ de Z0O°[ , 
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RESUMO 

O referido trabalho objetivou analisarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e esclarecer a relacao professor-aluno e a sua influencia 
no processo de ensino-aprendizagem ja que este e urn tema de grande relevancia na formacao 
do pedagogo. Tratou-se desde o metodo educativo dos Jesuitas ate os dias atuais, dentre estes 
estao o metodo construtivismo e a praxis educativa, os quais devem ser as bases pedagogicas 
de todo docente. Alem disso, retratou-se dos fatores psicologicos e sociologicos sendo estes 
grandes influenciadores no processo de ensino-aprendizagem, alem dos fatores tecnologicos 
aos quais o educador deve aliar-se como busca de inovacao pedagogica, a fim de desenvolver 
uma melhor aprendizagem e formar cidadaos mais conscientes para atuarem na sociedade. 

Palavras-chaves: Professor, Aluno, Ensino, Aprendizagem, Processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

EssezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trabalho abordara o seguinte tema: "A relacao professor-aluno no processo de ensino-

aprendizagem", o qual sua escolha surgiu a partir de estudos realizados sobre os mesmo em 

algumas diseiplinas como didatica, psicologia, filosofia, entre outras do Curso de Pedagogia 

do Centro de Formacao de Professores da cidade de Cajazeiras. 

Tomando por base esses estudos, podemos observar a import ancia que a relacao entre o 

professor e o aluno tern no processo de ensino e de aprendizagem, pois se esse contato nao for 

proveitoso e adequado para que haja uma praxis educativa, o desenvolvimento escolar, social 

e cultural do aluno nao sera vantajoso. 

O estudo deste tema tern por objetivo geral analisar a relacao professor-aluno e sua influencia 

no processo de ensino-aprendizagem e especificamente procura caracterizar os elementos que 

influenciam nessa relacao dentro de tal processo, identificando as vantagens e compreendendo 

as influencias destas exercidas entre o professor e o aluno no processo de ensino-

aprendizagem. 

Desse modo, o trabalho se fundamental na analise da pratica pedagogica atraves da relacao 

entre o professor e o aluno no processo de ensino-aprendizagem e no esclarecimento de como 

deve der essa relacao em sala de aula e atraves da aplicacao de questionarios com os gestores 

e co-gestores, professores e alunos do 3° ano do ensino fundamental da Escola Municipal de 

Educacao Infantil e Ensino Fundamental Vitoria Bezerra na cidade Cajazeiras. Alem da 

utilizacao de algumas referencias bibliograficas de livros que retratam o tema proposto para a 

realizacao deste estudo. 

Logo, a analise desse tema trara uma importante contribuicao para a nossa formacao pessoal e 

profissional enquanto pedagogos (as), pois atraves deste buscaremos descobrir os problemas 

que influenciam na aprendizagem do aluno para que atraves da nossa pratica pedagogica, 

possamos tentar solucionar essas dificuldades proporcionando a este uma melhor 

aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O tema trabalhado foi subdividido em dots capitulos sendo estes: CapitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I - O contexto 

historico e o processo de ensino-aprendizagem e Capitulo II - Fatores que influenciam no 

processo de ensino-aprendizagem. 

O capitulo I faz um breve historico sobre o processo de ensino-aprendizagem e as abordagens 

deste utilizadas em algumas decadas desde o metodo educativo dos Jesuitas ate os dias atuais. 

Alem disso, aborda como e, e como deveria ser a atuacao do professor nesse processo. O 

ultimo topico deste capitulo ficou dedicado ao metodo construtivista e a praxis educativa, as 

quais devem ser as bases pedagogicas de todo docente. 

Esse capitulo fundamentou-se em autores como Veiga (1991), Gadotti (1998) e (2000), Freire 

(1996), Mizukami (1986), Libaneo (1994), Demo (2004), Lopes (1991), Perrenoud (2000), 

Kullok (2002), Oliveira (1997), Scoz (1994), Morales (2001) e Cunha (1981). 

O capitulo II retrata as influencias que os fatores psicologicos e sociologicos tern no processo 

de ensino-aprendizagem esclarecendo como identificar estes e qual deve ser a atitude do 

docente frente aos mesmos durante o processo de ensino-aprendizagem para que deste modo 

possa ajudar os educandos a supera-los e obter uma aprendizagem mais satisfatoria. 

Esse capitulo enfoca ainda alguns fatores tecnologicos, os quais vem influenciando cada vez 

mais o campo educacional. Logo, o educador devera esta sempre se atualizando e procurando 

acompanhar esses avancos tecnologicos fazendo destes seus aliados no processo de ensino-

aprendizagem 

Para fundamentar esse ultimo capitulo foram utilizados autores como: Libaneo (1994), 

Perrenoud (2000), Fontana (1998), Morales (2001), Romao (1995), Cunha (1991), Silva 

(2002), Gadotti (2000) e Lopes (1991). 

Portanto, aprofundaremos nossos estudos sobre o determinado tema refletindo e analisando 

essa relacao professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem procurando desvendar os 

problemas que surgem nessa relacao, ou ainda fora del a, com o objetivo de preparar-nos para 

uma boa atuafao, necessaria para desenvolver uma melhor aprendizagem e visao critica nos 

alunos enquanto cidadaos conscientes dentro da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITIILO I • - O €ONTEXTO:HIST0MCO 1 O PROCESSO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m .ENSINO-APRENDIZAGEM 

1.1; Ceirtext© Historico e as abordageas- do ensino-apreadizagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. relacao Professor x: atao no "processo de 'erKino-aprendizageni/nao sdrgia apenas na 

modernidade, mas' desde os jesuftas, que ;poraua'vezirttpaPtaram:o:.€«isino no .nossopais. 

O metodo educativo dosjesuftas era catequese para os indigenas e-ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ratfo-siudiorum.para-

a .'elite colonial. AtravSs-da catequese os jesmtas bttscavam/educar os Indios a.parfir de 

semprinrapios-'refigiosos. Mpara-.a-elite colonial a preocupaelo era formacSd do-homem 

h'umarnst%.:universal eeristlo. 

Com. isso,. sargda pedagogia tradieidnal,. a- que tirM/principios religiosos e uma visa© 

esseneialista.de homem. 

De acordP.eoffi Veiga (1:991)': 

A. agio pedagogics. dos jesoltas fei. ni»eada pelas -fonaas' dogfisitieas "de 
peasameotozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c on t r a o jpeasamseato critico. frreilegia oexerdrao'da-meffloria'C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o desenvolvimeato -do- raciocfnio 'd e d i c avam atea$ao* ao prepare dorpadres-
mcstrcs 'dando enfase a'.foimafio do carater e sua foima§Io' 'p ac o l og i c a -p a r a o 
coohec-iiaetrto de si raesrno e'dcahiBo: (VEIGA, 1991. p,2€) 

Logo, nessa 'edueacao tradieionalsta, o professor era o 'eentrO'dagMeneoes, ou seja, o que-

prevaleeia era. apen'as- a opinilo do -professors pois 'ttido o que ele: dizia era 'tido eomo 

pronto e acabado, '-e-que os alunos rj&ham<apenas que '"absoivefaquilo que era dito'pelo 

professor settrquestionar, aeeitando;eomo verdadeiro, cabendo-lhes .apenas memorizar os 

eonteudos expostospelo mestre.-

Com a reforma pombalina,;ap6s os jesuitas, o -ertsino passou aamaos. de professores laieo 

suprifflindo o 'etisido feligioso e ;introduzindo aulas-rigias.. 0. ensino -passa -a ser 

responsabilidade do-estadoeapesar dessa laicidade mantSm o ensino tradicional. 

UN'VERSICADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES , 

B1BLI0TECA SET0R1AL 1 

CWKERAS-PARAfBA 



Na decada de-30 smge''0'manifesto'4os'|iioiiefros da educacad nova, -eonhecidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tambem 

como:'eseoiaaovismo,-que sPa'coPcepeJo-baJeava-se em principles democratieo& Por em, 

essa educapp -entrou 'em cfisedando Itigar a pedagogia tecriicista,-

'Nesse•metodo de-msinc'tecni-cista o que importa¥a era a produtividade, em quebavia a 

divislo de' atividades; dentro- da escola, pois.. quern plaaejava. e- exedutava. a pratica 

pedagogica .aao efarn as mesmas pessoaa. "OutrPXator determinante era o-jivro didatico- o 

qpal.o professor'apenas obedecia seto questionar se aquilo que estava coiitido .itele-era 

realmente Verdad-eiro, apenas repassando o -conteMo para seas- alunos, pois, so queriam 

saber se repassava o conteudo necessario para a formacao tecnica do aluno son se 

importarem com o eonteMo, e se' o' conteudo -estava. relaoionado - ao 'contexto social :no 

qual o- aluno estava. ksefido. 

Eiitao .surge' a 'Pecessidade-de Pma' nova, acid- pedagogica-a- qual- se relacionasse com a 

.realidade socio-ealtural. do professor e dos alunos, .Logo passa- a- existira pedagogia 

crifica- a qual sens pressupostos .slo contraditorios aos- de todas 'as "outras tendlneias de 

ensino e de- aprendizagem. 

Para V*eiga-(l991,;p 39),- de acdrd6:com os. pressupostos-da pedagogia critica "o 'enfaque 

didatico. e o de 'trabalbar no sentido de ir alem dos metodos- e teenieas, '-procurando 

assoeiar escola-soeiedade, teoria-prltica, conteudo-ferma, teenico-politieo, ensino-

'pesquisa, professor-altmo". 

Isso que dizer --que, o processo de 'ensino-aprendizagem e sistematizado,. logo estes 

elementos 'iilo-'podem.-ser separados,,pois um depende do outro, P'ara que haja uma-boa 

aprendizagem por parte dos alunos. faz~se' necessario que o professor 'Utilize- um bom 

ensino send© -que este tambem aprenda ao fflesmo tempo em: que1 onsiae.'porque com. o 

'passar do .'tempo ele' vai rePovandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :mm .eopheeimentds' para.'ttabalriar e rdPsenvolver "as 

haoilidades especittcas-'de-ea'da aluno. 

.A- relacao ensino-pesquisa proporeiona ao professor'uma investigaeao- dos problemas na 

-eseola. atraves depesquisas, 'buscando'ama.sotaeao paratai proMema inilaenciador.'Hesse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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process© de'eftsfjio-apreniizageiP- A;parti dapesqUisa realizada -seja ela qaantitativa o 

professor'vai aiialisar osdados-adquiridos-coram'finalidade odbjetivo deaolacionar essas 

dificiitdades que vao dcorrendo.. O educador tamb&n. utiliza essas pcsquisaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para que os 

alunos. adquiram -connecimetitos e um meliior aprendizado sobre determmados assuntos. 

Pararsso, o- professor precisa eontoecer bem a stoop para.-so entIo5piaftejar qual a ffiefiior 

'.maneirade execufarossapiatica entre os edacandos. 

