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A minha nora Priscila, que e muito especia l , e aguentou um t rampo danado. 

A minha sobr inha Josiane, pois nao sei o que seria de mim sem ela, nesta reta final. 

Ela foi o maximo. Grande mulher, tenho orgulho de ser sua tia. A educacao precisa 

de voce. 
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R E S U M O 

O trabalho monograf ico apresentado intitula-se "A relagao professor-aluno: uma 
analise na pre-escola" teve como objet ivo identificar como a relagao afetiva entre 
professor e alunos contribui para o desenvolvimento cognit ivo, emocional e social da 
crianca. E ainda teve o intuito de anal isar as problematicas geradas pela falta de 
afet ividade. Para a realizagao destas anal ises teve-se como base principal os 
pressupostos teoricos de Wal lon, Oliveira, e Kullok. A pesquisa foi desenvolvida na 
Creche Nossa Senhora dos Remedios na cidade de Cajazeiras - PB, numa sala do 
pre-escolar II composta de dezessete alunos. A pesquisa definiu-se como estudo de 
caso e, uti l izou-se como instrumentos de coleta de dados observagao, entrevistas e, 
fontes orais, memor ias do presente obt idas durante o Estagio Supervis ionado e m 
Docencia. Durante a coleta e anal ise dos dados adotou-se uma abordagem 
qualitativa. Na anal ise do estagio teve-se como aporte teorico a Nova Historia 
Cultural, que util iza as fontes orais, narrat ivas e memor ias do presente para significar 
os discursos dos sujeitos que f izeram parte dessa vivencia. Portanto, teve-se como 
percepcao final que apesar de todas as problematicas encontradas na instituicao 
invest igada, e possivel transformar a pratica docente numa relagao que envolve 
afet iv idade e respeito mutuo. 

Palavras-chave: Afet iv idade. Professor-aluno. Desenvolvimento. 
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A B S T R A C T 

The presented monograph entit led ' T h e teacher-student relationship: an analysis in 
pre-school" aimed to identify how the emotional relationship between teacher and 
students helps develop cognit ive, emotional and social development. And also aimed 
to analyze the problems generated by lack of affection. T o perform these tests had to 
be based mainly on the theoretical assumpt ions of Wal lon, Oliveira, and Kullok. The 
research was conducted at Our Lady of Remedies Nursery in the city of Cajazeiras -
CP, a room at the preschool II composed of seventeen students. The research was 
def ined as a case study, and were used as instruments for data collection 
observat ion, interviews, and oral sources, memor ies of this obtained during the 
Supervised Internship in Teaching. During the col lect ion and analysis of the data w e 
adopted a quali tat ive approach. In the analysis s tage has as theoretical foundat ion of 
the new cultural history, using oral sources, narrat ives and memor ies of this mean to 
the speeches of people who were part of that exper ience. So it was taken as the final 
realization that despite all the problems encountered in the institution studied, it is 
possible to transform teaching pract ice in a relat ionship which involves mutual 
respect and affection. 

Keywords: Affectivity. Teacher-student. Development. 
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I N T R O D U C A O 

Durante o processo historico que resultou na escola atual, ocorreram grandes 

mudangas. Mudou-se o modo de ensinar e dos padroes de relagoes interpessoais 

entre professores e alunos, exigencias da contemporaneidade que nao admite mais 

o uso de metodos tradicionais ou que professores e alunos div idam o mesmo espaco 

sem ter uma relagao de compreensao e respeito mutuo. Nesta perspect iva o 

presente trabalho busca analisar de que forma a relagao afetiva entre professores e 

a lunos influi no desenvolv imento afetivo, cognit ivo e motor destes. 

O interesse pela temat ica se just i f ica a partir das observagoes real izadas na 

Creche Nossa Senhora dos Remedios onde se observou que entre os diversos 

problemas enfrentados pela instituigao o que esteve e m maior destaque foi o fato de 

que as relagoes entre professores e a lunos acontecem sem muitos contatos f is icos, 

com pouca conversa e que dif ici lmente as cr iangas eram assist idas no momento do 

choro, da birra ou durante as dif iculdades em real izar as at iv idades pedagogicas. 

Essa falta de aproximagao, vis ivelmente, deixava professores e a lunos num alto grau 

de estresse e desentendimento. 

Estabelecemos como objetivo principal analisar de que forma a relagao afetiva 

entre professores e a lunos contr ibuem para o desenvolv imento amplo dos alunos, 

com o intuito de perceber as exper iencias viv idas em sala de aula e identificar os 

problemas advindos da falta dessa relagao. 

Para entender essas questoes, buscou-se atraves de leituras, as concepgoes 

de Piaget, Vygotsky e Wal lon a partir de autores como Kul lok e Rossini , que 

apresentam perspect ivas distintas dos primeiros, com relagao a temat ica discutida 

entendendo a afetividade nao apenas no contexto escolar, mas tambem na relagao 

professor aluno, ou seja, num contexto mais amplo que envolve as relagoes do 

sujeito enquanto ser social. 

O trabalho monograf ico estara dividido em quatro capitulos, conclusao, 

referencias e anexos. 

O primeiro capitulo trata do percurso metodologico, que foi dividido em tres 

momentos, objet ivando alcangar os objetivos def inidos na pesquisa, detalhando o 

local e os sujeitos da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, o t ipo de 

pesquisa e como sera feita a anal ise dos dados. 
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No segundo capitulo, fez-se uma abordagem acerca dos Parametros de 

Qual idade da Educacao Infantil, mostrando as signif icativas mudancas que 

aconteceram ate os dias de hoje, e como tern se conf igurado no que se refere ao 

desenvolv imento pleno da crianca. Em seguida, foram uti l izadas as contr ibuicoes de 

Kullok, a fim de fazermos o entendimento da relagao afetiva e do desenvolv imento 

motor e cognit ivo da crianca, com intuito de refletirmos e m torno da signif icancia que 

o assunto tern no percurso pessoal e escolar da cr ianca. 

No terceiro capitulo foi feita uma anal ise criteriosa das falas das criangas, 

coletadas durante a entrevista, com o intuito de conhecer como e a relagao entre 

professores e alunos. Buscou-se tambem perceber na analise das falas se e 

respeitado o desenvolvimento das cr iangas e como sao t rabalhadas as questoes 

afet ivas nas relagoes interpessoais. 

No quarto capitulo sao abordadas a lgumas impl icagoes e possibi l idades que o 

estagio propicia ao aluno do curso de formagao de professores, quando este, ja tern 

ou nao, experiencia com a sala de aula. Em seguida apresentam-se os criterios que 

nortearam o estagio e possibi l i taram o desenvolv imento da pratica docente 

valor izando as relagao afetiva entre professores e alunos. Por f im, apresenta-se a 

exposigao das at iv idades real izadas durante o estagio sendo estas: exposit ivas, de 

grupo e brincadeiras. 

O produto final da pesquisa acompanhara nossos passos academicos, pois 

com certeza trarao contribuigoes signif icativas para a nossa vida pessoal e 

profissional, ja que como futuros educadores poderemos ver que o ato de educar 

deve esta l igado a afetividade e com o modo de ver e conceber o aluno. 

UNtVERSIDADE FEDERAL 



CAPITULO I 

1. PERCURSO METODOL6GICO 

O presente capi tulo tem o objet ivo de explicitar e descrever o percurso 

metodologico v isando alcancar os objet ivos def inidos na pesquisa. Para alcancar os 

objet ivos propostos foi necessar io recorrer a recursos metodologicos que 

viabi i izasse uma melhor organizacao e prat icidade nas acoes planejadas. Primeiro, 

recorreu-se ao objeto de pesquisa e o local onde estavam inseridos, ou seja, aos 

alunos, nosso publico alvo. Em seguida, a observacao e a entrevista semi -

estruturada, as quais vao coletar dados precisos para se chegar ao conhecimento 

almejado. Por ul t imo o estudo de caso, no qual vao nortear a pesquisa e poderao 

dar oportunidade ao entrevistador, nao de intervir sobre o problema, mas conhece- lo 

tal como ele surgiu. 

UNKfcRSlDADE FEDERAL 
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1.1. L o c a l e su je i tos d a p e s q u i s a 

A pesquisa apresentada foi desenvolv ida na Creche Nossa Senhora dos 

Remedies, mant ida pela Assoc iacao das Ant igas A lunas Doroteias, instituigao 

f i lantropica, sem f ins lucrativos, conveniada com o Governo Municipal. 

A creche funciona em horario integral das sete as dezessete horas, 

a tendendo a 93 cr iancas, de 2 a 5 anos de idades, nas series de creche e pre-

escola. 

