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APRESENTAÇÃO

A obra “Premissas da Iniciação científica” aborda diferentes maneiras em que o 
conhecimento pode ser aplicado, e que outrora era exclusivamente uma transmissão 
oral de informação e atualmente se faz presente na busca e aplicação do conhecimento.

A facilidade em obter conhecimento, aliado com as iniciativas de universidades 
e instituições privadas e públicas em receber novas ideias fez com que maneiras 
inovadoras de introduzir a educação pudessem ser colocadas em prática, melhorando 
processos, gerando conhecimento específico e incentivando profissionais em formação 
para o mercado de trabalho.

Estudos voltados para o conhecimento da nossa realidade, visando a solução de 
problemas de áreas distintas passou a ser um dos principais desafios das universidades, 
utilizando a iniciação científica como um importantes recurso para a formação dos 
nossos estudantes, principalmente pelo ambiente interdisciplinar em que os projetos 
são desenvolvidos. 

O conhecimento por ser uma ferramenta preciosa precisa ser bem trabalhado, e 
quando colocado em prática e principalmente avaliado, indivíduos de áreas distintas se 
unem para desenvolver projetos que resultem em soluções inteligentes, sustentáveis, 
financeiramente viáveis e muitas vezes inovadoras.

Nos volumes dessa obra é possível observar como a iniciação científica foi capaz 
de auxiliar o desenvolvimento de ideias que beneficiam a humanidade de maneira 
eficaz, seja no âmbito médico, legislativo e até ambiental. Uma ideia colocada em 
pratica pode fazer toda a diferença.

É dentro desta perspectiva que a iniciação científica, apresentada pela inserção 
de artigos científicos interdisciplinares, em que projetos de pesquisas, estudos 
relacionados com a sociedade, o direito colocado em prática e a informática ainda 
mais acessível deixa de ser algo do campo das ideias e passa a ser um instrumento 
valioso para aprimorar novos profissionais, bem como para estimular a formação de 
futuros pesquisadores.

Anna Maria G. Melero
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E 
ALUNO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUA PORTUGUESA

CAPÍTULO 2

Brenda Araújo Nogueira 
Universidade Estadual de Goiás – Campus 

Anápolis de Ciências Socioeconômicas e 
Humanas – Goiás.

Silvair Félix do Santos 
Universidade Estadual de Goiás – Campus 

Anápolis de Ciências Socioeconômicas e 
Humanas – Goiás.

RESUMO: Neste trabalho, investigou-se qual 
a relevância da relação professor-aluno no 
processo de ensino-aprendizagem de Língua 
Portuguesa e pôde-se compreender que, 
embora não seja o único aspecto importante 
nesse processo, é de fundamental importância. 
No texto, foi abordada a questão da afetividade 
não apenas como a relação “amigável” entre 
professor e alunos, mas considerando todos 
os comportamentos e discursos que afetam os 
envolvidos no processo educacional. A pesquisa 
tornou-se necessária pelo fato de serem 
notáveis as dificuldades encontradas por alguns 
professores em sala de aula para manterem um 
bom relacionamento com seus alunos. Desta 
forma, os objetivos eram: verificar a eficácia 
dos métodos adotados pelos professores de 
Língua Portuguesa para alunos de Ensino 
Fundamental; investigar a relação professor-
aluno e suas consequências no processo de 
ensino-aprendizagem; e consequentemente, 

obter experiência investigativa para atuar no 
campo profissional de Língua Portuguesa. Para 
tal, fez-se uma pesquisa bibliográfica  e uma 
coleta de dados na escola-campo escolhida.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem. 
Relação professor-aluno. Língua Portuguesa. 