Com isso,. Pad pode Mtar .a-relafio eonteMo-forma, pois, uma determina. a. outre.. O 

conteddo determina a forma que o professor- ira 'utilizar para ensixtar o mesmo,. Os 

eonteudos nao podem sardeslocados do .contexto tedrico-pratico, uma vez que,, sem -a 

teoria nao pode existir a praxis, 'GasO' 0' educador' pratique' e ensine os- cMteMos -sem 

teoriza-Ios, 'Sem.reietir sdaatuapo- efiquaPto piPfeMor durante o enstrip, esse-processo se 

'torna "indtii" devido- ele nao coPsegaiir'.eraergar-os problemas existMtesr na suapratica.o 

na' aprendizageia-dos'-alunos.,EnQo.:o professor devetrabalhar- os eonteMos queestejam 

•envdlvidos com -o -contexto social, dos- seas alunos preparando-os para .'eitfreptarem' os 

problemas 'soeiais' que se fazem;pre$ente. no sea cofidiand, com, o ©bjetivP e a fmaiidade: 

'de foiiaar pma gqciedade'. mais- deffiocritica -©fide todas as- pessoas, Mependetites'de 

.classes- socials., ecomormcas,. culturais e-etc.,. .sejaxn. beneficiados e que possam-ter uma 

vida"melhdr?.-digna-de seupapel enquanto cidadao. 

1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O papel;io pfofe'so-r;H.o processo de ensiMO-aprendkagem 

-Antigamente--o professor tinha 'Status, era respeitado socialmerite e acima -de tudo tinha 

-seu- -trabalho: "valorizado,- Com a -modernidade o trabalbo- do professor passa a ser 

desvalorizado fazendo com que 0 docente seja desrespeitado sociato'ente e-sabmisso-

plas'se abastada da soeiedade,. quandd estes 'trabalhatn. em escolas p'articulares.-

Do ponto "de vista- capitalista a escola c tida como "uma 'empresa e' sens, alunos como 

olienteSi- logo os fontionarios --(professores) contratados: por a empresa, (escola) devem. 

'satisfazer as unecessidades'rde seas cfieates (alimPs)-.da','melliOf 'maneirapossitel. do'jeitb-

qneaootttratafite determinar, pois: visa adqmrir'uffi'.tttcro.positive rMaPceiramente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•Porte, os -afanos' perteneentes-a classe media'alta da.'poplaeao estudam apenas para 

consegpirem dm 'diploma, Pad dttdoimpftattcta parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uprmietem, ao-qus aprettderani 

na-'escola duratotpsfia fase estadaiitil'(se e r|tte'c»iisegmramaprender algoma colsa). 

-Essetipo de alunado 'fcdepeqiiews passamais: boras do dia:np'ConYi?io'-com-.as babas e 

os demairerapregados de sua casa devido- os'pais'tobaltarem' fera dc casa, entao pies m 

acham-.tto direito de ipffidar e imnmim, -geter e maltrat»''aqttete pssoas que-Mbaliia 

OT:SQa:cisa,--Qdaiid& essas crianc^phqpth- a escola, -geMmente particuJares, aeham-qiie 

podem fazer com. m .'professoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 Mesnw que fazem com os empregados de •suas- cas'as 

por-acBareni;.que-estes tambem slo-seos empregados. -Esses ahmos'sao'-sempre:reMd.es e 

.naotern;respeito com sen professors demais-pessoas que comp§em':a escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§6 que nao 'e;b'eni/assim.qpe'''se deve 'fimciMat o sistema edpcaciofial Deve Mver :«m 

respeito' muito eintre o Mar©- e o pofessdr, pois o 'trabalbo deste ultimo-' deve ser tab 

valorizado quanto:©' &trih-m6£co» oagenhjeaftvet^ 

antes de. cMegar"ai: ela primeiro passon por professores: capacitate que-de certa forma, 

sao responsaveis pel© o sueesso j a -que oottMliilraiH para sat. fcmiacao' nao so 

profissionai, Mas'Mfibeiii.'psSoal eaqeaato eidadlo. 

Jamais o professor devera- mudar sua -persoaalidade, -sense de humor, em .beneicio do 

aprendizado do aluno. () qie'de'fato'deve.mrjcfar'e'a.atitoie deste 'em 'sala.de-'aula a qua! 

em:sala-de aula precisa se rasovar 'diariameite. .Uma -cks-.mffieirss enc»ntracj'as' para que 

isso aoonteea e affaVes' da reflexld. 'pois--de acor& com. Preire :(l-99'6.p.39)-.e pcnsaado 

criticaifleiie a.pratica de hoje e. de '©litem, que- se pode-meDiorar - a;ptoxima pratica. 'So 

'assim. o-professor:pderi -.fever -sua. -pratica -em sala de aula, se reatoierite esta agiado- de 

forma.'correta se tem-algo qtte'precisa'flielliorar, o'.pe'precisa ser melkorado' e p-que ele 

podedt fazer/para 'sofacioair tal 'sittmclo .porqiie, pois'"o. edttcador '4-aquele que nlo.Ica 

indIferente4.'ttetttro»-.diaate da realidade. PiPcura.'Mewir'e'aprerider. com.-a'realMade-em 

processo."' (GADOTTI, :i"998..p.29-30 passin). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0ttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.:seja»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o" professor nao pode fingir que nao esta. enxergando os-; problemas -que 

interferem nao so na relacao professor-aluno,, mas em todo o processo de ensino-

aprendizagem.. 

O educador tern a tarefa de trabalhar: os problemas que os alunos vim.. enfrentando- .no sen-

dia a dia. Relacionando ao aos eonteudds os quais pretende aplicar em sala de aula. Mas 

;para que isso.odotra.'faz' ae necessiiio-qtae ele conhep: Bern seus alunos e que compreenda 

cada Um deles, o ambiente em que cles vivem nlo so dentro da classe como tambem fora 

da escola. 

Muitos alunos perteneentPs a classe -subalterna da: escola devido a sua 'condieao-

econoroica e tanibem devido a alguns problemas como, por exemplo. o fato de nao terero 

ama familia -estraturada, pois qtie-nlo- se preocnparo com -os. filhos. Mta de coffiida, de 

carinbo e afeto familiar, maus tratos fisicos, nao terem um lugar apropriado pra 

-esfadafem em casa. B-muitas-'vezes desi-c cede, cles :se 'veem obrigados -a- traballiarem 

para ajudar no sustenlo da familia, etc. 

Alem desses obstaculds encontrados, outros que afetam nao so algumas criancas da 

classe subaltema,-como-tamb'em as quepertencem a classe'- abastada, os quais podem ser 

de ordem fisica considerados desegunda ordem COmo abaixa visao e audicao, problemas 

mentals e respiratdrios -gagueira a qual pode 'ser motivo de debochc entre os colegas 

acaiTetandodattOspsicol6gicos nesses alunos gagos. 

Existent tambem outros fatores como de outro gran de distracio, Hipefatividade que 

acabam -afetando'e. atrasando o desenvoMmento escolar do :'aluno -que possuem essas 

caracteristicas, cabe a escola acompanhar esses alunos como forma de tcntar amenizar 

essa dificuldade fazendo com que -o aluno- perceba que a escola esta afr'.para.ajuda-lo' a 

superar o sen problema e nao para discrimina-lo on excluir-lo do ambiente escolar, pois e 

a -escola que tern-que--sfe-adequar as necessidades dos alunos e"nio oa'.alunos'se'-adeqtiareffl. 

as regras impostas pela escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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;E fundamentalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :fcnportincia qpe- professor"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tstuik- e 'forme conwgSes 
proprias- sobre -as- 'fiaalMacles soctats,. .polticas e -pedagdgiicas do- trabalho 
.docente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mhm o-papel da materia -que leeioia na formacao de cidadao ativos e 
patticipaatss na sociedade, sobre -os melhores m&odos que coacorrem-para 
uma • aprendizagem s6Iida e duradoara por parte-dos aluaGs.. (LIBANEO,. 
It94.p,122), 

Com. basemas palavras do Libaiieo, '©' qme:realmeate precisa' -ocorrer e que o-.-professor 

eompreenda:qpal -sua verdadeita tafefa euquaato docente -que para Prefe (p,199'6.p.70)e 

de que, como professor {...)'o rneupspef fundamental c contribui positivamente para-que 

o eduCandb va sendo o artifice de suaformacJo'-com-a'ajudanecessiria do educador.-

'Nesse caso o professor -exerce o papel de mediador do 'conhecimePtp: para .que-o prdprio 

aluno possa 'ser o- principal respOflsiwl. pela .cbnstnipo.- -de' 'tima aprendizagem. 

••satisfatorfa, pois--os-.'educadores-'deveni. opttuaizaraatitOTomia dos aluBos-dando espaco 

'.suft'ciente para queries mesmos possam:ser os principals respoiisaveispela sua.formacao-

-ettquanto cidadao-. Logo, **o-educador -e'am .'mediador-do -conhecimento dianie do aluno 

:que-e O'sujeito da sua propria formacao". .(GABdTTI,.2()Cld.p.4).. 

Desse mod© nao existe- professor-Ideal,, o -que reallocate cxistc t um profissional 

inacabado- que esta -sempre buscando renovar os .seas' -conbecimentos atraves. de. 

Mormagoes que- adqnire afravej de pesqulsas e da observacad e do trabalho' 

-desen¥olv.imento com. sens alunos em sal-a deaula almejando-conseguir desenvolver tan 

aprendlzado integral apesar das dificuldades qae'-eles .apreaemtam e-que acabam mflttindo 

'nao so Pa sua -aprendizagem com' ̂ tambem no metodo- de ensino do professor porque 

•afraV6s: desses- problemas'. apresentado pelo educando o educador se ve forcado a. 

pesquisaf-sobre-esses obstaculos para-'so-entao' proeurar'novas tecukas de ensino e novos 

•conteudosque'devem;ser;adeqoados deacordo.com aflecessidade de cada-educando. 

.ContudOj O-professor e-o "etemo-aprM-diz^c's6nao sera se Sottber pesquisar .(DEMO. 

2004, pM%. ou S'eja... 6 atraves da jpesquisa que o professor podera descobrfr quais 

principals problemas que- afetam -seus -alunos e ".refletir sobre estes-a fiat de- eneottttar a 

solucao mais eficaz para.desenvolver una aprendizagem:satisfatdria em sens 'alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Logo, nossa tarefa enquantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA profissf onais do ensino e busear aiudar esses alunos 

proporcionando um' aprendizado digno de atuar como um cidadao consciente deritro da 

sociedade, Sem esquecermos das sabias palavras.de Freire (1996.p.47) quando nos diz o 

seguinte. "saber'que-ensinar.nao e transferff.OTnriecimento, mas criarpossibiUcMespraa. 

'sua propria, producad ou sua- c«nstracaO;'V. ou seja, nao devemos, jamais, ser apenas 

merosIxansmissoi-es de corthecimcnto, mas temos que dar Pporttmidades, espaco para que 

o prdprio aluno posaa.'constrttir e ser o rmndpd.'-responsavel.pdr sua formacao eratuaflo 

dentrb da sociedade, 

Um bom inicio para, conseguir isso- e considerar o conhecimento previo do aluno como o 

ponto de partida para.esse aprendizado. A partir''desse conceito o qual o aluno ja ttaz pre-

'estabelecido consigo e que o professor coffiecara realriieiite. a desempenhar sea trabalho 

como alunado. 

Para que haja um bom processo de ensino aprendizagem, faz necessario que antes de 

qualquer coisa haja uma boa relacao entre o alurio e o professor ja que o professor influi. 

•no:alttiio e'vtce-vetsa, forffiando o seguiiite tipo derelagao: professor -'aluno - professor. 