O publ ico alvo da pesquisa foram as cr iancas de 4 a 5 anos da serie pre II, o 

que resultou em tres cr iancas entrevistadas por turmas. 

A opcao pelas cr iancas maiores e mais desenvolv idas, da-se pelo fato de 

expressarem melhor seus sent imentos, o que faci l i tou o trabalho do entrevistador. 

1.2. Instrumentos d e coleta d e d a d o s 

Util izou-se como instrumento de coleta de dados as observacoes real izadas 

em momentos distintos: na recreacao, a l imentacao e na sala de aula. Como tambem 

uti l izou-se a entrevista semi-estruturada com alunos, sujeitos da pesquisa. A escolha 

pela observacao foi pelo fato de oportunizar maior aproximacao com os e lementos 

da problemat ic^ em estudo, e tambem fornecer os dados necessar ios para a 

e laboracao do roteiro que ira servir de base na entrevista com os alunos. Conforme, 

Chalmers (1997): 

As observacoes real izadas foram al iadas as teorias para que se obtenha um 

maior aprofundamento com relacao ao assunto e m pauta. De forma mais sistematica 

e elaborada, conforme o metodo de Newton a observacao e um peri go..., mas ela e 

tambem uma das formas mais tradicionais de chegar ao conhecimento cientrfico. 

[...] embora as imagens sobre nossas retinas facam parte da causa 
do que vemos, uma outra parte muito importante da causa e 
constituida pelo estado interior de nossas mentes ou cerebros, que 
vai claramente depender de nossa formacao cultural, conhecimento, 
expectativas, etc. e nao sera determinado apenas pelas propriedades 
fisicas de nossos olhos e da cena observada. (1997, p. 52). 
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(CHALMERS, 1997), 

Nesse primeiro, momenta e m que se deu a observacao nao houve nenhum 

tipo de resistencia por parte das cr iancas e da professora, a todo o momenta foram 

prestativos, respondendo sempre as indagagoes, pr incipalmente as criancas. 

Na safa de aula fui apresentada pefa professora, que em meio ao barulho e 

apreensao das cr iancas fa lou do motivo pelo qual estavamos ali. Assist imos a aula 

sem fazer interferencias, apenas anotando o que era mais importante para a 

pesquisa. 

Optou-se tambem como recurso metodologico pela entrevista semi -

estruturada, gravada em audio, pois permite uma maior f lexibi l idade no trabalho 

favorecendo e x p l i c a t e s de signif icado das perguntas, podendo tambem captar as 

reagoes do entrevistado, expressoes corporais, o torn de sua voz, e tambem ter um 

contato mais proximo com o entrevistado. Outro fator imprescindivel pela escolha e 

por nao exigir que, a pessoa saiba ler e escrever convencionalmente. Esse fator foi 

essencial na realizagao da pesquisa, ja que as criangas entrevistadas nao dominam 

a leitura e a escrita de forma convencional . Quivy reforga a tese quanto a escolha 

pela entrevista semi-estruturada, quando diz. 

Apesar do guiao elaborado pelo entrevistador, permite que o 
entrevistado tenha alguma liberdade para desenvolver as respostas 
segundo a diregao que consider© adequado, explorando de forma 
mais flexivel e aprofundada os aspectos que considere mais 
relevante. (1992, p.121). 

A entrevista foi transcrita na Integra pelo entrevistador sem haver nenhuma 

interferencia nas respostas da pessoa entrevistada. 

Posterior a entrevista semi-estruturada, part iu-se para um novo momento de 

observacao, este monitorado por um roteiro elaborado pelos a lunos da discipl ina 

Pratica de Ensino nas Series Iniciais III, que fo i submet ido a adaptagao e avaliagao 

da professora da referida disciplina. 

Nessa segunda, etapa foi solicitado no roteiro que f izessemos uma 

observagao referente as questoes administrativas, organizacional, localizagao, 

situagao ambiental e interagao dos membros que const i tuem a instituigao. 

Na solicitagao de alguns documentos, tais como Projeto Pol i t ico Pedagogico 

(PPP), Calendar io Escolar e o Piano de Ensino, constatou-se a ausencia do PPP, 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPtNA GRANDE 

CBff RO DE FORMACAO OE PROFESSORES 
' " BIBUQTECA SETORIAL 

CWAZERAS-PWAiBA 



1 3 

este a inda estava em process© de construgao. 

Com re ferenda a estrutura f is ica a creche possui salas de aula suficientes 

para a demanda das criangas, como tambem uma minibibl ioteca, dots dormitdrios, 

uma cozinha, dois patios para recreagao, t res banheiros e materials didaticos 

pedagogicos essenciais para o desenvolv imento das aulas. A lguns outros recursos 

fal tam como, por exemplo, uma bibl ioteca e um parquinho. 

Quanto a seguranga da instituigao constatou-se que a creche e toda murada, 

possui vigi lantes a noite. 

A observagao dos recursos supracitados, teve como objet ivo certif icar-se de 

que a creche estava preparada adequadamente para atender as cr iancas e suas 

necessidades pessoais e educacionais. 

O segundo momento, considerado mais relevante, foi a observagao na sala 

de aula. Nesta parte o roteiro dava enfase as caracter ist icas profissionais do 

professor, a organizagao dos conteudos, a metodologia e os recursos uti l izados, que 

consequentemente abr iu margem para observar a seguranga e a autonomia nas 

aulas ministradas pelo educador. Por f im, a part icipagao dos pais e de como e feita a 

aval iagao da aprendizagem dos alunos. 

Encerrando esse segundo momento de observagao, part imos para a 

entrevista com as criangas e a professora da sala observada, com objetivo de buscar 

meios para a elaboragao dos pianos de aula do Estagio, como tambem destacar as 

maiores dif iculdades existentes nas relagoes pessoais tentando com isso melhorar 

signif icat ivamente os trabalhos durante o per iodo do Estagio. 

A lem dos instrumentos ja ci tados, uti l izou-se tambem como fonte de pesquisa 

a Nova Historia Cultural, que enfatiza o uso de fontes ou historias orais, narrativas e 

memor ias do presente para trazer de volta as vivencias do Estagio Supervisionado 

em Docencia, bem como dar signif icado as narrat ivas dos alunos, docente titular, 

estagiaria e toda a comunidade escolar que se fez part icipante neste momento. 

Usou-se a historia oral como instrumento de coleta de dados, buscando representar 

de a lguma forma as narrat ivas ocorr idas durante o estagio, pois segundo Chartier: 

O uso da Historia Oral, bem como das narrativas que dela se 
originam, estimulam a escrita de uma Historia que nao e uma 
representacao exata do que existiu, mas que se esforca em propor 
uma inteligibilidade, em compreender a forma como o passado chega 
ate o presente. (CHARTIER, 2002, p. 277) 
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As palavras de Chart ier (2007) resumem o objet ivo do uso das fontes orais, 

apresentando-os como foram entendidas, part indo da percepcao de quern a registra. 

Veyne (1998) concorda com a abordagem de Chartier, relacionando a historia a um 

romance quando diz: 

A historia e uma narrativa de eventos.- todo o resto resulta disso. Ja 
que e, de fato, uma narrativa, ela nao faz reviver esses eventos, 
assim como tampouco o faz o romance; o vivido, tal como ressai das 
maos do historiador, nao e dos atores; e uma narracao. [...] Como o 
romance, a historia seleciona, simplifica e organiza. (1998, p. 18). 

Nesse sent ido viu-se a relevancia do uso de fontes orais, e tambem do 

resgate da memor ia do presente, refletindo e buscando relacionar com fontes de 

pesquisas ja registradas. Santos (2008) faz consideracoes em torno da memoria: 

A memoria e a principal fonte dos depoimentos orais e ha ligacao 
direta entre o tempo e a historia, com o objetivo de construir ligacoes 
entre as fontes ou documentos, que podem subsidiar na pesquisa ou 
formar acervos para os centros de documentacao e de pesquisa. 
(2008, p.3) 

O uso da Nova Historia Cultural foi muito signif icante para apresentar as 

v ivencias do estagio, pois atraves das representacoes feitas das narrativas, 

memor ias do presente e fontes orais, proporcionou uma pequena mostra da 

real idade. 

1.3. Tipo d a p e s q u i s a 

Pesquisar significa buscar respostas, tirar duvidas, comprovar ou negar 

a lguma hipotese que se levanta em torno de um determinado problema, para que 

nao nos deixemos influenciar pelas expectat ivas, deducoes, ou fazer ju lgamentos 

previos que nos comprove de estarmos certos ou errados. 