ABSTRACT: In this article, was investigated the 
relevance of the teacher-student relationship 
in the teaching-learning process of Portuguese 
Language and it was possible to understand 
that, although it is not the only important 
aspect in this process, it is of fundamental 
importance. In the text, the issue of affectivity 
was approached not only as the “friendly” 
relationship between teacher and students, but 
considering all the behaviors and discourses 
that affect those involved in the educational 
process. Research has become necessary 
because the difficulties encountered by some 
teachers in the classroom to maintain a good 
relationship with their students are noteworthy. 
In this way, the objectives were: to verify the 
effectiveness of the methods adopted by the 
Portuguese Language teachers for elementary 
school students; to investigate the teacher-
student relationship and its consequences in the 
teaching-learning process; and consequently, 
to obtain investigative experience to work in the 
professional field of Portuguese Language. For 
this, a collection of data in the chosen school-
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field and a bibliographical research were made.
KEYWORDS: Teaching-learning. Teacher-student relationship. Portuguese language

1 |  INTRODUÇÃO 

A dificuldade que muitos professores têm para manter uma boa relação com os 
seus alunos, principalmente nos dias atuais, é algo notável. Pensando nos alunos do 
ensino fundamental II (6° ao 9° anos) essa dificuldade é ainda maior, pois há uma 
ausência de diálogos entre eles. Os professores determinam regras, que em alguns 
casos não são compreendidas pelos alunos, podendo gerar, assim, indisciplinas e 
conflitos. 

Visto que ouvimos, desde que adentramos no curso de Letras, que o professor 
deve agir como um mediador do conhecimento, surgem as questões: como formular 
ou adotar métodos para que as aulas de língua portuguesa não se tornem maçantes 
e pouco eficazes para o desenvolvimento de um sujeito crítico? Como preparar um 
leitor para que ele possa ser capaz de fazer suas próprias leituras entre os conteúdos 
abordados e a realidade em que vive? Como estabelecer uma relação de respeito com 
o aluno? Como despertar seu interesse pelo estudo? Dentre alguns autores, Müller, 
mestre em filosofia, em seu artigo: A interação professor-aluno no processo educativo, 
afirma que: 

Ao professor, cabe, então, propiciar ao aluno a possibilidade de utilizar seu 
pensamento para crescer, se libertar e sair da menoridade, da submissão do seu 
pensamento ao pensar de outra pessoa. Na relação professor- aluno, o professor, 
usando da afetividade, poderá entender melhor seus alunos e conseguir elementos 
para atingir seus objetivos. (2002, p. 277) 

Entendemos, portanto, que deve existir entre professor e aluno uma relação de 
confiança. O professor deve ir para a sala de aula confiante do domínio dos conteúdos 
a serem apresentados, mas não apenas isso, deve saber como transmitir ao aluno 
esse conhecimento, que por sua vez não deve apenas ouvir e absorver o conteúdo, 
mas participar ativamente da construção desse conhecimento. “O professor medeia a 
relação ativa do aluno com a matéria (...) considerando os conhecimentos, a experiência 
e os significados que os alunos trazem a sala de aula” (Libâneo, 2011, p.30). 

O professor não pode limitar-se a explicar bem os conteúdos, precisa, antes, 
conhecer a realidade, as dificuldades, os medos e as características histórico-sociais 
de seus alunos, pois eles, assim como os demais  sujeitos, possuem conflitos que 
podem influenciar no seu comportamento dentro e fora da sala de aula. 

Morales (1999), em seu livro a relação professor-aluno: o que é, como se faz, 
disserta sobre a influência exercida pelo professor e sobre como suas atitudes são 
recebidas pelos alunos e afirma que os professores ensinam diversas coisas por meio 
da forma com que se relacionam com esses. 
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Este autor expõe que tudo o que acontece em sala de aula é relação e comunicação 
e que “até mesmo a forma de olhar os alunos diz algo para eles” (p.17). Ou seja, quando 
falamos de relação, não nos referimos apenas ao envolvimento afetivo emocional, 
mas sobre todas as atitudes tomadas no ambiente escolar: os métodos escolhidos, 
a forma de resolver os conflitos, os diálogos, as respostas dos alunos, entre diversas 
outras ações dos sujeitos envolvidos (alunos e professores). 

