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RESUMO: 0 relata refere-se a parte dos dados obtidos no estudo "A visao dos alunos de 1." a 4." serie do 
ensino fundamental sobre a escola e o trabalho educative", realizado em 1997. Este estudo faz parte de um 
projeto que foi ihiciado em 1996, "Desenvolvimento Profissional Docente e Transformag6es na Escola". A 
equipe deste projeto realizou, como parte do diagn6stico, uma investigagao com 10% de alunos, para captar a 
representagao sobre o dia-a-dia das escolas, sobre si pr6prios e seus professores. Nesta comunicagao, estao 
analisados dados obtidos de tres quest6es com criangas das series iniciais: a avaliagao das criangas para 
verificar se entendem tudo o que a professora fala , seguida da reagao das professoras e dos alunos, quando 
nao entendem. Ap6s tabulagao, verificamos baixo indice de entendimento apontado pelas criangas. 
Detectamos tambem que a maioria busca ajuda para conseguir entender bem como reconhecem atitudes de 
(re) ensino por parte do professor. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Fundamental; Escola Publica; Series lniciais; Visao dos Alunos, Dificuldade de 
Entendimento em Sala de Aula. 

0 relata aqui apresentado e parte de um 
estudo realizado pela mesma equipe de um amplo 
projeto, iniciado em 1996, denominado 
"Desenvolvimento Profissional Docente e 
Transformag6es na Escola", financiado pela 
FAPESP I CNPq e ainda em andamento. Tal 
projeto, previsto para ter duragao de quatro anos 
(1996-2000), tem como eixo fundamental a 
investigagao de quest6es relacionadas aos 
processes de desenvolvimento profissional dos 
professores com a perspectiva da transformagao 
das escolas publicas que sediam o projeto e dos 
processes educativos que ai se efetivam. 0 eixo 
metodol6gico fundamental e 0 da pesquisa-agao 
colaborativa , contando, ainda, com o auxilio de 
tecnicas variadas para sua concretizagao. A equipe 
e formada por professores universitarios, alunos 
bolsistas de cursos de graduagao da UNESP, 
englobando, como parceiros de pesquisa, 
professores de duas escolas publicas de ensino 
fundamental, uma de 1." a 4." serie e outra de sa a 
8." serie, situadas em bairro periferico em 
Araraquara, SP. A escola de 1 a a 4." serie 
funciona em dois turnos (matutino e vespertine) e a 
de sa a 8." serie em tres turnos diarios (matutino, 
vespertine e noturno) . 

Essa equipe realizou, como parte do 
diagn6stico, um estudo com as criangas e os 
adolescentes das escolas, procurando identificar 

representag6es dos alunos sobre o dia-a-dia nas 
escolas, sobre si pr6prios e seus professores. 
Nesta parte do estudo, aqui divulgada, tivemos a 
intengao de apresentar apenas parte dos dados 
com a visao dos alunos da escola de 1 a a 4 ." serie 
a respeito das reag6es que se esbogam diante da 
propna incompreensao, quanto ao que os 
professores falam em sala de aula. 

Este texto apresenta, de modo sucinto, 
algumas raz6es da realizagao de entrevistas com 
as criangas e adolescentes das duas escolas no 
contexto geral do projeto. A seguir, apresenta o 
relato, abordando o tema enunciado com seus 
objetivos especificos, a metodologia e os 
resultados obtidos . 

POR QUE INVESTIGAR A VISAO DOS ALU NOS 

0 projeto mais amplo previa, nas fases 
explorat6ria e diagn6stica iniciais, gerar dados 
sobre a realidade das escolas de modo a se 
estabelecerem prioridades nas dificuldades a 
serem trabalhadas conjuntamente , buscando o 
desenvolvimento profissional dos professores e a 
transformagao das escolas. 