A aver iguacao da pesquisa foi feita atraves do estudo de caso por estudar 

apenas 2 0 % dos alunos, quant idade considerada pelo entrevistador signif icativa 

para conseguir, atraves de uma var iedade de dados e fatos, coletar informacoes 

para sua pesquisa. Rodrigo (2008, p. 3) referenciando Vilabol faz as seguintes 
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consideracoes sobre o estudo d e caso "em u m a invest igacao que se assuma como 

part iculanstica, debrucando-se sobre uma situagao especi f ica procurando descobrir 

o que ha nela de mais essencial e caracterfstico". 

1.4. A abordagem d a p e s q u i s a 

Optou-se pela abordagem quali tat iva por pesquisa nao dar enfase aos dados 

quanti tat ivos, e tambem por se tratar de um assunto de cunho social, que procura 

compreender os fenomenos profundos das relagoes existentes. Portanto nao 

podendo ser reduzido a preocupagoes com dados numericos. Segundo Rose, citado 

por Matos (2001), uti l izamos esse procedimento de pesquisa, obtendo grande 

quant idade de informagao sobre o caso escolhido e, consequentemente, 

aprofundando seus aspectos. Diferencia-se dos estudos quanti tat ivos porque estes 

ult imos buscam obter informagoes padronizadas sobre muitos casos. Ass im, faz-se 

necessar io explicitar a lgumas caracterist icas principais de uma pesquisa qualitativa, 

conforme o t recho citado: 

Considers o ambiente como fonte direta dos dados e do pesquisador 
como instrumento chave; Possui carater descritivo; O processo e o 
foco principal da abordagem e nao o resultado ou o produto; a 
analise dos dados foi feita de forma intuitiva e indutivamente pelo 
pesquisador; nao requereu o uso de tecnicas e metodos estatisticos; 
e por fim, teve como preocupagao maior, a interpretagao dos 
fenomenos e a atribuicao de resultados. (GODOY, 1995,p.580) 

Considerando o exposto, em nenhum momento se teve a preocupagao com 

dados numericos, mas e m tentar entender como a relagao acontecia entre os 

"objetos" da pesquisa, com o intuito de coletar dados necessar ios para fundamentar 

teor icamente o trabalho que se pretende construir. 



CAPITULO III 

3. ANALISANDO VIVENCIAS NA EDUCAQAO INFANTIL 

No capitulo que segue, sera feita uma anal ise cri teriosa das fa las das criancas 

coletadas e m entrevista, com o intuito de entender como acontece as relagoes entre 

professores e alunos dentro da sala de aula e em outros ambientes da escola. Nesta 

anal ise buscou-se tambem perceber como a cr ianca e vista, se seu desenvolv imento 

e respeitado, e como sao trabalhadas as questoes afetivas nas relagoes 

interpessoais. 

CP MPf'V, GRANDF 
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2.1. Pmmmetms em torno d a E d u c a c a o Infantil 

Na ult ima decada do seculo XX, fa lava-se muito sobre a qual idade na 

educacao que passou a ocupar um espaco signif icante em debates e direcionou 

poli t icas que foram implantadas no quadro de reformas educacionais em diversos 

paises. 

Conforme os Parametros de Qual idade da Educacao Infantil: 

No que se refere a Educacao Infantil foi marcada pela abordagem 
psicologica. No inicio, a preocupacao com os supostos efeitos 
negativos da separacao entre a mae e a crianca pequena levou a um 
questionamento da creche "centrado principalmente nos aspectos 
afetivos do desenvolvimento infantil. Em um segundo momento sob o 
efeito das teorias da privacao cultural a partir da decada de 1960, 
houve um deslocamento do foco para o desenvolvimento cognitivo 
da crianca, visando o seu aproveitamento future na escola primaria. 
O uso de testes psicologicos foi incentivado e os resultados 
considerados positives de afgumas experiencias, principalmente nos 
Estados Unidos, reforcaram os argumentos em defesa da expansao 
da oferta da educacao pre-escolar para as criancas menores de seis 
anos. (2008, p. 21) 

Considerando o exposto, nota-se que nao da mais para educar a cr ianca de 

creche e pre-escola como ant igamente, quando se priorizava apenas a questao do 

cuidar. Prevalecia uma v isao de educacao assistencial ista, onde creches e pre-

escola serv iam de "deposito" para as cr iancas serem al imentadas e higienizadas, 

muitas vezes aglomeradas em ambientes inadequados. A educacao f icava sob o 

comando de profissionais desqual i f icados para o of ic io de educar. 

Nessa perspectiva, conforme os Parametros Curriculares da Educacao 

Infantil (2008), a partir de resultados obt idos nos Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e 

outros paises da Amer ica Latina, chegou-se a seguinte conclusao de que: 

• A s cr iancas que f requentavam creches e pre-escola de qual idade conseguem 

se desenvolver melhor nos aspectos afetivos, motor e cognit ivo, com isso se 

desenvolvem melhor na escola primaria; 

• A s cr iancas que aos seis anos vao diretamente para a escola primaria, sem 

antes ter o preparo in i t ia l , sentem enorme dif iculdade em se desenvolver em 

todos os aspectos; 

• Aque les que f requentam a creche em horario integral seu desenvolv imento 

\ ff.aui» f '':A\C\^F' "CESS At 
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supera as que f icam apenas meio per iodo; 

• A s que f requentam os centres de creches carentes sao privi legiadas, pois 

f icam inseridas a uma populacao heterogenea, e isso ampl ia o seu conviv io 

social; 

• Que o poder aquisit ivo dos pais e o meio onde a cr ianca esta inserida e 

importante para o desenvolv imento da cr ianca, mas mesmo as fami l ias nao 

tendo esses requisitos havendo uma preocupacao dos pais com a educacao 

dos seus filhos futuramente esses problemas serao superados, como tambem 

as inf luencias negativas do social. 

• A s i n s t i t u t e s mais formais no qual o curr iculo e mais sistemico, o professor 

e quali f icado, e as cr iancas sao distr ibuidas por idades equivalentes 

proporcionando assim uma melhor educacao. 

• A s instituicoes que vol taram o seu atendimento apenas para o bem-estar 

social foram as que obt iveram resultados insatisfatorios, atrelados a 

prof issionais sem quali f icagoes, com baixa remuneragao salarial e com pouca 

atuacao supervisionada. 

Diante desses resultados esclarecedores e pert inente destacar a necessidade de 

a cr ianca ter um aparato f inanceiro e social para sua sobrevivencia e 

desenvolv imento, mas que quando nao se tern, a escola o professor e a fami l ia 

tentem, da melhor maneira possivel , cuidar e educar a crianca, sem afetar os seus 

direitos basicos de desenvolvimento afetivo, f is ico e cognit ivo. 

2.2. Relagao, afeto e o desenvolv imento motor e cognit ivo d a c r i anca 

Reflet imos e m t o m o das atr ibuigoes dadas a Educacao Infantil pela 

signif icancia que a mesma tern e m todo percurso pessoal e escolar da crianca. No 

pessoal este processo educat iona l tern papel relevante, pois e nesse per iodo que se 

desenvolve e comega a aprimorar as relagoes afetivas e sociais para serem 

desenvolv idas ao longo da vida. E a lem do desenvolv imento das relagoes afetivas e 

sociais e na educagao infantil que se tern as pr imeiras nogoes da educacao escolar, 

pois ainda neste per iodo ja se busca desenvolver os aspectos cognit ivos e motores 

das criangas, fazendo-as conhecer e entender como serao seus processos futuros 

de alfabetizagao e letramento. 
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Diante, do exposto segundo Kullok, a educacao deve estar organizada da 

seguinte forma. 

Aprender a conhecer, isto e, adquirir os instrumentos da 
compreensao; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 
envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar 
com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender 
a ser, via essencial que Integra as demais aprendizagens. (2002, p. 
10) 

O processo de aprender a conhecer nao esta intr inseco em saberes 

condic ionados, i imitados a repertories de informacao, mas e m u m aprender que 

aguce a memoria, atencao e o pensamento da crianca, porque e a partir do 

conhecimento que a cr ianca esta apta para aprender a fazer e a construir novos 

saberes e novos conhecimentos, ser um sujeito ativo, participativo, no qual seja 

inf luenciado e possa influir no meio onde ele esteja inserido. 