No entanto, enfatizaremos neste trabalho a parte que cabe ao professor  na 
construção de um bom relacionamento, não que ele seja o único responsável por isso, 
mas entendemos que: 

(…) é oportuno não esquecer que o professor pode ser um bom modelo de 
identificação e, como tal, ser mais ou menos assumido pelo aluno; ao menos de 
maneira parcial. Talvez nós mesmos possamos nos lembrar de algum professor 
que tenha nos deixado uma marca especial e que em alguma dimensão de nossa 
vida continua sendo um modelo. (MORALES, 1999. p.22)

Por um lado, esse estudo se fez importante, portanto, por causa da relevância de 
se compreender mais a fundo sobre como a relação professor-aluno pode influenciar 
na aprendizagem, mais especificamente na disciplina de Língua Portuguesa. Por outro 
lado, buscamos entender o papel do professor na construção desse relacionamento 
e quais atitudes pode-se tomar para que isso não fique apenas no campo das ideias. 
Neste aspecto, esse  trabalho, aliado ao tempo em que estivemos na escola-campo 
devido ao Estágio Supervisionado, pôde sanar muitas dúvidas já expostas. E a partir 
dessa investigação pudemos ter uma base mais concreta para analisarmos as práticas 
em sala de aula. 

O objetivo foi analisar os discursos e as práticas dos professores em sala de aula, 
as metodologias aplicadas e avaliar até que ponto as práticas escolares refletem na 
relação professor-aluno e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem. 
Propôs-se: verificar a eficácia dos métodos adotados pelos professores de Língua 
Portuguesa para alunos de Ensino Fundamental; investigar a relação professor-aluno 
e suas consequências no processo de ensino-aprendizagem; e consequentemente, 
obter experiência investigativa para atuar no campo profissional de Língua Portuguesa.

 

2 |  METODOLOGIA 

O nosso estudo propôs um viés metodológico qualitativo, que para Denzin e 
Lincoln (2006, p. 17), “é uma atividade situada que localiza o observador no mundo”. 
Esse tipo de pesquisa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de 
materiais empíricos como um conjunto de atividades interpretativas em que não 
privilegia nenhuma única prática metodológica em relação à outra. 

No entanto, a nossa investigação foi apoiada a partir das orientações dos 
princípios teórico-epistemológicos que sustentam uma concepção de um sujeito social, 
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que “[é] o sujeito, [que] ao mesmo tempo em que repete atos e gestos, constrói novos 
[…] num movimento histórico no qual a repetição e a criação andam sempre juntas” 
(Geraldi, 2004 p.20), pois acreditamos que essa orientação é a que melhor contribui 
para a formação de um profissional histórico-crítico-reflexivo. 

A pesquisa foi realizada a partir de duas etapas. Parte do nosso corpus foi 
constituída por meio da investigação de análise documental stricto sensu que 
constituem os discursos epistemológicos e as normalizações sobre a construção dos 
discursos do professor de língua materna na universidade (dimensão formação) e na 
escola-campo (dimensão atuação). Outra parte do corpus, no entanto, foi construída 
por meio da geração de informações a partir da coleta de dados. 

Como nos interessa discutir os discursos de vários sujeitos, é necessário examinar 
os processos que percorrem desde o planejamento da aula até o processo avaliativo 
do ensino/aprendizagem de língua portuguesa. Desta forma, a pesquisa e a coleta 
de dados foram realizadas no ano letivo de 2016 em uma escola do ensino regular 
de Anápolis, especificamente nas turmas de 6° e 9° anos do Ensino Fundamental. A 
seleção das turmas foi vinculada à disponibilidade e a adesão da escola-campo em 
receber os alunos de estágio supervisionado de língua portuguesa do Curso de Letras 
da UEG - Anápolis.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante o Estágio Supervisionado pudemos observar mais profundamente o 
comportamento de professores e de alunos e perceber como o relacionamento entre 
eles pode influenciar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse período de estágio, 
notamos que uma mesma sala pode ser um problema para um professor e um lugar 
muito agradável para outro, dependendo da forma com que cada professor conduz a 
sua aula. 