De acordo- com- Mizukami '(1986. p.99)*''1?ara.-qtte o process©' educacional seja real c 

necessario que o educador se tome educado e educando por sua vez, educador. Quando 

•esta'relacao nao seefetiva, ntd ha edticaclo" 

Ao mesmo tempo em que o professor vai erisinando, ele tambem vai aprendendo com os 

-alunos,- oU -seja,, nao :s6- os alunos. aprendem com- sem-professores* mas ensinam a cste 

mesmo que seja dc forma indireta, nao intencional. 

Patapeforcar essaideia Freire (1996. p.23) afirmaque "quern ensina aprende ao ensinaf e 

quern aprende ensina ao aprender" • Isso implica dizer que a medida que' o professor vai 

eonduzindo -s-eus aluiios' a construclo do conhecimento, ele tambem vai aprendendo- a 

desenvolver novas praticas novos metodos de ensino de acordo com as neccssidades que 

cada um de seus'alunos vai apresentando no decoire do processo de aprendizagem.-
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1..3 O.mltodo constritMsta:€-a praxis ;eiiicattva 

Parater MtO'BO- seu.'trabailw'O' educador devera usaro metodo' consaiitivista e'cmbater 

o traditional c o autoritarisffio'epi'.- salt de-aula, .-Assittt a .sala setoraira/uittambiente mais 

•agfadavel :em-que os alunos se smlam .livfes' para.apretKfcr, Pbrem, o 'ComportarMito. do 

professor e .a .estrutara -da sala. coaMfeem para -essa fonmaclo do educando -eaquanto 

cidadao e lao so os a)nteudos--evque irlo'defermiiiar o aprendizado' do'aluno, mas o tipo 

dcrelaclo-que scestabekce •com este, 

A 'esfratuta e o 'ambiente da sala d i aula precisam » beoi dinimicos e movadores e que 

Instigu'em a.'curiosidade dtts.aluriO-s fazeadd cwn-'cpe estes possam'participar da aula sent 

tefem. .medo de ;errar,. pois e atraves. dos erros que os alunos irao :constrair os 

• conhedmentos mecessaiios para suafomaem 

Um tipo de aprendizado que permite os alunos aprender com sens erros e o aprendizado 

por descobertas, no qua) o aluno nao busca descobrir novos conhedmentos atraves de 

fentativas logicas explorarido eonteudo'da:melbor mmeira.'possivef atraves- da reflexao a. 

•qual 'deve ser Andameotada-'nesses' eonteMos- que i r lo ser. 'desenvoMdos- na /sakpelo 

professor. 

Para que isso ocorra o ;professor -deve '"esirrtuiar os alunos a ievautat problemas e 

•identificar. as respectivas alternatives- de solucao e uma- atitade docente transformadora,' 

pois-esse tipo de exerctcio--conjunto na sala de.aula- Ie¥a'etaboraefo' e;;ptpdueao de-

cophecimento..M (HOPES, I»l .p.43). 

OMijpLenie& PerrenoUd'(2000),;cdldca que' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deparar-vse comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o obstaculo e em primeiro momento. en f r en t a r o vazio, a 

ausencia de qu a i qu er solupao. ate mesmo de q u a l c p e r p i s t a ou m e t o d o , seado 

lcvado a impressao de que jamais se conseguira alcancar so l ugoes . Se o c o r r e a 

d evo l u c ao d o problema. ou se j a . se a l u n os ap r op r i am -s e d s l e , sua mcmc p o c -
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•se-etB.MOTOBenfo, constroi'Mpoteses, precede a explora^to/propoe'tenfatwas 

"para vBrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"..(?ERKENOUD,2000. p. 31). 

0'"professor'ptecisa- problematizar o -conteudo que: ira trab'alhar 'em sala 'de'.aula e 

translbrmaauaaala airia dialdgita em que haja nab so suaopiniao, mas que-.tamb'emhaja 

a parfioipaf Id dos -alutiog e que estes.possam opinar, -questiottar sobre o -conteudo o qual 

•esta seiido desenvoMdo durante a aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tern, que acoutecer «. dialogo 'entre o professor P o alufio' como- forma, de cdmbater o 

consenadbrismo c o insVuciomsmo- os quais a pedagogia traditional implaatou nas 

escolas oride o professor- manda e os alunos ©bedeeeoi, o professor Ma e os alunos 

escutam, o professor e o ser atrvo'-e os 'alunos- seres passives, o professor-transmitem 

-conhecimentos e os alunos recebem e -memorizam mecanicamente ;como- se fossera um 

'"gtavador**. 0-'que-deve- existirdefate nas escolas <§ ama-pedagO'gia-"voltadapara/a;prSxis 

-educativa. 

:Pam-que-isso aeonteoa faz-se necessario que o professor relatione a sua-pratica a uma 

teoria, ;pois -sem. esta,. a -sua'-pratica educativa tiao se 'tern .sentido -algum-porque -se .a 

professor;nao teoo2a-suapratica--se--nao.fa2-um'a-.rel.afao entre.-estas,. ele jamais conseguira 

enxergaosprobleffias que afetam o/process© de.ensino-aprendizagem alem da.realidade. 

Afiffi- de Urn bom desempenho da relacao professor-aluno- e -do; processo de ensino 

aprendizagein,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o professor como mediador do cocliecimento tern a tarefa ensinar a-sens 

alunos-jefletirem: nao so sobre os ooataMtos que irio- estudar na escola 'como tambem 

sobre: os problemas com PS: ;quais. eles •cOttviVem -Ho' sett cotidiaiio* pois '"' nao basta 

aprerider a conhecer. E preciso apren'der.-a. pensar a* reaHdade e:-nao apenas "pensar 

pensamentos",. pensar' o- ja. dito, o ja feito,. reproduzir :©• pensamento. £ preciso- pensar 

tambem o novo,, reinventar. o pensar, -pensar e remveutar o future.". •( :DBLOES apud 

GADOTTI, 2000. p. :

04), 

Assim sendo, "... ertsittar e desvendar' Uni. mufido novo,, ocuito, para aqUele -que bns'ca 

aprettdef P assim,. a aprendizagem e -o. 'processo atraves -do -qua! o -suj'eito se apropria 

ativarrieute-do contexto-existente." (KULLOK,- 2002. p,l I , ) . 
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'Log6- "o efljpenho- do -professor •estar; 'era estintnlar-0 raeioeinlo dos alttpds instiga-los a 

errritif • opinioes proprias sobre o que apreMefam, faze-tos ligar: os eonteMos a coisas' ou 

eventos do- cotidiano/' (LIBANEO, 1994.p.l82). Ou seja, os alunos- necessitam 

desenvolver essa- retlexao critica e aprenderera a -exporem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm. proprias. -opinioes 

contribuindo para que a aula- se tome mais -efieaz e eriativa,- necessario e litil para a 

formacao dijpadeutii cidadao eriicp.e cofiseiente darealidadea-qttal- estadinseridos.-

Segurido Libaneo '(1994, ;p,253),- "a aprendizageni nao e 'uraa -atividade due.nas'ce 

•espontaneamente':dos alunos." Isso quer -dfeer -ques;nao- so o aluno -.e o.responsavelpelo 

processo de aprendizagem,--mas: que o professor e .©^principal responsive! para que isso 

ocorra. Esclareceiido meltar-essa questio, Oliveira (1997)?.;diz:o -seguinte: 

Logo,, -parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que efeitos- indesejlveis. nao acontccara, para que ocorra -a 

apreixiizagem- ou para que o aluno se dcsenvolva enquanto pessoa ou 

aprendiz, -ensinar implica pkttej&f-e--cottf»lar. -ou.-facilitar. ou- oportiuiizar a 

aprcndizageare o-dcsenvolviniaifo..(.'OlJVEIRA,.1997. p.. 142). 

Diante'io-que-fdi' exposto por Oliveira. (1997, p'..142)-na citaflo: aeima, o professor e 

quern&d iacilitador do proeesso.de apfeodizageni.. Pofem»-para que-esta 'ocorra:de forma 

'satisfatoria,. o-professor-devera planejar euidadosamente'sua aula -a qual deve .contribuir 

paraa-formar;Io--pesso-al'-de:settaluno enquanto cidadao. 

Logo, de acP'rdb-coni Scoz .(1.994)'.. 

Se eitendermos.a aprendizagem. comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TUB pjmemo:pmimimatue"$miA. que 

deve :focalizar fonms -emergenies- dc aprender, entao nao se fata. mais. de 

proporutna insfro îo- programada,- mnifas-vezes mecanizada e restrita apenas 

as dilcaldades. Trata-se,- .sira, de apostar nas capacidades das criancas, 

pjopoadorun itpO'detrabatiio cpe considere mais soas qoalidadesdo que'seus 

defeitos. '(SOOZj. 1-994. p. 28). 

Bhfim,- para, -que o 'processo de -.apreridizagem. :seja proveitoso nao 'basta apenas os 

proiessores-buscarem "corrigff os defeitos*5 dos alunos como urna'-especie de recompensa 

para' '"corfer'- atras do prejuizo", mas este -devera traballiar a partir das' babilidades que-

cada-urn de seus alunos possui, ou seja,. fazer um mvestimenio'para depois receber -a 

•gratiieacao necessaria no' processo de.ensmo-aprendizagem, 
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'Logo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a dedieacao do .aluiio 'Mini .inuito sobre as condutas do professor." {Morales, 

2001 .p'.fB), e " a conduta do professor inrlui sobrcamotivagao c a dedicacl©' do 'aluno ao 

aprendizado." '{Ibid* p.8'0), 

.'Dependendo do comportamento- do 'aluno e que ©-professor planejara .'sua; aula 'que, 'por 

sua vez,- mflueiiciari para o aprendizado do aluno. Assim sendo, '"bio ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a professor' que 

influeneii' os alunos, 'mas- estes, por 'sua vez. influent ao professor, -criando-se 'um. eirculo 

-que nao.deveria-ser vi&bso, mas-que potencializador de ima boa relacao e-de um bom 

aprendizado.*' (Ibidemyp.59). 

.Mi'2ukami'(.1986i-p.99) rfotca essa.questad quando-relata que "o professor procurara 

-criaf condicoes para'.que, jufltamente com os alunos a.corisdenda'mge^ 

que est'es'possamfperceber as', contradicoes'-da- sociedade egrupbs- em que vivem." 

Enfim.'os professores devem'/contribuir para ©'.aprendizado e a. formacao'dos.cidadaos 

fizendo com - que estes .eaxergpem''e "aMem" para teatar 'solucionar' os problemas 

oxistentes'no-seu.coti'diano fazendo eoirrque eles Mo-apenas faca algo/maspom-que eles 

-compreendem.o-.que fizeraM-e'porquefizerain'e'qU'alb resultado do que fez. Isso levara.o-

aluno a elabbrar seus conceitos sobre algumas coisas da sua realidade. 

'Complemen.tarido"essa"questao libaneo (1994) diz-que; 

'.Pensai.critieafnente e'oisiMi"a"peiis» critleaffiMte'e'esmdar cientificainentBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

xealidade, isto e'sotro p o o t o 'd e 'v i s t a -h i s t o r i c o , apretideodo"arealidade natural 
•e social, na-sua ttaosform'acad wn. 'objeto d e c o&h ec i i oe i t t o pela- a t u sc ad 

.human'a passada e -preseate :inclflMdo a atividade propria, do aluno d e 

d a b e r a c l o desses obj«tos-de-coiiliec-imea.to.'{ LIBANEO^ 1994. p. 