Evidentemente, o foco principal do projeto 
sao os professores. No entanto, o fato de termos 
como objetivo a investigagao conjunta de seu 
desenvolvimento profissional para o trabalho de 

1 Refere-se a parte dos dados obtidos no estudo ·'A visao dos alunos de 1." a 4." series do ensino fund amental sobrc a escola e o trabalho 
educativo" coordenado por MARIN. GIOVANNI e GUARNI ERI ( 1997). 
2 Protessora aposentada da FCL I Campus Araraquara I UN ESP- 14800-90 I.e coordenadora do reterido projeto. Bol sista do CNPq. 
J AI una do Mestrado em Educayilo Escolar da FCL I Campus de Araraquara I UN ESP e bolsista de Apcrle iyoamento do CNPq. 
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ensinar, tornou-se fundamental a obtenfYaO de 
inforrnafY6es junto aos alunos, parceiros do 
processo educative composto pelas aulas e 
demais atividades educativas. Assim sendo, no 
conjunto dos estudos, tornou-se necessaria saber 
a visao dos alunos sobre o dia-a-dia vivenciado 
nas escolas, seja pelas informa96es em si 
importantes para o conhecimento da realidade 
escolar, seja pelo uso a ser feito no conjunto do 
projeto. 

Essa ideia ganha mais sentido, quando se 
focaliza urn principia pedag6gico fundamental, 
porque se acredita que a realidade da turma de 
alunos seja sempre um elemento de informayao 
para a atua9ao da escola, e que o conhecimento 
dessa realidade passe pelo conhecimento do 
saber, do pensar e do sentir desses alunos. Alem 
disso, (Rio Carvalho, 1992, p. 197) em outras 
circunstancias, mas com preocupa9ao semelhante, 
alerta que tal conhecimento e requisite 
fundamental para que a atua9ao sobre a realidade, 
introduzindo inova96es, ocorra com um minimo de 
erros. 

Tal conhecimento e tanto mais importante 
se considerarmos esse processo de transforma9ao 
como o concebemos, neste projeto, isto e, que tal 
processo se torne possivel por meio da estrategia 
de constru9ao de projeto pedag6gico. 
Concordamos com Figari (1992 , p. 231) quando, 
ao abordar a situa9ao europeia de modifica96es 
nas escolas, aponta a importancia de estudos 
mediadores para a coleta e analises avaliativas 
sobre a escola, incluindo os alunos, no sentido de 
que todos os atores devem ser envolvidos. Trata
se, neste relato, entao, de "dar voz" aos alunos da 
escola de 1.a a 4.a serie, em algumas questoes 
relativas a compreensao em sala de aula. 

A nossa vivencia inicial, nas escolas na 
fase explorat6ria, acrescida de dados de pesquisas 
sobre a realidade escolar (Marin & Biasoli, 1991), 
permitiu-nos destacar o papel constante das 
exposi96es didaticas feitas pelos professores nas 
explica96es, nas tarefas, nas orienta96es sobre os 
exercicios. Em outras palavras, ficou evidenciada a 
importancia de detectar a visao das crian9as sobre 
as "falas" dos professores e decorrencias dessa 
compreensao ou incompreensao. No contexte da 
transforma9ao da escola - para melhor - e do 
desenvolvimento dos professores, esse e um ponto 
estrategico. Este e o objetivo especifico aqui 
analisado. 

Tinhamos, entao, algumas perguntas: qual 
sera a rea9ao dos alunos, diante da compreensao 
ou incompreensao sobre o que os professores 
falam? Como eles percebem as rea96es de seus 
professores, diante das condutas esbo9adas por 
eles? 

Essas questoes nortearam a investiga9ao 
do lema aqui apresentado. 
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0 DELINEAMENTO DA INVESTIGACAO JUNTO 
AOS ALUNOS 

Como o objetivo central do projeto mais 
amplo e a investiga9ao com os professores sobre 
seu desenvolvimento profissional, foram definidas 
Varias questoes abordando OS professores e 0 

trabalho docente. No entanto, tambem e 
fundamental no projeto compreender as 
interrela96es com inumeros aspectos do ambiente 
escolar. Eis porque a entrevista e mais ampla do 
que os dados apresentados neste relato. 