Portanto, essa maneira de conceber o ensino e relatada por Kullok, da 

seguinte forma: 

[...] este processo de ensinar implica em uma nova forma de 
conceber a sala de aula, que devera nao ser mais apenas um local 
de transmissao, mais principalmente um espaco de construcao de 
conhecimento. Para que isso ocorra e necessario que o professor 
reveja o seu modo de ensinar e de conceber o ensino. (2002, p. 10) 

Para tanto, faz-se necessar io que o educador tenha uma nova v isao de 

educar e tenha como base uma proposta de educacao afetiva, pois a falta de 

afet ividade impede, muitas vezes, que o professor perceba as dif iculdades 

emocionais e cognit ivas dos alunos, quando isso acontece costumam surgir 

s i tuacoes de confl i tos entre professores e alunos. Nesse sentido, Rossini pontua "as 

cr iancas que possuem uma boa relagao afetiva, sao seguras, tern interesse pelo 

mundo que as cerca, compreendem melhor a real idade e apresentam melhor 

desenvolv imento intelectual." (2001 , p. 9). 

O aprender a viver juntos acontece a partir do conviv io e da relagao com o 

outro com diferentes historias, modo de agir, de pensar. Essa af irmagao nao d if ere a 

cr ianca uma da outra independentemente de sua or igem social, polit ica e religiosa, 

sendo assim, e importante que o professor de educacao infantil valorize as relagoes 
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interpessoais na sala de aula, nao somente aluno-aluno, mas que a todo momento o 

professor interaja com seu aluno e tente analisa-lo em todos os seus aspectos. 

desenvolv imento, vai para a escola e necessi ta de u m atendimento especial izado, 

pois pertencia, ate entao, ao grupo familiar, no qua l recebia o cuidado dos pais, dos 

irmaos e de parentes mais proximos. Quando chegam a escola passam a fazer parte 

de grupos diferentes. Essa situagao, na maioria das vezes, causa um grande susto a 

crianca, gerando si tuacoes bem dif iceis de ser controladas pelo professor, ou seja, 

fazem birra, choram muito e nao acei tam o professor e os seus colegas, como bem 

destaca Kullok "nesta fase o professor tern papel importante desenvolvendo na 

cr ianca o espir i to de cooperacao e sol idariedade". (2001 , p. 55). 

Ser educador nao e apenas pautar os seus ensinamentos e m torno do ato 

pedagogico, mas preparar a cr ianca em todos os niveis de desenvolvimento, 

pr incipalmente o emocional , porque e atraves da emocao que a cr ianca e 

sensibi l izada para as demais aprendizagens e para estabelecer relagoes afetivas 

com seus pares. 

Vale sal ientar que o professor, alem de manter esse relacionamento afetivo 

com a cr ianca, conhega tambem o processo de desenvolv imento psicologico da 

mesma, para tomar decisoes assert ivas nos momentos certos. O conhecimento que 

o educador deve ter nao pode ser aleatorio baseado apenas na pratica do dia-a-dia, 

devem estar fundamentados em teor ias comprovadas, cientif icamente, por pessoas 

especial izadas no assunto. Destacando que a pratica cotidiana precisa ter como 

base tres saberes necessar ios a pratica docente, sendo estes: saberes 

experienciais, pedagogicos e cientif icos. 

Para aprender a ser, so e possivel a partir da educacao e para isso e preciso 

que essa educacao esteja envolvida por momentos de prazer, no qual a famil ia, 

al icerce maior, ampare a cr ianca com os pr imeiros ensinamentos. Quando essa 

chegar a escola, o professor deve aproveitar seus conhecimentos, e a partir deles e 

das t rocas de exper ient ias despertar na cr ianca sua inteligencia, sensibi l idade, 

sentido estetico, responsabi l idade pessoal e espiri tualidade, a f im de formar um 

cidadao crit ico reflexivo, capaz de confrontar os problemas praticos do dia-a-dia, da 

sociedade onde esteja inserido, sem sofrer ou causar prejuizo tanto moral quanto 

profissional. 

E importante destacar que a crianca a inda pequena, em fase de 
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CAPITULO If 

2. UM BREVE OLHAR SOBRE AS MUDANQAS EDUCACIONAIS 
NA CRECHE E PRE-ESCOLA 

Nesse capitulo sera feito uma breve abordagem acerca dos Parametros da 

Qual idade da Educacao Infantil com o intuito de explicitar os paradigmas e as 

mudancas que ocorreram na educacao da creche e pre-escola, apontando como 

esta se da na atual idade, e como esta conf igurada no que conceme aos aspectos: 

afetivo, motor e cognit ivo a partir da relacao professor-aluno. Em seguida, serao 

expl ici tadas as contr ibuicoes de Kullok em torno do desenvolv imento da crianca, 

a lgumas observacoes e ref lexoes com a pretensao de levar o professor, e os que 

t rabalham diretamente com as cr iancas, refletirem sobre suas ati tudes. 

Compreendendo-as em toda a sua d imensao ja que as at i tudes das cr iancas sao 

f rutos do seu processo de desenvolv imento pessoal . 
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3 . 1 . A crianqa c o m o s u j e i t o n a re lacdo c o m o p r o f e s s o r 

A escola e a fami l ia educam as criangas de acordo com re ferent ias distintas, 

embora ambas queiram dar as cr iancas a melhor educacao possivel . 

A famil ia cuida da construgao e da formagao moral e etica da crianca, ou seja, 

a crianca aprende as normas sociais e a base fundamental de uma educacao 

domest ica, vol tada para a relagao social entre individuos da comunidade. 

Por outro lado, a escola responde pela educacao e pela formagao intelectual 

da maior ia das cr iancas. A fami l ia como responsavel maior pela cr ianca e quern 

decide qual o t ipo de educacao o f i lho vai ter, que ambiente inst i tudonal deve 

frequentar, e o que e necessario aprenderem para que tenham um futuro promissor. 

Dentro desse contexto, as fami l ias tambem querem que seus f i lhos sejam 

educados integralmente pela escola, tendo em vista que a mesma fornece valores 

morais, pr incipios eticos e padroes de comportamento, a lem de conhecimento 

sistematizado. 

No momento atual, sabemos que cuidar e educar criangas, de dois a cinco 

anos de idade, nao e tarefa f a d I. O educador da Educacao Infantil precisa, antes de 

tudo, ter uma postura polit ico pedagogica pautada no principio de que a crianca tern 

caracter ist icas proprias e necessidades di ferenciadas das cr iancas de outras faixas 

etarias. Ass im, e las necessi tam de cuidados espeda is , atengao, pa t ienc ia e afeto 

por parte do adulto, para que seu desenvolv imento posterior nao seja gravemente 

prejudicado. De acordo com Vygotsky citado por Meio "o bom ensino e aquele que 

garante a aprendizagem e impulsiona o desenvolvimento". (2004, p. 143). 

E necessar io que o educador respeite o processo de desenvolv imento da 

cr ianca, pois e na infancia que a afet ividade e a cognigao se desenvolvem com mais 

faci l idade, e no momento certo, proporcionando assim as relagoes interpessoais. A 

sala de aula, os momentos da brincadeira sao essenda is para que o educador 

observe, e ao mesmo tempo, par t idpe desses momentos, pois e na interagao com a 

cr ianca que o mesmo construira v inculos de afeto e as cr iancas passarao a respeita-

lo. 

Durante as situagoes observadas, como tambem nas fa las das criancas, nao 

foi d i f id l analisar que para elas estava obscuro falar da relagao com o outro, 

conforme o que disseram f icou evidente que as relagoes entre alunos e professores 
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sempre acontecem apenas como processo de aprendizagem e nao como 

convivencia escolar. Foi possivel perceber esse fato na fala de um dos alunos 

quando d iz "Gosto de tia porque ela faz tarefa c'a gente e chama peu fazer o nome" 

(Aluno 1, 5 anos, entrevistado 07/04/2010). 

E essencial que o educador tenha a preocupacao com o processo cognit ivo 

das cr iancas, mas para que esse processo seja harmonioso e de cumplicidade, e 

importante que seja t rabalhado primeiro a emocao da cr ianca, sensibi l izando-as com 

conversas e ati tudes, demonstrando-as que ha um grande interesse em construir 

lacos de amizade e conf ianca. Mostrar que a sala de aula nao se resume apenas ao 

processo de cognicao, ou seja, professor ensina e a luno aprende, mas deve ser 

tambem u m espaco onde se fala, se escuta, se relaciona, se quer bem, deixando os 

alunos sent irem-se importantes no processo educat ivo, voltado para a afetivade. a 

emocao e a humanizacao. Conforme Zabalza pontua. 