Percebemos esse fato por meio da observação de algumas aulas, de diferentes 
professores, na escola campo. Enquanto uma professora era aguardada na porta e 
relembrada pelas turmas que já não possuíam aulas com ela, a outra era recebida com 
suspiros e reclamações. Analisamos que esse fato estava muito ligado aos métodos 
escolhidos pelas professoras. As aulas em que o diálogo era valorizado eram muito 
mais produtivas, porém, as aulas cujos alunos não participavam ativamente eram, em 
alguns momentos, rejeitadas. 

Permanecemos no campo de estágio por aproximadamente sete meses e neste 
tempo observamos e auxiliamos os professores regentes e a equipe gestora. No 
período de regência empenhamo-nos para manter um bom relacionamento com os 
alunos e professores e dessa forma ter mais possibilidades de observar e de aprender. 
Ouvimos as recomendações dos professores, demos sugestões, respeitamos as 
regras impostas pela escola e demos aos alunos a liberdade de se expressarem. O 
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diálogo foi  uma importante ferramenta de ensino. 
Por meio de diálogos informais, observação das aulas e de um questionário, 

obtivemos várias evidências da importância de se manter um bom relacionamento 
entre alunos e professores, não apenas para tornar o ambiente escolar um lugar mais 
agradável, mas para possibilitar uma aprendizagem mais concreta e para auxiliar 
o professor em suas escolhas metodológicas, visto que assim, conhece melhor as 
necessidades de seus alunos. 

Um questionário foi aplicado para 15 alunos do 6° ano e para 15 alunos do 9° ano 
do ensino fundamental, somando 30 participantes. No questionário havia 10 perguntas 
tanto sobre a visão do aluno sobre a língua portuguesa quanto em relação a postura 
do professor em sala de aula e de seu relacionamento com os alunos. E é importante 
ressaltarmos algumas perguntas e respostas:

 
1) Qual a sua relação com a área de Língua Portuguesa, você gosta da matéria? 

Em resposta a essa pergunta apenas dois, dos 30 participantes, responderam 
que não gostam da matéria, todos os outros responderam positivamente a essa 
pergunta, ou que gostavam “mais ou menos”.

2) Você tem dificuldade para compreender os conteúdos de língua portuguesa? 
Por quê? - Relacionarei essa pergunta com a pergunta de número 5, pois estão 
interligadas – (5) Em sua opinião, qual o maior problema que você enfrenta para 
aprender a língua portuguesa ensinada na escola? 

Em resposta a essas perguntas, grande parte dos alunos respondeu que tem 
dificuldade de aprender os conteúdos, pois são difíceis. E que os maiores problemas 
que eles enfrentam para aprender a língua portuguesa ensinada na escola são: o 
excesso de regras (gramaticais) e a indisciplina dos próprios alunos. Dois alunos 
responderam que o relacionamento (negativo) com o professor é um problema para a 
aprendizagem. Observe a resposta: “[5] A falta de responsabilidade e de compromisso 
de outros alunos em sala de aula que ficam conversando e atrapalham na sua 
aprendizagem- L.R, 9° ano”. 

(3) Para você, qual a importância da postura do professor de língua portuguesa 
para sua aprendizagem dos conteúdos? - relacionarei com a pergunta de número 
(4) – Você acredita que aprende mais quando se mantêm um bom relacionamento 
com o professor? Por quê? 

Todos os alunos demonstraram que acreditam que é muito importante que o 
professor demonstre confiabilidade e segurança para a classe e que ele deve ser 
um exemplo. E a maioria dos alunos diz aprender mais quando possui um bom 
relacionamento com o professor, pois se sentem mais à vontade para sanar dúvidas 
e porque um bom relacionamento evita conflitos (brigas). Entretanto, alguns alunos 
disseram não ver relação entre um bom relacionamento com o professor e sua própria 
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aprendizagem. 

(3) ‘É importante o professor manter uma postura de disciplina para a melhor 
aprendizagem e fluência da aula’. (4) ‘Sim, pois uma relação de amizade com o 
professor faz com que o aluno se sinta mais à vontade ‘- W. J, 9°ano. 
(3) Para que os alunos peguem o exemplo do professor. (4) Não. Porque de 
qualquer maneira vou ter que aprender o que o professor passa – G. S, 6° ano. 