Como parte do diagn6stico, os objetivos 
deste estudo relative as representa96es dos alunos 
sobre a escola, sobre si mesmos e profissionais 
atuantes na unidade escolar, foram alcan9ados por 
meio de entrevistas, com uso de um roteiro, 
contendo questoes abertas. A amostra foi 
composta com 10% de alunos, tanto numa escola 
como na outra. Na escola de 1.a a 4.a havia cerca 
de 650 crian9as frequentando aulas. Nessa escola, 
a amostra de 1 0 % englobou um total de 65 
crian9as. Os alunos foram entrevistados 
individualmente na escola pelos bolsistas em 
duplas, alternando as fun96es de entrevistador e 
registrador. 

Ap6s a leitura das respostas, foram 
organizadas as categorias para a analise dos 
dados. 

As informa96es colhidas nas entrevistas, 
sobre a tematica aqui focalizada, foram analisadas, 
classificadas em categorias e, posteriormente, 
organizadas em tres tabelas. A primeira tabela 
englobou categorias que organizaram a avalia9ao 
das crian9as a respeito do seu entendimento sobre 
o que a professora fala. Nas outras tabelas, houve 
a preocupa9ao de captar as decorrencias, ou seja, 
as rea96es dos alunos e dos professores, quando 
os alunos nao entendem. Tais tabelas permitiram 
gerar algumas figuras. 

OS RESULTADOS 

Os resultados estao apresentados sob a 
forma de figuras, as quais sintetizam os dados 
obtidos para cada uma das questoes, ou seja, a 
questao principal e as decorrencias da 
incompreensao das crian9as quanto ao que os 
professores falam. 

A pergunta central dessa tematica foi -
"Voce entende tudo o que a professora fala?" - e as 
respostas nos levaram a compor sete categorias 
para verificar o grau de compreensao do aluno: 
sim, nao, as vezes, mais ou menos, resposta vaga , 
nao sabe, sem resposta . 

E importante ressaltar que a categoria "As 
vezes" contem respostas em que oscila a 
compreensao do aluno como, por exemplo: "tem 
umas coisa que eu nao entendo". A categoria 
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"Mais ou menos" refere-se as respostas com 
varia9ao na intensidade da compreensao. Urn 
exemplo desse tipo de resposta e aquele em que o 
aluno diz: "entendo um pouco" ou " ... nao da para 
entender direitinho". Ja a "Resposta vaga" 
contempla respostas em que o aluno nao se 
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pos1c1ona claramente com rela9ao a pergunta 
(" .. . a professora fica falando muito e passando 
muito exercfcio na lousa e ai eu para de prestar 
atenqao"). 

FIGURA 1 - GRAU DE COMPREENSAO DOS ALU NOS 
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A Figura 1 nos permite visualizar a 
configura9ao. Pode-se dizer que apenas 20 das 65 
crian9as entrevistadas entendem, com seguran9a, 
o que a professora tala. 6 crian9as nao entendem e 
37 apresentam dificuldade de entendimento (as 
vezes entende, ou entende mais ou menos) . No 
conjunto das respostas, desprezamos duas, 
presentes nas categorias "Nao sabe" e "Resposta 
vaga". E interessante ressaltar que as series do 
Cicio Basico (1 .3 e 2. 3 series) apresentam uma 
propor9ao maier de compreensao (7 crian9as em 
cada serie), quando comparadas as demais 
series. E a 4a serie possui maior dificuldade 
de compreensao (5 crian9as) . 

A leitura dos resultados obtidos com a 
primeira pergunta permite perceber que em todas 
as series ha problemas de entendimento. Em maier 
ou menor grau, a compreensao pela classe como 
urn todo fica comprometida, em rela9ao ao que os 
professores falam . 

Uma analise mais qualitativa das 
respostas espontaneas das crian9as permite pistas 
de algumas raz6es da incompreensao. Dizem os 
alunos: 

4. 3 serie 
"nao entendo quando e materia nova" 

3a serie 
"porque as crianqas ficam bagunc;ando" 

' Convem ressaltar que a apresenta~ao com percentuais da 
abcissa y foi convertida. automaticamente, pelo programa que 
elaborou a tigura. A rigor. consideramos no texto os valores 
nao transformados. pois sabemos que percentuais com totais 
abaixo de cem distorcem os dados. ampliando as propor~oes . 