Ou seja, o professor deve ensinar o-'atuno a reletir ciiticaraeiite-para que-desse mbdo-ela 

possa transforms-; os conhecimentos -queja posse e utiliza-los de forma'adequada na sua 

atuacao - enquanto' cidadao.. 

-Porerm nao :e' so-o aluno- que devera. aprender a pensar -criricamente, .mas tambem. o 

professor, pois .ele deve esta sempre: pensando -sua;pratica, .analisando-a.para -que desta 
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-forma, possazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descobrir.se'esta esta de forma adeqttada.-as neces'sidades-que cada am de 

seas alunos apresentara.. Caso nao-estejaai suprindo.as cafeiiciasdos •ediicartdosiera que 

.modi'fiea-la e adequa-la para, que'-assim, possa ocorrer Um. processo de aprendizagem mais 

-satisfatdrio, 

Alem da reiexao, ou fator'determiMUte para.uma relacao dialogica em sala de aula e 

.curfosidadeporqupdeacordo Com Freire;(1996). 

-O fendaMentalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '6 que. o professor e ateos-saittani 'que- a. postora deles do 
professor •& dos alunos s ;dM6gica, aberta,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eu r i os a imiagadora. e nao 
apas'Swada, enquanto faia'Ou-eaquaittO-oum O que i&porta e-que .'professor e 
atae se'assumam -epistetBOlogicameBte curioMs..'(.FREIRE, 1996.-p.86 ). 

Mas' para, que isso ocorra, -antes de'todo 6 necessario que-o .professor teana: uma visao 

critica do seu..cotidiano".fora- da escola.para s6 entao eagajar seus alunos no processo dc 

reflexao,- 'Con'ScieEti2acao''e'acab na realidade-a qual -estio toseridos. 

Para-Cunlia-(19815 p.150). 

OS professors! v i v e m num ambteate complex©- -o«te' participam - de .-nwitas 
tateta?6es-»ocMs por d i a ..Sa b fetes tamb6ta.'.fratos- da realidade cdtidiana da. 
esCola.e-miiitas've2es, sao incapazes de fomefcer aina.'visio'.critica aos alunos, 
por que eles-- BaCsmos nao' a tern,.porcjue' se ddba.tem;-jio. espaoo de ajustar sett, 
papd/a realidade .iinediata d a escola pCrdendo a -d i m en sao sociai-ni&is-affipla. 
da;sociedade.-( CUNHA, M l ' . , p. 150); 

Cada um dos- sujeitos- envoMdos no :processo de -ensino-aprendizado precisa esta 

conscicnte- de: seus papeis em.-sala de aula, porem um coraritai.para a atuacao do outro. 

Logo-nao s6 o 'aluno deye saber oirvir o professor como-o.profes'sbr tambem' deve saber' 

ouvir'o alunoe'darespapo adeqUMo-para.qUe'esse-se-desenvolva durante suaformacao. 
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CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IT - FATORES QUE INFLUENCIAM NO 

• PROCESSO DE ENSINO-APMENDIZAGEM 

'2*1 Fatores Psicologicos e'/.soeiologicos' 

Existem varies fatores que pod em influenciar no processo de aprendizagem, dentre eles 

estao os fatores afetivos, a motivacao (a qual ja foi comentada anteriormente a idade, o 

sexo-e os fatores- soeiaisra memoria e osMbitbs' de estudo). Os fatores: afetivos pod em 

sera-ansiedadej a auto opiniao aextxoversao e a introversao. 

A- motivacao- tambefrt. ̂ fundamental para o desenvolvimento do educando. Existem dois 

tipos de motivacao; A intxinseca.e a extrinseea. A intrfnseca e aquela em que o professor 

deve satis fazer as curiosidades dos alunos, procurando relaciona-los com os eontcudos 

trabalhados. A extrinseca e a motivacao que o educador proporciona atraves- de. notas, 

boletins e testes. Sep aluno' tern bons festtltadps, logo- isso ira:motiva-lo para continuar 

estudando as ;materias 'trabalhadas pelo professor.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Potemr se eles - Pto '''obtirn bons 

resultados. fleam desmobvados a estudarem-e, eonscqnentemente, e aprenderem. 

Cabe ao professor devolver essa motivacao aos alunos procurando descobrir qual o 

motivo do man desempenho do aluno e oofiseqaefttemente atraves de. sua pratica. 

:contribuir para qm: esse quadrb de reverta..Porqnc-s-eguiicioX.ibaneo '(1994X 

-©processo de ensiodzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tern tuna aspecto esterilo (os cdnteodos de.ensiao) e i M 
'aspecfo interne {as m>ms .condicoes wentais e fisicas- dos* atoaos para 
assteiiacao dos conte-fidos) que se relacionam uaturahnettte de nm. lado ha a 
materia a ser assinada de forma assimilavel pelo o aiimo, de outre hi um 
'aluno a ser "preparado" para assiuailar a materia, partiodo das suas disposicdes 
intemas. ( LIBANEO, 1994, p. 160). 

-Isso quer dizer que o aprendizado nao- depeude apenas dos conteudos que irlo ser 

ensinados, mas'tambem: das cortdicoesMentais^psicologicas em queo aluno se ettcontra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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-CadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aluno tern uma:maneira e mm. tempo- diferente para .aprender, dependendo de- suas 

disposieoes intemas e extemas,. Memas com relacao a fatores p'siquicos e extemas 

relacionadas ao meio em que' vivem. 

Perrenoud (2000), nos esclarece melhor essa qoestio quando diz'/que: 

Cada um vtvencia a aula em fim^io de seu humor ede sua disponibiiidado,- do 
que ouve e comprccndc, conforme seus recursos intelcctuais, sua capacidade 
de concentracao, o que intcrcssa. fax sentido para ele, relaciona-se com outros 
saberes ou com realidade que Ihc sao femiliares ou que consegtteni 
inagiijar/'. ( PERRENOUD,.'2000. p. 24), 

Para que o educando aprenda, faz-se necessario. que o 'proiessof ertsine conteudds 

relacionando-os a realidade do seus alunos. Desse modo, despertari o interesse e a 

curiosidade destcs, levandd-Os a uma construe!© de conhecimentos e uma compreensao 

criticade'seUpapel de cidadao--na-sociedade. -Logo* 

A competencia requerida taoje em dia e o domMo dos coateudoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cms 
suficietite fluencia e distancia para construi-los era sitaacoes abertas e tare fas 
complexas, aproveitando ocasioes, partindo dos interesses dos alunos: 

explorando os conhecimentos, em suma. favoreceadoa apropriacao ativa e a 
transfereacia dos- saberes, sera passar necessariameote- por sua exposicio 
Metodica, na -ordem prescrita por um sumario. (Ibid.p, 27)'. 

O professor deve levar em.eonside)racab o cormeoimefito previo/do aluno para que apartir 

dele possa trabalhar eonteMos que vao de encontro a vida dos educandos fora da escola, 

nao sedetendo em ensinar somente o que.6 propdsto pcio Iivro didatico. que na maioria-

daS''vezes, nao .tiazem coateudos ligados a-realidade dos educandos. Desse modô  'estes-

ficam desmotivados a estudar e a aprender o que o professor ensina,, ja que 'ele- segue 

apenas o livro didatico. 

A 'ansiedade quando em. baixo: nivel ela -pode' aer: benefica ao aluno,- -pois desperta: o 

interesse do's mesmospelds es-tudos.:Porem-quando esta'-de forma.exagerada, ela so vem-a 

prejudicar.nesse processo porque os alunos tern medo de fraeassardiante-de seus eoiegas, 

o que podera gerar um eonstrangimento enorme para a erianca caso ele nao tenha um 

bom desempenho no testes-e'exames realizados pelo professor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Onivel-dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ansiedade-tamMm'estt:Yincalado a relacao entre-o;professor'eo aluno, Se esta 

for agradavel c.amigavel interativa logo essa ansiedade sera.menor 'cdnttibuindo- para um 

bom processo de aprendizagem. Porem -se tor 'uma relacio considerada diflcil entxe' os 

integrantes desta5. o Mvel de. ansiedade* do aluno tende* a aumentar causando frustrafoes 

para oaluno* e-consequentemente-um pessimo-rendimento da aprendizagem.-

A auto* opiniio refere-se a auto-estima- do alund,. esta. tambem' oontribui para 

aprendizagem-do educaado5pois se.tem constatado que:-aqueles que tern sua auto-estima 

mais *elevada tern meihor rendimattb do* que os que tern uma .'baixa. auto-estima. Essa 

auto-estima pode: set adquirida atraves* do* incentivo, aten9§o, valorizagao que se da ao 

aluno. S*e*este**nio*chega 1 *sala de aula-com.a sua auto-estima cm um.gtau adequado para 

que -ocorra-nm aprendizado* satisfatdrio, cabe ao professor proporcionar'isso-ao aluno, 

* porem sem. conftmdir'-seu papel: de piofessor eom.©;pape! de-pai, .mac, bo ou.'tia,. porque zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. * . .  . . . . . . . .  

antes de'qttalquer coisa. ele e*um profissional ePIo simplesniente Um parente-do aluno. 

Fontana (.1998) relata-que: 

(...) o professor;po*de-ajtt<k'r a"pi*opd*rcioiiar as-'enaops coafiaiifas-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tttaMas* 
.'habilickdes* iando-lhe oprtttnidaies *ie sncesso.-.iacefflivando-os *e» vez de 
censuri-los spatido ocoire -algum fracasso edettHMsfisaido -c*ren§a;pessoal na 
-ctmpetSticia dclas.'( FONTANA. 1998. p, 162 ). 

Isso pode ser feito, por exemplo,.*dando-lhe a atenfio* necessaria, elcgiando de*forma-nao 

exagerada,- incentivando-!he*e dando oportumdades para que tambem* participe das aulas 

*como seus -colegas, pois - "e preciso dar tempo para o aluno 'pensar. na resposta, saber 

esperar.v.- pelomeaos -alguns* segufidos-antes' de fazer outra pergunta oaperguntar.a outro-

aluno. O aluno preciM:semii^se.feq)eitaao." (MOlAL*ES,.'2O01;*p.-l'18). 

-ContudO, para que a- relacio professor-aluno seja agradavel e o processo: de ensino-

aprendizagem •mais*.satisfat6rio- faz.-*se necessario* que*, nao so* o -aluno se sinta respeitado*, 

*mas-'.tambem o professor. P o r e m , o respeito dos alunos e coaquistado quando o* 

*professor"substitoi'o**teffior e'a atisiedade por estimulos positives, comb o.rectinhecimento 
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do valorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do -aluno' 'como: pessoa." .(ROMAO, 1995, p. 229). Assmv seodo, para • que o 

professor'Sej a respeifado.'e' necessario q'ueelerespeite os alunos. 

Segwhdo Morales* (2001, p.49), "A relacao professor aluno na.sala.de aula e complexa e 

abraca varios -aspectos, .*nlo se -pode reduzi la a 'uma ''fria.relacao didatica Mem a uma 

relacao humana.calorosa". 