Nao porque nesta etapa do desenvolvimento os aspectos emocionais 
desempenham papel fundamental, mas porque, alem disso, constitui 
a base ou a condicao necessaria para qualquer processo nos 
diferentes ambitos do desenvolvimento infantil. Tudo na educacao 
infantil e influenciado pelo os aspectos emocionais; desde o 
desenvolvimento psicomotor, ate o intelectual, o social e o cultural. 
(1998, p. 51) 

Portanto, anal isar ou rever suas perspect ivas e m relagao ao processo de 

ensinar requer do educador uma nova forma de ver e conceber a sala de aula e 

seus alunos. Nesse sentido e relevante que o educador procure conhecer seu aluno 

"amiude", na vida pessoal , na sala de aula e em todos os momentos que const i tuem 

os processos de ensino. A maioria das cr iancas tern a necessidade de serem 

reconhecida e valorizada pela sua identidade, como pessoas unicas, nunca como 

pessoas iguais, ou com problemas iguais. Isto faz do ensino um trabalho complexo e 

de alto r isco "a primeira competencia do professor e aceitar essa complexidade e 

reconhecer os implicitos do of icio" (PERRENOUD, 2000, p. 51). 

Outro aspecto que chamou atengao foi em relagao aos "erros" que as 

criangas comet iam na sala de aula. De modo que as falas em geral apontavam para 

uma educagao punit iva, conforme relato do aluno: "ela bota de castigo e fa la muito 

alto" (Aluno 2, 07/04/2010). Esse fato foi conf i rmado durante as observacoes, pois as 

at i tudes tomadas pela professora, submetendo as cr iancas a castigo, pouco 
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contr ibufam para que elas reconhecessem que estavam fazendo algo errado, de 

desagrado ao professor. As punicoes aconteciam sempre da seguinte forma: 

deixando a cr ianca separada das demais ou levando-a ate a diretora para que a 

mesma tomasse a at i tude pela professora. Durante o momento do isolamento a 

cr ianca f icava sem produzir ou era tratada com indiferenca, nao havendo nesse 

momento uma conversa que tentasse sensibi l izar a cr ianca mostrando a mesma que 

suas at i tudes eram inapropr iadas para o momento, e que estas, estavam dif icultando 

as relacoes interpessoais o processo de ensino e aprendizagem. 

A escola enquanto espaco democratic*) deve promover uma educacao 

dialogica sendo esta a principal meta de sua prat ica educat iva. Pois o processo de 

ensino-aprendizagem nessa perspect iva compromete-se e m formar um aluno crit ico 

e apto a ter uma relacao mais proxima, mais parceira e afetiva com seu professor, 

como af irma Fernandez e Viola: 

Para pensar na pedagogia afetiva, pr imeiramente ter iamos que da espaco ao 

dialogo propiciando a cr ianca o direito de se expressar l ivremente nao achando que 

ela esta sempre agindo na hora errada, ou que tudo que faz esta errado. E 

necessar io que sa ibamos aval iar para entender ate onde chega a sua necessidade 

de expressao e de agir, para que mais tarde nao se t ome um aluno amedrontado, 

desmot ivado, incapaz de se expressar e de emitir opinioes. 

A escola precisa valorizar a cr ianca respeitando-a, e ao mesmo tempo 

ensinando-a a respeitar. Isso envolve compromet imento do professor em 

desenvolver no aluno sent imento de auto valorizagao e importancia. Nesse ponto, o 

professor deve esta atento a estabelecer uma intervencao pedagogica que seja 

baseada na afet iv idade e colaboracao. Nesse sentido, a afet ividade esta em jogo e 

vai valorizar a cr ianca enquanto sujeito social e de aprendizagem. 

Pode-se dizer com isso que o afeto e o pr incipio norteador da aprendizagem, 

a medida que serve de suporte para o desenvolv imento dos aspectos cognit ivos, 

pois ao mesmo tempo e m que a escola passa a ser um novo campo de aprender, 

surgem novos problemas, s i tuacoes l imites e desaf ios que a cr ianca precisa resolver. 

O dialogo, assim entendido representa um embate constante entre 
autoridade nao autoritaria, advinda do conhecimento e da liberdade 
para o desenvolvimento critica e a criacao de novos saberes tanto 
dos aprendizes como dos professores. (2004, p.5). 
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Nisso esta a parte signif icative de sua aprendizagem, o importante e que esse 

desafio nao seja maior que sua capacidade, pois quando e maior que sua 

capacidade, quando as exigencias se tornam muito altas, a cr ianca sofre um 

processo de "impotencia", af lorando ansiedade, confi i tos, estresse e baixa auto-

estima. Ass im a cr ianca que convive num processo, no qual o seu valor e respeitado, 

a mesma sente-se segura e torna-se intelectual e emocionalmente capaz. 

Nesse sentido, a postura do professor e m sala deve estar relacionada ao 

comportamento e aos sent imentos dos alunos na busca de identificar a melhor 

postura educat iva para realizar o processo de aprendizagem, pois lidar com 

si tuacoes problemas deve ser o objeto de ensino prioritario do professor, ja que a 

maior ia dos alunos v ivem uma real idade extremamente dif ici l , necessi tando de uma 

pratica educat iva pautada na compreensao e de auto-entendimento. 0 professor 

precisa entender que o seu projeto deve ser interdisciplinar valor izando todos os 

alunos e toda complexidade sem excluir aqueles que sao chamados a lunos 

"problemas" e envaidecer aqueles chamados "bonzinhos", apesar de haver o 

dual ismo, o professor nao pode, e nem deve, privilegiar uns e menosprezar outros. 

A inda buscou-se saber como a educadora agia com as criancas que nao sao 

alunos "problemas" e faz ia tudo cert inho conforme o almejado pela educadora, a 

cr ianca sem nenhum constrangimento revela que a professora diz: "ta bem 

bonit inho, vai ganhar brinquedo". 

Conforme percebemos os a lunos considerados problemas eram alvos de 

punicao enquanto aqueles que faziam tudo cert inho, eram enaltecidos com elogios, 

diante dos demais. Dentro desse contexto, inconscientemente, o professor agride a 

moral da cr ianca levando-a a criar s i tuacoes de confi i tos corr iqueiramente na sala de 

aula, por se sentir rejeitados, desprivi legiados em relacao aos demais. 

A relacao professor-aluno nesse contexto se caracter iza por apresentar um 

quadro de atencoes variadas, as quais podem interferir tanto no compor tamento do 

professor quanto no comportamento do aluno. No entanto, o professor deve ter 

bastante cuidado para que a var iacao do seu comportamento nao prejudique o seu 

lado profissional, pois cabe a ele ter uma postura etica e polit ica para saber lidar 

com as var iedades de comportamento das cr iancas, para que nao provoque no 

aluno um sent imento de repulsa e de desprezo e m relacao ao professor. 

Lembramos que a aprendizagem e uma construcao historica e social 

(FREIRE, 1996), na qual interferem os fatores de ordem cultural e psicologica. E no 
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espaco da sala de aula onde alunos e professores a tuam como co-responsaveis; 

ambos tern influencia decisiva para o exito do processo de aprendizagem. O 

professor e o aluno de acordo com Libaneo (1994) sao categor ias presentes na sala 

de aula, onde cada um e dotado do seu proprio discurso, suas experiencias e visoes 

de mundo dist intas. Por isso, o confl i to e as contradicoes sao inevitaveis. No entanto, 

isso pode ser superado pelo desenvolv imento de uma pratica educat iva afetiva, 

cooperat iva na qual o professor e o a luno possam conhecer os seus limites e 

trabalhar para o bem dos dois, com parceria, amizade e respeito mutuo. 

No exercic io de sua pratica docente a postura do professor deve ser de 

est imular e.orientar a cr ianca incent ivando-a a aprender mais e conviver da melhor 

forma possivel com o outro. Ele deve interagir com seus alunos, passando- lhe nao 

so o conhecimento, mas tambem valores eticos, morais e sociais, que ajudarao os 

alunos na maneira com que se relacionarao com o mundo e com as pessoas que o 

cercam. 



C A P l T U L O IV 

4 . V IVENCIAS DO ESTAGIO SUPERVIS ION A D O E l D O C E N C I A : A N A L I S E S E 
C O N T R I B U T E S 

No decorrer deste capitulo, serao abordadas algumas i m p l i c a t e s e 

possibi l idades que o estagio propicia ao aluno do curso de formagao de professores, 

quando este, ja tern ou nao experiencia com a sala de aula. Logo depois, 

apresentar-se-ao os criterios que nortearam o estagio e possibil i taram o 

desenvolv imento da pratica docente, e tambem a relacao afetiva entre professores e 

alunos. Por f im, apresenta-se a exposigao das at iv idades real izadas durante o 

estagio sendo estas: exposit ivas, de grupo e brincadeiras. 