No entanto. para efeito de visualizac,:ao aos leitores, as tiguras 
sempre pennitem melhor compreensao. Optamos, entao. pel as 
tiguras e nao pelas tabelas. porque estas sempre dificultam a 
compreensao. 

rrais 
ou 

rrenos 

Resp. 

vag a 
Nao 

sa be 
Sem 

resp . 

Cicio Basico (1.3 e 2. 3 serie) 
"quando eta fa/a muita coisa e af nao 

entendo" 
"de vez em quando as crianc;as tao 

conversando e nao da para 
en tender direitinho" 
No decorrer da analise das respostas dos 

alunos a respeito do seu entendimento, foi possivel 
detectar, ainda, que alguns alunos mostraram 
dificuldade de compreensao em certas areas de 
ensino, como em Matematica, citando contas de 
divisao, problemas e fra9ao. Houve, tambem, 
alguns que nao especificaram a natureza da 
dificuldade, dando uma resposta mais generica, 
mas sempre focalizando a Matematica, quando se 
tratava de componentes curriculares. 

Decorrente da questao central , havia duas 
quest6es que detectavam a rea9ao das crian9as e 
de seus professores . 

Uma dessas quest6es pedia a explicita9ao 
de rea9ao: "0 que voce faz, quando nao 
entende?" A partir da leitura das respostas foram 
organizadas categorias para verificar e encaixar as 
respostas contendo as rea96es e condutas dos 
alunos: 

• Comunica ao professor 
• Refaz a atividade sozinho 
• Busca ajuda com colega , pedindo 

explica9ao ou olhando o caderno 
do outre 

Reage emocionalmente, chorando, 
ficando com raiva ou "emburrando" 

(ficando bravo no seu Iugar sem falar com 
ninguem). 
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FIGURA 2 - REACOES DOS ALUNOS 
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Analisando as reag6es dos alunos, 
quando nao entendem, e possivel -perceber, na 
Figura 2, que das 65 criangas entrevistadas 
apareceram 50 respostas de alunos, afirmando que 
comunicam ao professor, quando tern duvida em 
determinada situagao de ensino. Houve resposta 
longa de alunos para essa questao. Nesses casos 
a resposta englobou mais de uma categoria. 

Alem disso, e possivel detectar que a 
segunda categoria de resposta mais freqOente e a 
relativa a ajuda prestada por colegas, 
principalmente nas primeiras series. 

No entanto, ha urn grupo de alunos que 
permanece em silencio (nao busca ajuda do 
professor), busca outros meios para compreender 
a explicagao, principalmente refazendo sozinho ou, 
ainda, reagindo emocionalmente. 

E importante ressaltar que essa questao 
motivou algumas criangas a fazerem denuncias 
como, por exemplo, de que ha professores que 
nao ouvem os alunos, quando estes nao 
entendem, mandando-os sentar, sem deixa-los 
falar. Ha alunos que manifestaram ter medo ou 
vergonha de contar para a professora que nao 
entenderam. 

Uma analise mais qualitativa das 
respostas permite identificar os processes de 
manifestagao das criangas para reagir a 
incompreensao: "Quando nao entendo alguma 
palavra da /ousa au a/guma coisa que e/a fa/a , eu 
Jevanto a mao au vou ate a mesa de/a "; "pergunto 

reage 
emoc. 

• 4" serie 

sem 
resp . 

resp. 
in ad. 

pro co/ega, mas ela manda eu sentar porque diz 
que nao quer fuxico ". 

Como decorrencia_ da questao central , 
tambem quisemos saber a visao dos alunos, 
quanto a reagao dos professores diante da 
situagao manifestada de incompreensao das 
criangas. 

Para verificar essa reagao do professor, 
quando 0 aluno nao entende, perguntamos as 
criangas: "0 que a professora faz , quando voce 
nao entende?" As categorias foram organizadas de 
maneira a identificar a conduta dos professores , a 
partir das respostas dadas pelas criangas: 