Ja'a extroversad e a iiitroversao eontribuem para' o aprendizado* desde**que* seja-respeitado 

o jeitd de *ser de cada-aluno,-pois o aluno extrovertido prefere. assistir*.aul.a de uma.forma 

*mais dinimi.c%-em* ambientes diferentes, on.'seja, algo que nao seja estruturado. "Porem o 

* intovertido -prefere tm ambiente mais estraterado e tbimal'prefere'ficar-qiiietos em sens 

lugares '"aterem de'enfrentar. o*novo desaio, coisas •ineeftas c desestrutoradas".'Nao* cabe 

ao; professor teatar homogeneizar a tttrmatentando fazer-com que todos sej am iguais para* 

-•que* pPssam obter o mesmo* desempenho em sua aprendizagem.- Vale* ressaltar que os 

Mrbvertidos na maioria das vexes tent um aprendizado mais satisfatdri© do que os 

*extrovertidos por screm pessoas mais calm'as. Hao-*cdnvfai ad professor tentar .contraria-

lo% pois'ao inves'de produzir um meihor aprendizado-isso 'so* i r i atrapaffiar o* desempenbo 

deste-aluno. 

-Porem,- segundo* Perrenoud' (2000), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t. precise ser experiente para descobrir as artimanhas dos alunos - em gcral 
mestres na arte ds pareceretn ativos - - mas tambem para saber que o silencio 
crmcentrado nao e uma garantia de aprendizagem. Acontece de alunos que 
conversam aprenderem meihor do que aqueles considerados modelos. Um 
professor experiente sabe que as atividades que cria. por mais bem conccbidas 
c prcparadas que sejam mm scmpre dao os resultados esperados. O professor 
propoe. os alunos dispoem. (PERRENOUD,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20 0 0 . p.50*>. 

'O.educador deve 'resp'eitar"a.personaMade de cada um de seus**alunos *e*procura nabalhar 

de.acordo com estas. 

Cunha- '(199.1.) complements-essa questao airm*ando que: 

Um professor que acredita nas potetteMidades- do sett aludo,- 'que* estar 
preocupado* com sua- aprendizagem *e com .sea nivej de* satisfacao,- exerce 
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praticas de'sala -de: aula de* acordo com essa. posicao. .E isfo e taiabem relacao 

professor-aluno. (CUNHA,-1991 p. 147). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.As '.neeeasidad.es dos alunos variam de acordo com a Made destes. Logo o professor deve 

adequar ds coiiteudos de acordo coin -a.idade de* seus- alunoŝ -nab'trabalhando, desta forma 

o que nao seencahca na. faixa etaria a qual eles'estao 'incinfdos. 

Fatores relaeionados-ao sexo-tambem' mflueMciam.no processo'-de aprendizagem..Devido 

'a isso o. professor jamais devera fazer. qualquer 'tipo de disairmnacio em sala de aula 

dizendo, .por exemplo, que determinada cbisa so.pode serfeita.por meninos-e outras por 

.merrinas, ou -qualquer outro tipo de preconceito que poderi- atrapaibar ."no 

'desenvotvimento do aluno nao. sd' na aprendizagem, como tambem na sua. formaolo 

cidadi dentro da sociedade, ai. tambem-seincMeto outros fatores- de -ordem social-como 

racism©. 

-A memoria, pot-sua-vez- contribui 'bastahte ;para o aprendizado do-aten©.- Vale ressaltar 

-que:isso:nao e nma'defesa-a pedagogia ''fradicionalista, Mas'.ama critica porque o que dc 

fato se defende -atoalmente e uma.pedago'gia'.critica oinovadora.. 

Para 'que 'a/memdna-sejanma' cdntribfnixte.para o aprendizado do aluno e necessario que 

se Utilizem -algumas estratdgjas que slo.'beneflcas a-esse processo. Sao elas: a pausa, a 

repeticao, a 'fragmentacao, a-'relevanda c a interacao, dutacfo' de atencao, uso'pratico,. o 

significadoi o aprendizado rep'etido, a associa^ao, a apfesentael© visual, o 

reeonfaecimeuto e recordaclo. 

E necessario- que- teja um tempo .di'sporrfvel para 'que :o aluno possa exercitar sua memoria 

atraves da repeicio. do :conteudo e de perguntas fcitas sobre este, Porem,- isso deve 

ocorrer'-dividindo p-conteudo -a- ser assimiiado pelo aluno em partes porque e mais facil 

aprender pouca coisa.do que mttitas de umavez' so. 

Esses conteudos trabaffiado's devem-ler algum significado para os -alunos,-pois so -assim. 

podera prender a atengao destes .por-um tempo maior. Isso pode .'serrealizado: atraves -do 

material concreto sendo que estes facam parte; do 'cotidiano dos alunos ao mesmo tempo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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era que' este -sejazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA interessante' e inOVadof' para a crianipa acatretMdo desta forma um 

aprendizado-mats -'satisfatorid e interativo. 

Esse- processo- nao pode ocorrcr apenas por uma vez porque -desse modo os alunos 

esquecerlo todo:o contend©-que aprenderam. Para fixa-lo. •melhot na sua memoria, o-

protessor precisarepetir essa mctodologia de ensino mais de Uma vez. 

-Depots de*. realized© todo esse processo o.aluno deve ser capaz de reconhecer e recordar o 

conteudo o-qual foi traballiado em sala de aula. Porem .ha dois tipos de iuterferencia que 

pode prejudi'car o aprendizado do aluno. Sao elas: a-interferencia retroativa e-a proativa, 

.A interfeienciaretroativa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& aquela.'que ocorre.quando uni cormeeimento reCente, o qual a 

pessoa 'adquiriu '̂ loqueia" outro conhecimenfo mais antigo que a- pessoa ja tenha 

construido-na sua memoria. 

Ja com- a interferincia proativa acontece* o -cdntrario da retroativa, pois -ela acontece-

*.quando nffl.eontemett^ 

'Cabe aos alunosemtio,, juntamente com a ajuda-do.pro-fessor .̂trinar-a'merodria. 'Para "isso 

podera-ser-utilizado desde-atividades mais simples 00010* porexemplo, amarrar o cadargo 

de um. sapato- ate 'memorizar toda a 'letra'deoma.ffiusica-oU ainda a feaUzacaO de pecas 

teatrais qpros -'alunos; assumiram papeis de* personagens*tendo como- tarefa*memorizar *a. 

fala as.qUais*deveiao'util2ar.na apresenta l̂o da pe$a teatral,--etc. 

'Porem, para-uma* aprendizagem. mais* satisfatdrfa,.os al-onospreeisam estabelecer Mbitos, 

-de**estudo,-que podem ser:determinando boras de estudos scmpte o* eumptindo eom'.muita. 

pontualidade. Podem-se utilizar tambem recompensas em que-o pr6prio aluno' estabelece-

;as formas* de'i*ncentivar*.'seus estudos. 

A- aprendizagem do contendo precisa* ser total e nlo.apenas parciaL O material lambi&n 

deve-estabemorganizado porque**isso factlitara a aprendizagem. 
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-Ao finalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o aluno "deve fazer'Uma revisao de todo o conteudo- estudado para verificar se 

reaimente aprcndeu o que foi determimado parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sen -estudo. 

Todavia* o prolssional do ensino;nao deveter como papel-apenas. ensinar'conteudos a 

seus alunos porque, "... o professor deve esta, antes de tudo comprometido com a 

educacao com o conhecimento,;de forma a contribuir .com a formacao pessoa! da. pessoa, 

do desenvolvimento da sua personaiidade, como participante do grupo social, em que 

vive..." (Silva, 2002. p. 71). 

Os professores tern o papel de formar o aluno por complete, nao so para aprender 

conteUdos,.ffiasparaatuarem enquanto cidadao na 'sociedade. 

2.2 - Fatores tecnoligicos 

Atualmeote, -a crescente globalizaclo, :as novas tecnologias 'vena ganbando- M -grande 

cspaeo dentro da sociedade. Com isso elas passaram a ser companheira da: educacao 

como um' suporte'para o processo. de-'ensino-aprendizagem.- Diante disso, "a- escola nao 

pode fear' a reb'oque das inovaedes 'tecfiologicas, .Ela precisa ser o centro de inovacao." 

(GADOTTI, 2000. p. 03). Uma vez que. o papel desta e formar o cidadao para atuar na 

'sociedade, a qual-'vem. exigjndo que as pessoas estejam Marapreparadas e informatizadas 

tecnologicamcntc. 

Para Perrenoud (2000. p. 139), "trata-se de passar de uma escola centxada nio no aluno, 

mas nas aprendizagens. O otitic do 'professor red.efine-se: mais do -que ensinar, trata-se 

de-faz'er aprender,". OU' seja,-a escola deve voltar-se p'ara prbporcionar diversos tipos de 

aprendizagens aos alunos c fazer com que estes aprendam nao tendo assim, apenas o 

papel-de; ensinar,- independente-de,- se eles'-estao aprendendo ou nao, 'mas que 'tenham a. 

certeza de que as aprendizagens disponibilizadas pela mstimicao tbram aprendidas pelos 

alunos.'Logo. 

As novas tecoologias. podem reformat a coMnbuisao dos trabathos 
pedagogieos # did-itic-OS -soiiteaiporitteos, ;pois pefnatetn qae .sejant criarfas 
situa'coes de 'aptendizageas .rieas, c'omplexas.-.diversificadas, pot meio de uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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divisaodezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtrabalho.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qm-m faz-mais com que'iocta investimento repottse'soare-
<> professor, iniia vez que-tanto a informacao quanto a cMmensaointeratiw sao 
assomidas pelos produtores dos conheciotentos. (Ibid.p. 139). 

Porem, -essas situacbes de .aprertcMzagem sao criadas qiiando, "P professor criativo, de 
espirito transforrnador. esta sempre buscando inovar sua pratica e um dos caminhos para 
tal fim seria dmamizar as atividades desenvolvidas em sala de aula.". (LOPES, 1991. 
p.35). 

O educador deve 'esta 'sempre renovando sua pratica para', qiie esta nao :sC tome, 
ultrapassada.eele acabe ficandoa.<<reboque"'das novas exigencias Mncaeionaia nas quais 
tambem estio incluidas, alem dos -metodos construtivistas, o dommio das novas 
tecnologias' e- a ntilizacao destas no processo de ensino-aprendizagem, pois estas "nos 
permitem .acessaf nao apenas cbnbecimentos PansmMdos por palavras, mas tambem. 
imagens, sons, fotos, videos (hipeimidia), etc.". (Gadotti, 2000. p. 01). Uma vez' que, 
"Ajudam a construir conhecimentos ou competencias porque torn am acessiveis operacoes 
ou mampulacao impossiveis ou muito desencorajadas se reduzidas ao lapis e o papel.". 
(Perrenoud,. 2(M».p! 33). 

Desse- modo, as novas tecfiolpgias ajttdam. o 'professor na realizaclo de sea. trabalho 
porque "podem-se associar os instcumentos 'tecnologicos aos 'metodos ativos, uma vez 
que. eles favorecem. a exploracio, a-sifflulaelo, a pesquisa, o debate, a construcao de 
esfrategias e de- .micro muttdos," 

Porem, a escola nao deve apenas esta preocupada em eseOlfaer bons professores, mas 
tambem devera investir nos novos equipamentos tecnologicos os quais scrvirao de 
suporte nao so para o aprendizado dos alunos como tambem para um bom, 
desenrolvimento do trabalho do professor. 