UNWERS1DADE FEDERAL 



28 

4 , 1 . E s t a g i o superv is ionado: s u a s impl icacdes e poss ib i l idades 

Neste capi tulo sera feita uma anal ise do Estagio Supervis ionado em Docencia 

com base na Nova Historia Cultural, que se util iza de memor ias do presente, 

narrativas e fontes orais. Para subsidiar esta anal ise uti l izou-se o pensamento de 

alguns autores como Chartier (2007), Veyne (1998) Neves (2003) e Santos (2008) 

que ressaltam a importancia da nova Historia Cultural para este t ipo de anal ise. 

Nesse sentido, Santos apresenta como as narrat ivas resgatam o passado, 

logicamente nao fazer reviver o que ja se passou, mas o reconstitui como segue: 

[...] a narracao pode ser considerada como uma reconstituicao do 
passado a partir do presente. As falas correspondem ao acesso da 
consciencia da pessoa. Neste processo de reflexao, a narracao como 
procedimento de pesquisa serve, ao mesmo tempo, como altemativa 
de formacao, pois permite desvendar os misterios do proprio sujeito 
que, muitas vezes, nao tinha sido estimulado a expressar 
organizadamente esses pensamentos. (2008, p. 12). 

Desse modo, percebe-se que as narrativas sao formas de trazer de o 

passado de volta, sabendo que envolvera a subjet ividade de quern as narram, isto e, 

o narrador pode expor seus sent imentos de acordo com seu estado de espir i to no 

momento de narracao. A lem das narrat ivas, Neves af irma que as fontes orais dao 

grande suporte para reavivar o que ja aconteceu, ... 

[...] o maior desafio da historia oral [...] e contribuir para que as 
lembrancas continuem vivas e atualizadas, nao se transformando em 
exaltacao ou critica pura e simples do que passou, mas sim em meio 
de vida, em procura permanente de escombros, que possam 
contribuir para estimular e reativar o dialogo do presente com o 
passado (2003, p. 27). 

Diante dessa anal ise, sabe-se que, ul t imamente, estudos mostram que a 

discipl ina "Pratica de Ensino", tern assumido um grande destaque no curso de 

formacao de professores. A lem de propordonar um elo entre as demais d isdpl inas 

vistas durante a graduagao, oportuniza aos futuros educadores concil iar a teoria 

es tudada durante todo o curso com a pratica, possibi l i tando, ao mesmo tempo, o 

desenvolv imento da praxis pedagogica. 
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E sob essa perspect iva que o Estagio serve como instrumento artrculador 

entre teoria e pratica, e a partir da pratica, o estagiario ira conhecer, de fato, a 

real idade do seu campo de estagio, o u seja, escola e o cotidiano da docencia. 

Quando se fala em conhecer a escola nao signif ica falar apenas da parte 

ffsica organizacional e burocratica, mas de como reaimente def ine o seu papel como 

instituicao produtora do conhecimento. 

E o cot idiano da docencia a que nos referimos parte dos privi legios que o 

Estagiario tera para vivenciar experiencias pedagogicas, a partir dos conhecimentos 

adquir idos e das problematicas identif icadas e v ivenciadas na escola de campo. 

Sabemos que somente o estagio nao garante e nem prepara suf icientemente 

o estagiario iniciante para a docencia, mas propicia uma nocao de como atuar na 

sala de aula, como refletir e reafirmar sua escolha pela profissao. Conforme ouvimos 

depoimentos e presenciamos at i tudes dos professores que ja atuam na area boa 

parte, so leciona por nao ter outro emprego. Eles nao se real izam com a prof issao 

que exercem, conforme Pimenta (2004) pontua: "essa perspect iva esta l igada a uma 

concepcao do professor que nao valoriza sua formacao intelectual" (p. 36). 

Quanto aos proftssionais que ja a tuam no magisterio e sao real izados 

prof issionalmente e o momento de fazer uma ressignif icacao da sua escolha como 

educador, tendo esse momento como proposi to de formacao cont inua. Momento 

este de fazer uma ref lexao do fazer pedagogico a luz de teorias educacionais que 

darao subsid ios a pratica docente, refletindo sobre sua pratica e a reconstituindo 

constantemente, tentando sempre construir um novo jei to de caminhar e mudar sua 

pratica, tomando-se um agente transformador de opinioes. Barreiro diz que "e na 

acao refletida e no redirecionamento de sua pratica que e possivel , ao docente ser 

agente de mudancas, na escola e na sociedade". (2006, p. 88) 

Apesar de ja termos exper iencia no magisterio e conviver com as dif iculdades 

que permeiam a real idade do processo escolar como u m todo, fomos pegos pela 

ansiedade, duvidas e preocupacoes, pois invadimos a pr ivacidade de um professor e 

seus educandos. Por isso cautela, compromisso e responsabi l idade foram criterios 

uti l izados durante os dez dias que foi desenvolv ido o nosso Estagio na Creche 

Nossa Senhora dos Remedios, no pre-escolar. 

Uma das maiores preocupacoes foi deixar claro para as cr iancas que 

estavamos ali, para fazer um trabalho por pouco tempo, ja que no nosso primeiro 

contato, umas delas quis saber da professora titular, e foi dito que ela f icaria a todo 
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momento na sala de aula, e que durante aqueles dez dias elas teriam duas 

professoras. Viu-se que os alunos estavam inseguros com a chegada da estagiaria, 

mas logo cu idou e m desconstruir essa ideia, cr iando ambientes agradaveis de 

convivencia e aprendizagem. Nesse sent ido, Rios (2001), aponta que "nao basta ser 

criativo e preciso exercer sua criatividade na construcao do bem-estar coletivo". 

(p. 108). 

4.2. Pr inc ip ios norteadores para a real izacao do Es tag io 

Por ter presenciado durante as observacoes um quadro de relagoes afetivas 

bem var iadas que interferiam e, prejudicavam o compor tamento tanto das cr iancas 

como do professor, foram adotados alguns criterios que se ju lgaram necessar ios 

para nos relacionarmos da melhor maneira possivel com a turma. Destacados a 

seguir: 

Aval iacao do comportamento e da aprendizagem - essa at ividade fez 

parte constantemente da rot ina de sala de aula. O seu carater nao foi de rotular a 

cr ianca nem o professor, mas teve uma funcao diagnost ica e orientadora. A 

estagiaria nesse momento tentou sensibi l izar a turma que a aval iacao nao e apenas 

um indicador de quanti f icacao, mas s im u m indicador de aprendizagem, e que tudo 

isso fluiria com mais intensidade se fossem respei tados alguns criterios e se 

t ivessemos uma relacao amigavel e afetiva. 

Co m petenc i a do pro fessor - sabe-se que o desempenho do professor 

depende muito de sua qual i f icacao e tambem da vontade de ser um bom 

profissional, portanto, a a g i o didatica foi planejada com bastante profissionalismo, 

def inindo os objetivos, selecionando conteudos e os transmit indo de forma clara, 

objetiva, interagindo com a cr ianca, fazendo com que ela absorvesse conteudos e 

outros ensinamentos de cunho social e etico, atraves de at iv idades diversif icadas. 

Constata-se o fato conforme Diario de bordo (03/09/2010), per iodo que se planejou 

o encerramento da semana do Folclore: 

Elaboramos o nosso piano em tres etapas, a primeira com 
brincadeiras dirigidas, a segunda com brincadeiras de roda e a 
terceira eta pa com um pic-nic, com algumas comtdas tipicas da 
nossa regiao. 
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Criou-se tambem u m elo de conf ianca que foi essencial para uma promocao 

sadia do saber, mesmo quando, em alguns momentos, os alunos mostraram sinais 

de indisciplina e precisou-se usar uma postura rfspida para nao perder a autor idade 

diante da crianca e do professor titular. O diario de bordo apresenta c laramente um 

momento onde fo i necessario o uso da autor idade para mostrar aos alunos que era 

preciso ter concentracao para que houvesse aprendizagem, como segue: 

Apos o conto convidei uma aluna para fazer o reconto, pois percebi 
que a mesma nao se concentrou em nenhum momento, e sem jeito 
ela falou: - "Eu nao se iL . falei: - voce sabe o porque de voce nao 
saber? - Nao! Respondi: - Voce nao sabe, porque voce nao prestou 
atencao, nao e justo quando uma pessoa esta falando a outra nao 
ouvir. Posso continuar? Todos responderam: - Pode. (31/10/2010). 

Clareza n a e x p o s i c a o d o s conteudos - esse i tem por se tratar do estagio 

ter ocorr ido numa sala do pre-escolar, foi adotado nas apresentacoes dos 

conteudos, nas e x p l i c a t e s , nos exemplos, nos esclarecimentos de duvidas, dentre 

outros aspectos vivenciados na sala de aula. 