• Advertencia verbal engloba respostas 
em que as criangas apontam a 

insatisfagao do (s) professor (es) 
manifestada verbalmente diante da 

pergunta 
• Puni(fao fisica classifica respostas de 

agressao do (s) professor (es), 
tais como puxar a orelha ou o cabelo , dar 

"croque" na cabega 
• Ensina e a categoria que contempla 

respostas em que as criangas 
identificam ag6es do (s) professor (es) 

dirigidas a toda classe 
• Atendimento individual se refere a 

ag6es do (s) professor (es) indo ate 
a carteira do (a) aluno (a) ou chamando-o 

(a) ate a sua mesa para explicagao individual. 
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FIGURA 3- REACOES DOS PROFESSORES 
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E possivel detectar que 54 crianc;as 
reconhecem atividades que podemos denominar 
de (re) ensino por parte do professor, seja de modo 
coletivo, seja de modo individual: "A minha 
professora vern ate a minha carteira e me ensina". 
"A minha professora fa/a: 0/ha gente, tern a/uno 
que nao entendeu, vamos prestar atenr;ao? Eu vou 
explicar de novo". 

E possivel verificar, tambem que parte dos 
alunos manifestou que o (s) professor (es) tern 
reac;oes que desconsideram a pergunta do(s) 
aluno(s) ou o(s) pune(m) por isso . 

3a serie 
"a gente pede pra exp/icar de novo, eta 

nao explica, eta fa/a que ja 
explicou um monte de vezes" 
Cicio Basico 

e eta fa/a pra eu sentar e nao explica 
pra mim". 

DISCUTINDO OS RESULTADOS 

De acordo com a investigac;ao realizada 
nessa escola, as crianc;as das quatro series 
apresentam dificuldades de entendimento quanta 
ao que os professores falam. 

Ha diversas razoes apontadas de modo 
espontaneo pelas crianc;as. A incompreensao, 
devido ao grau de dificuldade dos conteudos e 
questoes relativas a indisciplina, fica evidenciada 
nos depoimentos. Essa realidade e importante a 
ser focalizada no debate para alterac;ao da escola. 
Existem tambem outras quest6es na entrevista 
para focalizarem tais pontos de modo mais 
especifico e complementar, no quadro geral de 
informac;oes. 

Alem desses fatores internes a sala de 
aula, e precise compreender que, de fato , ha 
crianc;as que necessitam de quantidades maiores 
de explicac;oes , quando a escola adota medidas de 
remanejamento de crianc;as de uma classe para 
outra, durante o ano letivo (sempre na expectativa 
da homogeneidade de rendimento), ocasionando 
dificuldades para adaptac;oes ao novo sistema de 

nao 
explica 

atend. 
individual 

sem 
resp . 

• 1 a serie 0 2a serie 0 3a serie • 4a serie 

trabalho na nova classe em que ingressa. Essa, 
entretanto, e uma pratica na organizac;ao didatica 
da escola tal qual a concepc;ao apresentada por 
Garcia (1992, p. 54) : ha dificuldade desse aluno 
para participar de modo ativo das aulas e das 
atividades. A sua participac;ao e limitada, porque 
nao compreende o que se passa na aula , nem tern 
condic;oes suficientes para elaborar uma simples 
pergunta ao professor para solicitar mais 
informac;ao a respeito da materia dada. Segundo 
Garcia (1992), esse dado e constatado na maioria 
das escolas publicas. E a escola pesquisada nao 
foge a caracterizac;ao. 

A propria rotina escolar mostra para a 
crianc;a que errar e feio . Entao , o aluno prefere ficar 
no silencio a comunicar ao professor o seu erro ou 
a sua duvida, porque, em todo momenta, 
consciente ou inconscientemente, o professor 
avalia o aluno e a maioria dessas avaliac;oes e 
realizada de modo pejorative. 

Os resultados apresentados na Figura 
nos deixam apreensivas quanta as ocorrencias de 
incompreensao da sala de aula , pois muito do que 
se espera que acontec;a na interac;ao verbal entre 
professores e alunos nao esta de fato 
acontecendo, ou esta acontecendo parcialmente, 
ocasionando um desgaste no processo de ensinar 
e aprender. 

Felizmente , o percentual de alunos que se 
manifesta aos professores e bastante alto e aliado 
aos outros tipos de ajuda a que os alunos 
recorrem . 

As reac;oes dos alunos revelam para n6s a 
concreta parceria dos alunos nas aulas, intervindo 
quando nao entendem 0 que OS professores falam 
e solicitando maiores esclarecimentos. 