Assim sendo, "a eyolucao- -da "midia,. do eo'mercio eietroniCo' e a geaeralizacao dos 
compo'itamentos familiares tomarlo o acesso cada 'vez. mais: banal, sem que as 
competencias requeridas se' -desenvolvam no mesmo ritmo. "E por isso que a 
responsabilidade da escola esta comprometida para alem das escolhas individuals dos 
professores." (Ibidem, p. 132). 

Enfim, os professores preeisam esta sempre renovando sua pratica, e nesta procurarem 
incluir'O usodas- novas tecnologias que nao se fazem 'presentes apenas na 'escola, mas 
tambem.. fdra dela, eque de:cefte forma,-vao se fazendo-mais presentee indispensaveis 
na 'vidade'todo 0 ser bumanos desde os'.apareflios mais- simples'-ate os.mais sofisticados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAMTULOffl:^mCUBSOS METOBOL0GICOS E 

ANALISE DOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DADOS' 

.3.1 Metodotogla - da Pesquisa 

'.Para- a-realizaclo- desse 'trabalho na. Escola Municipal- de. EdiieaeSo' Infanfil e Ensino 

.Fundamental Vitoria Bezerra utilizOU-se b- .Estudo de Case -que para Mate's (2001-,- p. 58) e. 

-0 procedimento atraves do- qua! selecionamos um' objeto- de-pesquisa para obter-se uma 

-quaiitidade-de- infomiacoes sobre o -case escolhido para entao -apro&ndar -seus aspectos. 

•(MATOSJ2001?-p.58:). 

As-;in'fi3rmacoes-'sobre o ambiente escolar e algumas 'earacteristicas da relacao professor-

aluno na sala de aula' deu-se-atraves-da Observacao a qual. "deve -ser orientada-por- um 

objetiv©- de pesqpisa, planejada, regis'trada e ligada- a.proposicdes- mais gerais,". ( GIL, 

198? apud.MATOS,.200I,.p.. 58). 

.Porem-,'*$os-registros devem ser-feitoS,-de imediato-em'uzn' caderno'.para nao bavero risco 

de-'.aO': fazer anotacoes depots,- deixarescapar' -dados- importantes. Podem ser tambem usado-

ffimagens, gravadoreai-maquinM.tMogTaficas,-**.--! Ibid, p. 59). 

A- partir das -observaeoes foram. utilizadds.questiofiarios -.com os;gestores, os professores- e 

'os alunos para-urn :melhor esclarecimento do caso -em- estudo ja .que- "essa tecnica' de. 

-investiga^ao consiste em .-que, s'em a pfesenca do-.'pesquisador5 o. investigadb respondapor 

cscritb.aunl formuli r ib (com;-qijest5es)-'eEtregue'pessoalmente5-oti enviado pelo-correio.* 

Logo, foram -atraves .dessas'tecnieas e-'que "pode-se. obter os dados 'utflizados nesse 

-trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3, 2 ' Ct r act er f eacl o ci azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA isco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* xzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA msumicao. de ensino utilizacia no estudo e a Escola Municipal de Educaeao Infantil e 

cusuiy Fundamental 'Vituiia-Bciicit'a iocaiizadana.Avernda Francisco Matias Rolim, 587, 

'WifO'lBeloHorizonte n.a Zona Norte da cicia.de de Cajazeiras na rarawja. 

-Esta atetide, aproxirMdameiite, 650 alunos, estes -residentes- dos bairros- Sao JosevPoi; do 

Sol, Sol Nascente^Fio X» IPEP? Belo'Horizonte. 

Trabalbaffi na -escola .cerca de 40 turicionarios, .meluindo: gestores, coordenadores 

pedagdgicos, professores, agetites' admirristrativos e denials runcionarios que traballiani. 

.nos .outros setores. da escola. Todos. os gestores, os coordenadores pedagogicos e os 

professores-tem-formacao em algnm curso superior ou.pedag6gico-(nonnal)-sendo que os 

: outros lira: o "ensino medio ou apenas o- ensino fundamental. 

.A- estrutora-'iisica da escola dispoe de 7 salas.-de aula, 5 banrieiros,. I diretoria, 1 cozinha, 

1 .dispensa, 2. peqUends patios par recreacao- e 2 caixa d5agua. 

Os principals problemas -entreat ados pela 'escola sao: :a..repetencia, a.mdiseiplnia, a falta 

de; interesse. a violettcia,: aialta de recursos tecnologicos e uma.biblioteca. 

Analise i©s dados 

Atraves- da aplicacSo dos-questionarios com o'.gestof, o co-gestorj-alguns' professores'da 

educaeao' infantile do primeixo segment© do ensino fu.nda'meiital,.-e--aliMos -do 3° ano "A"., 

da -Escola -Municipal de.- Edticacao Infantil e .Ensino Fundamental Vitoria Bezerra, da 

cidade- -de Cajazeiras na Paraiba. podemos observar e analisar a situacab. em que se 

-encomia o processo -de ensino-aprendizagem. -e a ; relacio 'professor-aluno na teferida 

escola. 
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3,3: Aitt£]ise'dos< qnesfioniiios apficados'aos -gestores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*C* gestor da referida'escola trabalha -em.edacacSo M'6 anos, -sendo -que a sua formacao. e 

em Filosofia''coffi'p6s-gradaacao emFilosofiaCUnica. 

0:-co-gestor, :por sua 'vez', 'trabalha--em educaeao ha 4 anos e sua formacao e em 

Lieenciatura em Histdria. 

'A:primeka'p'ergttri.ta'reali2ada'p'ara estes fia se-eles- achavatn. que-o trabalrto-'desenvolvido 

pelos professores daqnela escola era'apropriados para que ocorra um processo de: ensino* 

aprePdizagem satisfatdrio-

-Para o gesfor,/o trabalho deixou-muito:a.'desejar porque-a.troca de professores dificultou 

o processo de aprendizagem dos alunos. Porem, os professores'trabalbam-de acordo com 

apropo'sta'pedagbgica. Jipara o co-gestof^os'professores'tentam adequar sen trabalho as 

neCessidades-dos'seUs alunos. 

A segunda-perguntaaplicada foi a que se teferia-a foimacio continuadados professores 

que trabalbam.na escola, se estes tern essa formacao' e se:cottsegtteni:relaciona---las corn- a 

sua pratica. Ambos- responderamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que todos Os 'professores "fein essa formacJo c que 

conseguem relaciona-la.-a- sua pratica em saia-de aula, -apesar das di'ficuldades. Porem,. o 

gestor--esclafeceu que essa-formacao acontece uma.-vez por semana, tanta para os gestores 

como:paraos professores'sendo-quca'desses ultimos fern como'nome'Pro-letramento. 

A te«jeiraqUestlo;pergantava-como OS'professor«'relataM.ser;suarelacao:Com os alunos 

e o processo de-Msffio-aprendizagem- entre estes. 

O gestor respond eu queos professores das series 'initials nao costomavam' relator'muito 

sobre as dificuldide'S'.encontracias na 'sua relacio com os alunos e.'nd processo de- eastfto-

aprendizagem- ao contririo claqueles. que 'ensiftam .'naS'ttttmas do 6°' ao 9°' and do - ensino 

fundamental' por trabalhar em com adolescentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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:0'oo~gestor disseque os.professores relatamrelacior^^^ afetivo existente entre eles e 

os 'alunos. as dificuldades de trabalhar com alunos que vein de outras escolas porque o 

nivel de aprendizagem: destes e diferente do nivel dos alunos que se enconbram nessa 

escola. Isso aeaba atrasandd a 'aprendizagem dos alunos que Ja.estao em um nivel;mais 

avancado. 

Porem, segundo Perrenoud (2000, pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.58): 

Um professor esperieate' sabe- qae-a '.tamdgeneidade total e inacessivci na falta 

de uma sekyao previa bastante rigorosa, mas tambem porque, mesmo ao 

grupo mais selectonado, ela se recria, sem duvida de maaeira menos 

espetacular, de'sde d im'cio do ano. c ao propria decorre da progressao do 

•programa. Somen!* /professor .imciante ainda souha ier apenas alunos 

igualiaente aj»tos e inotivattos 'atirareiti. prosit© 'de. sea ensino. 

(PERRENOIJD, 200§. p. 58). 

O professor deve• aprender a trabalhar com-as diferencas dc seus alunos, adequando os 

metodos de ensino as -deficiencias que cada um deles apresenta no processo de: 

•aprendizagem. 'Ele-nao pode .querer -que sens' "alunos- apfendam 'todos ao- mesmo tempo 

porque todos nao sao iguais. Logo, a heterogeneidade se fara presente sempre na sala de 

aula, independente de o aluno ter \indo de ourra escola ou nao. 

-Uma. -qUarta pergunta- M feita aos- gestores qnestionatjdd se nas rettniSes nos 

planejamentos realizados na escola cles discutiam sobre como deve ser essarelacao entre 

os professores e os alunos e o processo de ensino-aprendizagem entre os mesmos. 

•A.'resposta. do gestor fbi'breve,-dizendo5 apenas. quedisoitia* nab'esperiflcandode que 

forma fazia isso e nem como era discutido. Ja o co-gestortespondeu d-aseguirtte fonna: 

"a gente conversa. E como se fosse um 'puxao de orelha', sugcrindo como eles devem 

trabalhar. -Quando e. um caso mais serio cliamaraos- o professor em reservado para nao 

exporo probieina.**.. 

Por fim, pergunta-se a estes se dao alguma sugestao aos professores de como deve ser 

essa relacao entre estes e os alunos no processo de ensino-aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gestor disse -que 'Stigereffi'-para os professores que eles trabalhem questoes como o 

respeito e a conduta na sala de aula, tcmas eticos e morals, ou seja,-os-temas transversais, 

Um exempfo- disso, e que no ano passado foi trabalhado c> zelo- pelo patrimottio, 

.Inclusive, linna uma regra na escola- em. que alunos de-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T -a 4
A scries nao podiam usar 

'corretivo,. Alem -disso,- sugeria que- os professores aproveitassem o conhecimettto previb 

dosalunos-sempre\contextUalizando-os-aos- conteudos das disciplinas5-nffe ficando-apenas 

nolivro-didatico, o.grande responsive! pelocomodismo.de alguns-professores. 

'O' co-gestor relatou que as'augestoes-:sao. dadas de. fdima.aberta. quando e algo mais 

simples-do cotidiano e de forma reservaia. quando e.algo mais - complexo. .Encerrou sua 

faladizendd; "O dialog©- -6-a.-bengala-detodo o processo.". 

Observa-se que?-segundo-os gestores, os professores tern, foHnaeao continuada e que estes 

ptocurarnuplica-las em. sala deaitia Porto, nab coftsidera-se justo-a:regra que o-gestor 

implantou na.-escola o 'ano passado'-com relacao io-u-sodo corretivo pelos os alunos do 1° 

ao' 5°ano, ja-que,.';geralmente/.sio os alunos"qUe.mais- destrdem o';patrim6nio-'escolar-com-

cdrretivos -sao os .adolescentes que se encontram entre o 6C e -9° ano do ensino 

fundamental. 

3*4 An&lise dos.qucstion£iios^ 

Para a realizaeao dessa aPalise foram 'entrevistados quatfo- professores que rrabaliam da 

educaeao "infantil. ao 5° ano -dp- ensino 'fundamental, os quais serio -representados pelas 

letfas "X". "Y", "Z", "K" pamomeiior esdarecimentatlas Melas dc cada'um-deles. 