Respe i to a s ideias e opin ides d o s a l u n o s - essa valor izacao representou 

um crescimento signif icativo para o processo de uma boa relacao, tambem valor izou 

os alunos e m todos os aspectos, procurou-se apl icar suas ideias nos exemplos, 

comparar com outras, sintetizou-se o que o aluno falava, clarif icando melhor suas 

ideias para que todos pudessem entender. No Diario de bordo (08/09/2010), essa 

valor izacao acontece a partir da narracao feita pela estagiaria quando se trabalhou a 

semana da Patria: 

Apos assistir ao DVD, cantei a estrofe da musica onde diz "Patria 
amada Brasil", nesse momento comecei a fazer indagaooes, se eles 
ja conheciam a musica, se gostaram e em seguida perguntamos: -
Voces sabem o que e Patria? A partir das respostas deixamos claro 
o significado da palavra. 

Ter en tus iasmo - procurou-se nesse aspecto passar para o a luno alegria, foi 

demonst rado que havia muito prazer em desenvolver aquelas at ividades, e que, o 

pouco tempo que f icassemos com eles ter iamos uma boa relacao. Conforme 

confirma Oliveira: 

T'-ilfr N A G R A N N E 

U J,- -v> -r^'o'-
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Nessa perspectiva os vincuJos que a crianca forma com o professor 
de Educacao infantil, favorecem a superacao dos obstaculos que ela 
encontra em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, 
permitindo maior flexibilidade em seu comportamento. (2007, p. 220). 

A inda pensando em criar uma convivencia que valor izasse o aluno, o 

impulsionando a buscar novas aprendizagens, procurava-se sempre elogiar as 

at iv idades real izadas pelos mesmos, fazendo cri t icas construtivas, mot ivando-os a 

part iciparem mais das at ividades. 

4.3. At iv idades d ivers i f icadas c o m o meio facil itador para o envolvimento 

afetivo/ e a aprendizagem 

Quando se fez-se a opcao de trabalhar afet ividade na relacao professor-

aluno, nao foi um tema que surgiu de imediato, foi pela vivencia durante as 

observacoes na creche, a extrema dif iculdade no relacionamento afetivo entre 

alunos e professores. Conforme ja fo i dito anteriormente essa relacao acontece, mas 

sem um contato direto, onde a cr ianca possa sentir-se segura, protegida e proxima 

do professor. 

Diante dessa real idade, surgiu uma enorme preocupacao em planejar 

at iv idades que faci l i tassem essa aprox imacao e ao mesmo tempo contr ibuisse 

signif icat ivamente com a nossa pratica docente e com a do professor que nos 

oportunizou realizar o nosso trabalho na sala de aula. 

Convem chamar a atencao que, alem da preocupacao com os aspectos 

mencionados, tambem houve a preocupacao de planejar aulas bem prazerosas, pois 

aprender com prazer signif ica nao valorizar apenas processos cognit ivos, mas a 

carga afetiva que esta envolvida no processo de construgao. Dessa maneira Dantas 

referenciando Wal lon enfatiza que: "A d imensao afetiva ocupa lugar central tanto na 

construgao da pessoa quanto do conhecimento". (1992, p. 89). 

Dentre as inumeras metodologias as quais ju lgou-se necessaria para 

desenvolver o trabalho, pr ior izou-se aquela que nos ajudar iam a melhorar a relacao 

afetiva entre a lunos e professores, tais como: aulas exposit ivas, at ividades de grupo, 

br incadeiras dir igidas e at ividades escritas. 

Essa observacao nos permit iu um processo dinamico dentro das si tuacoes 
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reais as quais v ivenciamos durante o estagio. Para que todas as at ividades fossem 

desenvolv idas de forma dinamica, foi de fundamental importancia a supervisao do 

professor orientador, conforme pontua Pelozo: "O professor de pratica de ensino ao 

coordenar o estagio auxil ia o a luno estagiario a estabelecer essa relacao entre teoria 

e pratica ul t rapassando o senso comum e pensando cientif icamente". (2007, p. 3) 

4.3.1.Aulas exposi t ivas 

Geralmente, ainda ha uma grande resistencia de o professor sair do padrao 

tradicional de ensino. Corr iqueiramente se encontra nas creches e pre escolas, salas 

de aula com mesas e cadeiras enfi leiradas, cr iancas bem comportadas, uso do lapis 

e papel como metodo primordial para que aconteca a aprendizagem, a lem disso, 

alunos que fa lam apenas o necessar io e considerado oportuno pelo professor. 

Foi um desaf io mudar a rotina, como tambem inovar as metodologias da sala 

de aula, mas nao foi impossivel . Houve a opcao pelas aulas exposit ivas, estas 

oportunizaram trabalhar problemas vivenciados durante as observacSes: sair do 

padrao tradicional de organizacao, oportunizar as cr iancas fa larem, mas com 

respeito a fala do outro, trabalhar a leitura e a escrita de forma dinamica, e 

preencher com outra metodologia, os dias que a instituicao nao fornecer fo lha de 

papel of icio. 

Outra estrategia uti l izada foi com relacao as historias infantis, quando l iamos 

sempre faz iamos interpretagao atraves de indagagoes. Procuramos tambem 

envolver questoes que ressal tassem as problematicas vivenciadas no nosso dia-a-

dia, tendo como exemplo a citar, o desmatamento, as que imadas e os malef ic ios do 

fumo, dentre outras que geralmente surgiram a partir das falas das cr iancas, 

enr iquecendo o tema e m estudo. 

Deixar a cr ianca participar foi ext remamente signif icativo, conforme nossas 

observacoes a professora titular lia as historias, fazia as indagagoes e nao 

oportunizava a cr ianca de falar, porque t inha de cumprir a risca, o planejamento 

diario. Esta ati tude, infel izmente, t i rava da cr ianca o direito de falar e dif icultava as 

relagoes que poder iam nesse momento aflorar. Ao contrario do professor titular, para 

nos, estes momentos foram determinantes para saber um pouco da vida pessoal dos 

nossos alunos. Sempre que estavamos t rabalhando com o tema, procuravamos falar 
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um pouco de nos mesmos, da nossa famil ia, do nosso dia-a-dia, e com isso 

conseguiamos criar v inculos de amizade. Esta abertura abr iu margem para as 

cr iancas fa larem coisas pessoais que nos deixaram a par da sua real idade, 

comportamento. T ivemos depoimentos que nos abalaram imensamente. 

Nesse dia t rabalhamos com a lenda do Saci Perere, e por o personagem 

fumar cachimbo, aprovei tamos para falar sobre os malef ic ios do fumo, uma das 

cr iancas fez referencias a seu pai. Como conf i rma o Diario de Bordo: "Em um 

determinado momento, quando fa lavamos sobre os malef ic ios do fumo, uma das 

cr iancas falou que seu pai fumava, bebia muito e batia na famil ia". (31/08/2010). 

Apesar de nos comovermos, mostramos natural idade, colocamos a crianca 

bem perto da gente, expl icando-a que algumas pessoas mesmo sabendo do mal 

que o fumo traz, ainda cont inuavam fumando. 

Diante dessa problemat ic^ viu-se que muitas cr iancas vivem na sua propria 

casa si tuacoes adversas, que mexem com suas emocoes, e consequentemente 

podem atrapalhar as relagoes afet ivas com seus iguais. 

4.3.2. A s at iv idades de grupo e br incadeiras 

Trabalhar em grupo foi uma exper iencia bem prazerosa, pois deixamos as 

cr iancas bem proximas uma das outras e part icipamos intensamente das at ividades. 

Foram trabalhados tambem outros problemas que fo ram vivenciados enquanto 

observavamos o compor tamento da turma, dentre eles. dif iculdades em dividir o 

material escolar, br inquedos, tendencia em bater nos colegas quando eram 

contrariados em meio a essas si tuacoes. 

Temos como exemplo o primeiro dia em que fomos trabalhar uti l izando o 

alfabeto movel para formar o banco de palavras, foi um desaf io indescrit ivel, as 

cr iancas br igaram e chegaram a arremessar pecas uns nos outros, porque alguem 

queria f icar com todas as pecas. Nao foi facil ver a cena, mas de imediato tomamos 

uma iniciativa. Conforme esta registrado no Diario de Bordo: 

Na atividade de grupo para formar o banco de palavras, fiquei 
abismada, as criancas puxavam as pecas sem querer dividir com os 
outros, respirei fundo, fa lei com calma pedindo que soltassem as 
pecas e colocassem no meio da mesa. Elegi uma pessoa do grupo 
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para formar as palavras e as outras inarm procurer as letras, houve 
resistencia, mas logo a paz reinou. (01/09/2010). 