Todas as perguntas estavam relacionadas com aprendizagem, regras, relação 
professor-aluno e a visão dos alunos sobre a disciplina em sala de aula, mas aqui não 
falarei de todas, mas das que obtiveram um melhor retorno sobre o que os alunos 
pensam sobre a temática. Na última questão, foi perguntado aos alunos como seria 
o ensino ideal de língua portuguesa e em resumo eles responderam que, para eles, 
as aulas deveriam ser mais dinâmicas, dialogadas, motivadoras e contar com a 
participação de alunos e de professores dedicados e qualificados, respectivamente. 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desse estudo, concluiu-se que o comportamento dos alunos em sala 
de aula, em muitos momentos, era uma resposta ao comportamento do professor. E 
é claro que não estamos afirmando aqui que o professor é o único responsável pela 
fluência e eficácia das aulas, mas que o esforço por manter um bom relacionamento 
com os alunos é algo que possibilita um bom retorno por parte deles. 

Dessarte, as aulas de língua portuguesa podem se tornar muito mais completas 
e produtivas se o professor se propuser a ouvir seus alunos: suas dúvidas, sugestões, 
opiniões. Apenas o ensino gramatical, como pôde-se observar por meio das respostas 
dos alunos ao questionário e ao longo de todo o estágio supervisionado obrigatório, 
pode se tornar maçante e pouco produtivo. 

Nesse aspecto, é necessário que haja mais que apenas regras no processo de 
ensino-aprendizagem, pois nós, como professores, devemos possibilitar aos nossos 
alunos a possibilidade de compreender os conteúdos em sua totalidade, a capacitação 
para utilizar seus conhecimentos e não apenas “enchê-los” de informações, cuja 
função eles nem sequer reconhecem. 

Concluímos afirmando que esta pesquisa não cooperou apenas para nosso 
crescimento acadêmico, mas nos proporcionou uma oportunidade de repensar métodos 
e nos possibilitou refletir sobre qual é o nosso perfil como professores. Em suma, 
todo o conhecimento adquirido irá comtribuir para que os nossos alunos recebam um 
ensino de mais qualidade. 



Premissas da Iniciação Científica Capítulo 2 21

REFERÊNCIAS 
DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna. A disciplina e a pratica da pesquisa qualitativa. In: DENZIN, 
Norman K.; LINCOLN, Yvonna (orgs). Planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 
2.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006. 

GERALDI, João Wanderley. Da redação à produção de textos. In: CHIAPPINI, Lígia (Org.). Aprender 
a ensinar com textos de alunos. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2004. p. 17-24. 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? : Novas exigências educacionais e 
profissão docente.13.ed. v.2. São Paulo: Cortes, 2011. 

MORALES, Pedro. A relação professor-aluno: como é como se faz. São Paulo: Loyola, 1999. 

MÜLLER, Luiza de Souza. A interação professor-aluno no processo educativo. Nov.2002, pág. 
276-280. Artigo-Universidade São Judas Tadeu. Disponível em: http://www.usjt.br/proex/arquivos/
produtos_academicos/276_31.pdf. Acesso em: 01/9/2016 às 15h00min.



Sobre a Organizadora 251

SOBRE A ORGANIZADORA

Premissas da Iniciação Científica

Anna Maria Gouvea de Souza Melero - Possui graduação em Tecnologia em 
Saúde (Projeto, Manutenção e Operação de Equipamentos Médico - Hospitalares), 
pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba (FATEC-SO),mestrado em Biotecnologia 
e  Monitoramento Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
doutoranda em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
Atualmente é Integrante do Grupo de Pesquisa em Materiais Lignocelulósicos 
(GPML) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Campus Sorocaba e 
pesquisadora colaboradora do Laboratório de Biomateriais LABIOMAT, da Puntifícia 
Universidade Católica de São Paulo (Campus Sorocaba). Atua nas áreas de Polímeros, 
Biomateriais, Nanotecnologia, Nanotoxicologia, Mutagenicidade, Biotecnologia, 
Citopatologia e ensaios de biocompatibilidade e regeneração tecidual, além de 
conhecimento em Materiais Lignocelulósicos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