"X" e formada 'em Pedagogia" 'com 'espeeializaclb" em Psicopedagogia e; trabalha em. 

educactoba .30 anos. 

"Y" tambem-e formada em: Pedagogia e esp'ecialista em Psicopedagogia.- Trabalha era 

'educaeao • a- mais' de ;5 • anoss- -nao- -sabendo - o - tempo exafo. 
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**2?* tern como forniacaVoMagisteriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (^'s^^m%Mm^sbmmMsi6m « e-'cwsista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de'espetiah'zacao em Psieopedagogia. Trabalha em'ed'ucaeto'.fci 8 anos. 

'"K" tern'-Com© formacao o Pedagogic©, e .trabalha em educaeao-M 5 anos, 

.-A primeira.questab aplicadalbi. para tomatmos 'conheeimeato; de como ele (o professor) 

-avaiia saa relacao-'com'osatonos c pot que avalia esta de tal forma. 

"X" fespondea.-qUe'Uvalia da' meihor'- forma'posslvel,- procwaado entender as necessidades 

-e- dificnldades dos -alunos- para -que,- desta- forma, ajude a suprir -a' careneia que cada 

'crianca: apresenta. 

"Z" 'concorda 'com. S*XM e acreseenta dizendo que ha uma 'relacao de: niediacio -entre os 

.aiunos'e'o-objefej de conh'ecimento.. 

Podemosieforcar essa a&mativa com- as paiavras'de- Gadotti (1998,'pp.29-30)-quando 

ele diz-que "o educador e aquele-que nao fica-indiferente, neutfo, diante:da realidade. 

-Procura intervir e aprender com. a realidade em processo.". 

-Porem,- "Y" e "K" tern a mesma visao -quando afirmam- que e uma relacao bo'a,.-positiva 

porque-e caracterizadapek reriprocidade,-'ou seja, existe uma mteracao' entre oprofessor 

-©'O'-akmo. 

Ha-segunda questio, Os professores deveriam 'dizer se existem problemas. que.-afetam na 

-aprendizagem de seus. alunos e quais seriam -esses, caso-existam. 

*'Y5'':e mais uma vez, tern anaestna opMaO.-relatando queos-prOblenias encontrados 

sao as.diilculdades dc Mtttra e escrita. 

"X",;por-sua vez,.diz-que os problemas est'ld'.na casa-dos alunos, porque--devido alguns 

pais serem anal&betos^ nao -dab- a assistetieia 'necessaria nas atividades que os alunos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ievam:paravfeer'em:ciisa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao cOnttafid-'de oUtr©S/'qUe-'.tMem ©tt:pedem;para alguem iazer 

astatefasno. lUgardos alunos, so paraque: estes.as apresentem para.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 professor. 

Ja o -proMema -que' '"Z"" apres'enta e a :tatma. numerosa, 'o que acaba -'mviabilizando,. de. 

eerta forma* um acompattliamefito mais sistemattco.. 

Na' terceira- qttestad,. fazendo-'refefeneia a segUnda, pergaatava de que-'fitma o professor 

proeurava sdiuciohar esseS'!pfoHemas:e-quais-os^resultados obtidos,. .Gada um: deu-uma 

-resposta- diferente. 

'Para..'"X55, a forma de solueioflar-'esses probletnaa':.̂  com: osp^;paruqtt«. eles 

incePtivem- seus- fiihos'. a partleipareni- das .aulas'.' e atividades.' de -casa, 'pois- maitos pais 

-•acham-qWisso-.cU^ apenas.da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U

Y" procutasolacionar os-proHemas privitegiando a diversidade textual. 

'Ja wK":acn'a.-qtte o' trabalho'com pojetbs: ea-:maneifa-.mais rapida e'cficaz para:que o's 

'-alunos'se' desen'volvanL 

Por sua vez, ''"Z^'tenta-snptir os: problemas utilizando -atividades -env que possam it de 

encontroatodos/os alunos, ou'.sejas promover atividades 'especfficas-'para cada.niveL 

Portm -quando a'e :fei'pergafitado aos'-professores. se - estes-.acham. que seria-'necessario 

-raudar alguma -coisa. na-sua. relacao- -com -os. alunos para; .-que o processo de ensino-

aprendizagem seja-'mais satis$&6iio}.sofflentê ^ mudar © 

;relaeioiiamentopw^ 

"2" diz.'que:precisa.'ter'.tnais cbmpreensao -em. relacao is-difieUldades. -encontradas em 

-.cada aluno.-pas's'aadb a c6n'siderar-que:sab proprias-de-cadavnfveL 

'Gunhafl 9&l.),-complementa; essa;questao- afirmattdo 'que: 
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Um'professor que acredita mas''potencialida'des'do sett', aluno,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cjue.-estar 

preoctipado eom sua aprendizagem e com seu nfvel de -satisfa l̂o, exerce 

prattcas de sala de aota-de acordo com essaposicio. £ isto e tamtietii relacao 

professor-atano. {CIJMHA,!^!. p. 147). 

Ainda sobre- ;e§Sa pergUnta dp questionarid f "X" tambem. concords, que -deve 'haver 

mudanipa, a comecar por sua pratica no sentido de entender e suprir algumas neccssidadcs 

de seus alunos para- que, dessa fofmav aconteca uma meihor relacio eturia aprendizagem. 

mais safjsfatoria. 

Uma das maneiras encontradas para que isso aconteca e atraves da reflexao, pois de 

-acordo com Freire (1996. p.39) "e.pensando 'criticamente a'prati.ca.de bqje e de ontem 

que sepode melnorar a proxima pratica.". 

'Complementandb'.essa questao, wKw'afirma que em qualquer-relacao, temos que estarmos 

sempre abertos aaittovacdes-as quais surgem, prmcipalmente, novcampo da educaeao. 

Para concluir esse questionamento, pede-se para que os professores citassem atividades 

-.que eles realizam para desenvotver-a relacao- profeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'SOT-aiuno.-

"X" nao citou o noffle. de -nenhnxna atividade, Dissc apenas-que essas devem contribttir 

para que aconteca a soeializacao entre o professor e os alunos. 

"Z" citou, somente, dinamicas cm que haja a cooperacao e a uniao entre o professor e os 

alunos em um:sb objetivo. 

"K" relatou.trfe"afavidades..Foram-:elas: convefsas Mforrnais, brincadeirasdiversificadas- e 

aintegra^ao com a familia. 

Porem, "Y" -foi'quem descrcveu mais atividades eitando: roda dc convcrsa, dinamicas, 

.hora.danoyidadeyldturas 

UN'VERSICV̂ DE F̂ nERAL 

DE CAMPINA GRANDE 

CEMTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES , « 

BitlOTECA SETORIAl  3 8 

CAJAZEIRAS • PARAJSA 



Piante-das respostas' dos-'professores.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pcrcebe-se -que os problemas os quds-afetam a 

aprendizagem dos alunos sao diversfficados, mas- que apesar destes, os. professores 

proeuram manter uma boa relacio com sens armies e suprif a s deficicncias destes atraves 

de-atividades diversificadas e da reflexao sobre'- as praticas. -Se'todas essas- respostas-

tebricas sao realmentCj coioeadas' em pratica, entao a relacio professor-aluno e 0'processo' 

de ensino-aprendizagem nao estio: mans. Porem,. se isso nao 'tuiiciona.na pratica, muita 

•coisa.aittdaprecisa.melriprar. 

3.5 AniMse-dos qMstlottirios aplicados' aos alunos. 

Os qnestionanos- foram aplicados aos alunos do 3°' ano do ensino •fiindamental- e tern 

como © a descobrir' comb se da a relacao destes 'com seu professor e quais suas opinioes e 

eonsideracoes sobre- o processo de effiino-aprendizageni, .No total, 24 alunos• 

responderam ao questionario, o.qual continha 10 qxtestoes domultipla es'colbaTcferentes 

ao tema cm -'estudo,. 

A.;pfinieira questao pergunta-se' aos alunos se eles gostam de'estudar. Somente'umdeles 

-responded, que .gostavapouco e os demais, ;que gostavam. muito' de estudar, 

Na'segandaprocur-se saber, como os alunos "se-'relacionaib com-a professora.. Dessa vez, 

as tespos&s/'satrani mais diversificadas,-.sendo que, 13 alunos airmaram se relacionar 

muito 'bem. com a professora,. 02 deles disseram. que conversant pouco com ela, 01. 

apenas,'que-nao conversa com esta e'08'-que gosteriain-ie'co'nveisar.Mais' com ela... 

Naperguttta-scguinte,. quis tttmar'conhecimento se os alunos gostam do jeito-que a ana 

professora.'ensina. TodoS responderam que-gostam'.muito. 

Logo, com a infbrmacao que iria obter 'com a qnestlp- adma* precisava me informar. com© 

a professora dava aulas para que possamos compreender-as-respostas anteriores. Nes'sa 

questao era valida mais: de-urna rea'posta,;pois scimagina.que-a'professora utiliza- praticas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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diversificadas P foi isso que ocorreu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Todas as* alternativas foram marcadas, sendo que,- 03 

assirialaram a gravura em que-a professora da aula sentada no bird, 17' marcaram a 

imagem dcla escrevendo no quadro de 'giz,'09 em que-ela.acompanlia.-asa atividades nas 

carteiras'dos alunos, 05 em que elesvao ate o biro mostrar snas atividades, 05 a figura-em 

que a professora chama o aluno para responder as questoes no quadro de giz e 07 

disseram que a professora Id com eles. 

A- quinta questao tambem poderia-'ser. ffiarcada'mais de'utna, alternativa, pois- era .para 

identifiear quai'quais- disciplina *(s)' os alunos' gostam. mais de- estudar. Responderam da 

segmnte'maneira: 09 gostam de pdrtugues, 17 marcaram Matematica, 06 afinnaram ser 

geografia, 08 assinalaram historia, 08 como sendo ciencias e 07 que preferem desenbar e 

pintar. 

A pergunta.seguinte fazia referencia;as tarefas-que a professora passa para-eles fazerem 

em casaysc-estas sao muitas. Com miatmnidaie a respostaussinalada for "sim.".. 

A setima questao faz relasao a anterior, pois investigava se os alunos gostam de fazer as 

tarefas. que a professora passa. Apenas dois disseram que gostam pouco. Os demais 

responderattt'que gostam muito. 

Ja fia. pergunta segninte, quase todbs-'Os alunos afirmaram. aprender todas as coisas -que 

sua professora ensina, sendo que dois gostaria que ela explicasse-mais. 

Nem todos os alunos consegucm aprender de uma mesma forma.e em um mesmo espaco 

de tempo-porque. .de acordo coin Libifieo (1994) os alunos asstrnilam. os conteudos de 

acordo-'com suas disposicoes intemas, ou seja, condicoesmen.tais. 

A penUMma questao era para saber dos alunos se eles gostam de seus colegas. 01 -disse 

nao saber, 15 afirmaram que gostam de todos, 04 responderam que so gostam de a!guns e 

04 disseram gostar de todos apesar de-as vezes ter brigas entre' eles. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pot fini, procnra-se saber se a professora conveisava-com eles. Apenas '01, diz' que ela 

nao conversa com ele, 1? disseram que sim, 06 responderam que so as vezes'ela fazfsso,. 

e um dos que marcou "as vezes" tambem marcou que -gostaria de •conversar mais com ela. 