Mas uma vez contornamos a situagao sem ter sido necessar io nenhum 

constrangimento, tanto para as criangas como para o professor. Essa seria a ultima 

coisa que gostar iamos que acontecesse " criar constrangimento", essa ati tude nao 

seria agradavel , ja que estavamos ali para criar uma relacao afetiva e de respeito 

junto as cr iancas. Em diversos momentos fez-se um exerc ic io de observar e avaliar 

a turma buscando conhece-la ao maximo, e nesse momento percebeu-se que 

tambem eramos aval iados pela docente titular, a prova disso esta na narrativa do 

estagio anotada no Diario de bordo que segue: 

Logo a professora veio ate mim e fatou: - voce viu como e dificil? 
Respondi: - Eu sei professora, realmente e muito dificil, precisa 
gostar muito do que faz, sao apenas criancas se voce trabalhar 
atividades que exijam regras devagarzinho voce vence as 
dificuldades. (01/09/2010) 

Superados esses contratempos, inseriu-se a brincadeira na sala de aula, que 

geralmente era planejado para o horario do banho, momentos estes que terminavam 

as at ividades escri tas eram colocados jogos, carros, br inquedos de casinha, 

bonecos e animais. Sempre se brincava junto com as cr iancas, seja nas mesas com 

os jogos, ou no chao arrumando a casinha das bonecas. Essa experiencia foi muito 

parecida com a tentativa de formar o banco de palavras. Sempre a lgum aluno 

tentava tirar o br inquedo do outro ou nao queria deixar brincar, gerando brigas e 

confusoes. 

Diante das dif iculdades encontradas nas at iv idades ja ci tadas, comecou-se a 

planejar as aulas contemplando temas que propiciasse melhorias nos 

relacionamentos, para que se amenizassem os f requentes confi i tos, pudessemos ter 

at i tudes de companheir ismo e cooperagao. Isso era feito chamando as cr iancas para 

conversar expl icando que o material que estava disponivel era da escola, tudo que 

t inha ali era para ser dividido e de acesso a todos, pois as outras cr iancas que ali 

estavam t inham os mesmos direitos e se a lguem nao colaborasse, este sim, sair ia 

da brincadeira. 

Observou-se que essa pratica de orientar as cr iancas durante as brincadeiras 

ou ate mesmo na aula nao era comum, pois a docente titular fez comentar ios 
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dizendo. "Por isso que eu nao gosto d e dar esses br inquedos, eles nao sabem 

brincar juntos, sempre terminam brigando". E importante ressaltar que e dificil l idar 

com cr iancas e pr incipalmente quando os mesmos tern que compart i lhar objetos, 

mas e tarefa do professor orienta-las e insistir neste t ipo de pratica, pois os alunos 

acabam se habituando. Estas at ividades propic iam a cr ianca oportunidade de 

vivenciar experiencias ricas, complexas e variadas, ampl iando seus relacionamentos 

pessoais entre os quais, os sent imentos e as emocoes. Wal lon ampl ia mais a 

importancia da at ividade e m grupo quando diz: "O grupo infantil e indispensavel a 

cr ianca nao somente para a aprendizagem social , mas tambem para o 

desenvolv imento da tomada de consciencia de sua propria personal idade". (1986, p. 

25) . 

Poster iormente enquanto conversavamos com a professora titular e as 

cr iancas br incavam l ivremente com os br inquedos, uma determinada cr ianca bateu 

na outra, foi entao necessar io conversar com elas, exigimos pedido de desculpas por 

parte da cr ianca, caso contrario, as cr iancas nao iriam part icipar da brincadeira no 

patio. Neste momento teve-se a a juda da professora titular para regularizar a 

situacao. 

Foi dificil convencer uma das cr iancas na ocasiao, houve resistencia, enfim 

cont inuou-se com a aula, mas durante um instante de distracao uma das cr iancas 

pediu desculpas ao colega. Valorizar a agao da cr ianca foi ext remamente necessar io 

ja que numa relacao deve se enfatizar o respeito ao outro, conforme contempla o 

Diario de Bordo (02/09/2010), mostrando como a estagiar ia se portou diante da 

si tuacao. "[...] nao deixei sua at i tude passar despercebido, parabenizei-o e prometi 

que na proxima aula ele seria o ajudante do dia". 



C O N C L U S A O 

A s ref lexoes tecidas em torno da afet ividade no processo de ensino 

aprendizagem demonstraram que e possfvel modif icar a concepcao de educacao, E 

possivel supor, entao, que na pratica do professor, essa d imensao pode constituir o 

pr imeiro passo para a insergao de um processo de transformacao. Transformar e 

inserir na escola nova maneira de encarar o ensino e a aprendizagem; e tambem a 

cr iacao de um espaco democrat ico, de ref lexao de dialogo e de cooperacao entre os 

atores do fazer pedagogico - o educador e o educando. 

Diante do exposto percebe-se que a escola atual apesar de ja ter a lcancado 

a lgumas mudancas bem signif icativas como escola democrat ica, a inda carrega no 

seu bojo um modelo de pratica bem conservadora, centrada na transmissao do 

conhecimento, na formacao de uma conduta passiva do a lunos com um grande 

distanciamento afetivo entre aqueles que const i tuem a sala de aula. 

O grau de formal idade em que sao direcionadas as atividades na sala de aula 

e nos demais espacos da escola control a a cr ianca o tempo todo. Logo, cedo ela 

aprende o signif icado de "ser comportado" que faz re ferenda a ficar sentado o d o s o 

por bastante tempo sob a v ig i landa do professor, f icar de boca fechada enquanto o 

professor expoe o assunto do dia, nao sair da sala sem permissao, fazer a tarefa 

sem reclamar mesmo quando essa tarefa nao Ihe traz nenhum entusiasmo. Essas 

foram a lgumas cenas do cotidiano observadas na escola. 

A proposta principal desse trabalho monograf ico nao e que os professores 

deixem de impor l imites e regras aos alunos, mas que estes facam um trabalho 

diario de sensibi l izacao com os alunos, mostrando-os, a cada oportunidade surgida, 

como deve ser o comportamento, fazendo os alunos refletirem sobre suas acoes, 

colocando-se um no lugar do outro. Neste sentido, o trabalho cont inuo do professor 

com os a lunos tratando das questoes afetivas fara com que o respeito e o bom 

relacionamento se tornem natural para todos que fazem parte daquele ambiente 

escolar. 

Acredi ta-se que o trabalho deva partir da sensibi l izacao tambem dos 

professores, pois se viu que ate no planejamento dos professores contempla-se a 

imposicao de regras, mas que na pratica pouco acontecia, nao era uma pratica 

diaria t razendo pouco signif icado para as criancas. 

">\?jr ,iVih GF'ANnt 
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Diante da magni tude das problematicas das relagoes afetivas entre professor 

e a lunos encontradas na escola invest igada, buscou-se durante o Estagio 

Supervis ionado em Docencia superar estes desaf ios, desenvolvendo um trabalho 

que proporcionasse as cr iancas sentir confianga no professor-estagiario. Foram 

cr iados lagos de amizade e afeto, durante os dias do Estagio, nao houve espago 

para gritos, mau humor e cast igo, mas nao se perdeu a autor idade e sempre que era 

oportuno chamava-se a atencao, com muito cuidado, dos alunos para algum 

comportamento que nao estava de acordo com o combinado desde o primeiro dia de 

aula do Estagio. 

Portanto, f ica a certeza de que os objet ivos foram cumpr idos para a melhor ia 

das relagoes afetivas entre professores e alunos na educacao infantil, na convicgao 

de que e possivel mudar, ou transformar a prat ica atual das instituigoes, sabendo 

que nao e da noite para o dia, mas u m processo que necessita do engajamento de 

todos os atores escolares. 
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ANEXO 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

1. Qual o seu nome? 

2. Qual o nome da sua escola? 

3. Voce gosta da sua escola? 

4. O que voce costuma fazer na escola? 

5. Qual o nome da sua professora? 

6. Como ela Ihe trata? 

7. Voce gosta de estudar com ela? Por que? 

8. Quando voce faz algo errado, o que ela fala? 

9. E quando voce faz tudo cert inho, o que ela fala? 

10. Sua professora costuma brincar com voce? 

1 1 . 0 que sua professora faz que voce nao gosta? 

1 2 . 0 que sua professora faz que voce gosta? 

UNSVERSIDADE FEDERAL 
DECAMPINAGBANDE 

CmW OE FORMACAO OE PROFSSSQRtS 
BIBL'OTECA SETORIAL 