Preate as respostas. dos alunos,. observa-se que estes estio totalmente satisfeitos com. o 

'prPcesso de ensino-apfendizagem.e com a .relacao da professora com estes.- Percebe-se 

que eles'tern- deficiericia-na leitura-e naescrita, jaque-amaioria.resporideu gostarmais de 

.matematica. e nao das demais disciplinas -as quais exigem mais leitura e escrita.-

O metodo'de ensinoutilizadd pela professora pode scr'considerado 'tradicional ja.que esta 

'Utiliza .mais. o quadro'-negro e. giz. Porem,. -os Munos- .gostam de 'aulas dinamicas e 

-diversificadas. 

A-relacao entre-os. alunos :pode ser considerada'boa ja- que e apenas'uma pequena.minoria 

-que 'diz- brigar -com, os seus -colegas e sabemos que'-em'Uma: 'sala de aula'e. irbpo'ssivel 

todos os alunos -se'-relacionarem ban -com. os outros. Logo o professor deve- procurar 

•controlar "essas desavencas eonversando .com elesrprocnrandOj por exemploymostrar que 

-eles podem.-sef-amigos. 

'Como vimos a relacao- profesor-altttto' e o process©-de en'sino-apendizagem sao'-bastante: 

complexes e cabe a nos, professores, saberxnos iidar com as dificuHades- e osobstacMos 

existentes ttestes para- 'que nossa pratica -possa ser. -saiisfatofia rilo so no processo- de 

ensinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-'masy tarnbem, para que-ocorra uma aprendizagem mais-eficaz'entre os alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.6 ANALISE DO ESTAGIO 

O estagiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA foi realizado em uma turma do 3° ano do ensino fundamental. Neste procurou-se 

desenvolver atividades nas quais ocorresse uma relacao professor-aluno mais satisfatoria, bem 

como uma aprendizagem mais adequada aos niveis dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na primeira semana, foram trabalhadas atividades que proporcionou reflexoes sobre temas 

como diversidade, respeito ao ser humano, a preguica, entre outros. Serviram ainda para 

verificar o nivel de leitura e escrita em que cada aluno se encontrava. Houve ainda uma 

comemoracao do Dia das Crianeas, a qual contribuiu bastante para que ocorresse uma maior 

interacao entre professores e alunos e destes ultimos entre si. 

Na segunda semana, assim como na primeira, foi explorado bastante o conhecimento previo 

que os alunos tinham sobre determinados temas como a agricultura, diferentes tipos de clima, 

problemas ambientais, saude, dinheiro, entre outros, pois segundo Weisz (2002, p.42), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se o p r o f esso r n ao sabe nada sobr e o que o q u e o a l u n o pensa a r espe i t o d o 

c on t eu d o que q u e r que e l a ap r en d a , o en s i n o q u e o f c r ec e n ao t e r n " c o m o q u e 

d i a l o g a r " . Rc s l ar a a e l e at uar c o m o n u m a b r i n c ad e i r a de c ab r a-c ega, t at eando e 

fazendo sua p a r t e , n a esperanca de q u e o o u t r o f ac a a d e l e : apr enda. 

Por essa razao foi que houve a necessidade de explorar o conhecimento previo dos alunos. 

Foram praticadas ainda, atividades coletivas e individuals. Porem, nessa semana so houveram 

dois dias de aula devido a alguns feriados. 

Na terceira semana procurou-se desenvolver atividades que explorassem a logica, o 

raciocinio, a atencao, a associacao e a reflexao dos alunos para que desse modo pudesse 

conhecer um pouco mais as potencialidades psiquicas que cada aluno disponibilizava, dando 

continuidade a alguns dos temas trabalhados na semana anterior. 

Na quarta semana, ou seja, a ultima foi reforcado o trabalho de atividades dinamicas, 

valorizando a producab textual, conhecimento das quatros operacoes matematicas, os 

diferentes tipos de vegetacao, convivio escolar, o corpo humano, etc., as quais tambem 

contribuiram para o desenvolvimento das potencialidades acima citadas. 
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Alguns contratemoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e obstaculos atrapalharam o desenvolvimento do estagio, sendo eles: a 

falta de carteira para os alunos se sentarem, o reduzido espaco da sala de aula, a falta de 

recursos pedagogicos da escola (livros didaticos, sala de video, etc.), espaco para atividades 

recreativas, falta de material escolar entre os alunos, uma vez que esses pertencem a classe 

mais humilde da populacao, falta de acompanhamento por parte de alguns pais, indisciplinas 

dos alunos, etc. 

Contudo, percebeu-se que, os alunos estao em niveis de aprendizagem diferentes, uma vez 

que as idades e as disponibilidades psiquicas e sociais destes sao diferenciadas. Logo, 

necessitou-se de atendimento individual izado para alguns alunos. As atividades mais 

dinamicas proporcionaram melhores resultados do que as consideradas "tradicionais", assim 

como as atividades coletivas tambem atingiram meihor os objetivos almejados na realizacao 

do estagio, 

Alem disso, pode-se dizer que ocorreu uma relacao muito boa entre professor e aluno e que o 

processo de ensino-aprendizagem tambem "rendeu bons frutos'', ja que se procurou trabalhar 

atividades que desenvolvessem as potencialidades de cada aluno respeitando estas e o tempo 

necessario para que essa aprendizagem pudesse se concretizar com sucesso entre estes, pois 

segundo WEISZ (2002, p. 45), "O fato de acreditar que os alunos pensam, que sao capazes, e 

fundamental para que eles progridam, pois nos leva a respeita-los e apoia-los." 

Enilm, o estagio foi uma experiencia muito boa ja que foi um pequeno ensaio da profissao a 

qual irei exercer. Este contribuiu bastante para a minha formacao docente, pois a partir dele 

foi que passei a me sentir professora, ja que ate o momento sentia-me um pouco distante 

dessa realidade por nunca ter atuado como tal em uma sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS 

Com base, teoricamente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no tema em estudo e, prabcamente, na realizacao do estagio, pode-se 

concluir que a relacao professor-aluno e bastante complexa, pois esta alem do processo de 

ensino-aprendizagem propriamente dito, requer do professor outras habilidades como a 

resolucao de problemas entre os alunos, dominio de turma, entre outras coisas. 

Pode-se constatar ainda, que algumas teorias estudadas nesse trabalho realmente sao 

necessarias sua aplicacao em sala de aula. Outras, porem tornam-se um pouco dificil de serem 

aplicadas devido a diversos fatores que acabam interferindo nesse processo, desde os internos 

(predisposielo psiquicas dos alunos) ate os externos (sociais, culturais, economicos, 

familiares, etc.). 

O metodo construtivista foi o mais eficiente na concretizacao das teorias ate entao estudadas 

ja que este faz do aluno o sujeito de sua propria formacao levando-o a participar mais 

ativamente das aulas, ao contrario do metodo tradicional, o qual torna o educando um sujeito 

passivo fazendo do professor o principal agente do processo de ensino-aprendizagem. 

A exploracao do conhecimento previo do aluno pode ser o primeiro passo para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem mais satisfatoria, ja que a partir dele e que poderao 

ser contatadas algumas necessidades do aluno com relacao ao tema trabalhado em sala de 

aula. Mas para que o professor possa suprir essas deficiencias, ele precisa esta sempre se 

atualizado e inovando sua pratica de acordo com os avancos ocorridos na sociedade. 

A relacao professor-aluno e mais prazerosa quando, realmente, ha o dialogo entre estes, 

apesar de alguns alunos serem timidos e "fechados", preferindo ficarem calados na carteira. 

Porem, houve tentativas de quebra dessa barreira. Em alguns alunos ela foi quebrada, ja para 

outros ela nao se rompeu totalmente, mas ocorreu uma pequena evolucao com relacao a isso. 

Constatou-se que o atendimento individual e necessario para alguns alunos ja que cada um 

tern uma disponibilidade diferente para aprender. Logo, a avaliacao tambem foi diferenciada. 

No entanto, o respeito dado aos alunos foi o mesmo assim como Freire defende em sua teoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a relacao professor-aluno e o processo de ensino-aprendizagem so serao satisfatorios 

se o professor souber tornar o aluno seu parceiro nesse processo contribuindo para que esse se 

construa um cidadao reiexivo e consciente, apto a atuar de forma mais justa e digna dentro da 

sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GESTOR 

NOME: 
IDADE: 
TEMPO QUE TRABALHA EM EDUCACAO: 
FORMACAO: 

QUESTOES: 

1. O Sr. Acha que o trabalho desenvolvido pelos professores, daqui dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E.M.E.I.E.F. 
Vitoria Bezerra, sao apropriados para que o processo de ensino-aprendizagem 
satisfatorio? 

2. Os professores que aqui trabalham tern formacao continuada? Aqueles que tern essa 
formacao conseguem reiaciona-la com sua pratica? 

3. Como os professores relatam ser sua relacao com os alunos e o processo de ensino-
aprendizagem entre estes? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Nas reunioes e nos planejamentos realizados na escola, o Sr. Discute sobre como 
deve ser essa relacao entre professor e os alunos e o processo de ensino-
aprendizagem entre os mesmos? 

5. O Sr. Da alguma sugestao aos professores de como deve ser essa relacao entre eles e 
os alunos no processo de ensino-aprendizagem? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PROFESSOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOME: 

IDADE: 

TEMPO QUE TRABALH A E M EDUCACAO: 

FORMACAO: 

QUESTOES: 

1. Como voce avalia sua relacao com os alunos? Por que? 

2. Existem problemas os quais afetam a aprendizagem de seus alunos? Quais? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. De que forma voce procura solucionar esses problemas e quais os resultados 
obtidos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Voce acha que seria necessario mudar alguma coisa na sua relacao com os alunos 
para que o processo de ensino-aprendizagem seja mais satisfatorio? 

5. Cite atividades que voce realiza para desenvolver a relacao professor-aluno. 
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NOME: 

ALUNO 

IDADE: 

SERIE: 

QUESTOES: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Voce gosta de estudar? 

( )Muito; 

( ) Pouco; 

( ) Nao gosto. 

2..Como voce se relaciona com sua professora 

( ) Muito bem; 

( ) Converso pouco com ela; 

( ) Nao converso com ela; 

( )Gostaria de conversar mais com ela. 

3.. Voce gosta do jeito que sua professora ensina? 

( ) Gosto muito; 

( ) Gosto pouco; 

( ) Nao sei; 

( ) Ele poderia ser melhor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Como sua professora dar aula? 

5. Qual a materia que voce mais gosta de estudar? 

( ) 

( ) 

<TTS> vr: ~> 
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6. Sua professora passa muitas tarefas para voce fazer na sala de aula e em casa? 

7. Voce gosta de fazer as tarefas que sua professora passa para voce fazer? 

( ) Gosto muito; 

( ) Gosto pouco; 

( ) Nao gosto; 

( ) Nao sei dizer. 

8. Voce consegue aprender as coisas que a sua professora ensina? 

( )Sim! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) As vezes; 

( )Nao! 

( ) Gostaria que ela explicasse mais. 

9. Voce gosta de seus colegas? 

( ) Sim! De todos. 

( ) Sim! De alguns. 

( ) Nao sei. 

( ) Sim! Mas as vezes tern brigas. 

10. sua professora conversa com voce? 

( )Sim! 

( )Nao! 

( ) As vezes! 

( ) Gostaria que ela conversasse mais com os alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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