Por outro lado , aqueles que nao reagem 
perguntando manifestam uma forma de estar na 
situac;ao de aula: . uma forma reprimida, nao 
desejavel , na nossa perspectiva, mas real. Parece 
ocorrer, nesse caso, algo similar a analise de Lara 
(1989). Ela defende a ideia de que as normas e as 
regras e'xistentes nas escolas criam retinas 
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escolares que abafam o pensamento e a ihiciativa 
dos alunos, fazendo-os pararem de pensar. 

"E/es vivem na Esco/a a 
impossibilidade de esco/her, de 
decidir, de inventar. Outros ja 
decidiram par e/es o que devem 
vestir, a sa/a onde ficarao, a 
professora e os colegas com os 
quais terao de conviver como ou 
com o que ocuparao seu tempo". 
(Lara, 1989, p. 17) 

Por causa de normas disciplinares e 
regras rigidas, nem sempre explicitas ou oficiais, 
os alunos ficam quietos, nao apresentando 
coragem de se manifestar. Preferem permanecer 
em silencio, procurando, muitas vezes, encontrar 
outros meios para sanar as suas duvidas. Nas 
rear;;oes presentes nas respostas a segunda 
pergunta, percebe-se que existe uma significativa 
inibir;;ao do aluno, preferindo nao recorrer ao 
professor, quando nao consegue compreender. 

Como fica a situar;;ao dos alunos que nao 
comunicam ao professor sobre as suas 
dificuldades de entendimento? Tais dificuldades, 
realmente, prejudicarao a aprendizagem destes 
alunos. Esta situar;;ao apresentada sera especifica 
apenas da escola pesquisada? Provavelmente, 
deve ocorrer tambem em muitas outras escolas 
publicas brasileiras dadas as considerar;;oes de 
Lara em outros contextos. Muitas vezes, as 
duvidas dos alunos nao sao eliminadas ou porque 
0 professor nao percebe que certos alunos nao 
compreenderam ou, em outra atitude, os 
professores percebem, mas nao querem refazer a 
explicar;;ao, conforme vimos nos depoimentos. 
Portanto, o problema e concreto e as 
consequencias mais cedo ou mais tarde aparecem 
nos desempenhos escolares. 

Essas rear;;oes dos professores 
percebidas pelos alunos e manifestas, quando de 
seus depoimentos a terceira questao, permitem
nos reforr;;ar a importancia de ouvir o aluno: eles 
tern absoluta clareza das intervenr;;oes de seus 
professores nas aulas, seja apontando as ar;;oes 
dos professores para a classe, como coletivo, seja 
para o atendimento individual ou para denunciar 
sanr;;oes e descaso. 

Parece-nos, alem do mais, que as 
respostas dadas pela maioria dos alunos podem 
ser interpretadas como resultantes da 
compreensao que eles tern do papel da escola, de 
seu papel de alunos e do papel dos professores: 
estao ali para compreender, fazer as tarefas e 
atividades e, se nao entendem, precisam se 
manifestar e ser atendidos. 

A parcela nao atendida presente nos 
resultados obtidos nessas entrevistas revelam, por 
outro lado, um processo em que os professores 
desqualificam o aluno, ignorando aquele momenta 
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de dificuldade com consequencias, como as 
apontadas por Machado: 

. . . a criam:;a que falha em 
conseguir acompanhar o 
sistema educacional rotineiro, 
desenvolvido em sa/a de aula, e 
passive/ de adquirir sentimentos e 
cognic;oes negativas sabre as 
atividades esco/ares. Os 
sentimentos podem incluir medo, 
frustrac;ao, raiva, atitudes negativas 
perante si mesma e a escola, 
/evando a comportamento de 
passividade, apatia, agressao, 
comportamentos as vezes muito 
distantes de outros exibidos pe/a 
mesma crianc;a, em outras situac;oes 
de vida diaria". Machado, (1992, 
p.18) 

CONCLUINDO 

Pode parecer que a enfase esta 
exagerada nas dificuldades de compreensao ou na 
parcela de alunos que nao reage ou nao e 
atendida, quando a maioria dos dados revela vida 
da parte dos alunos, buscando saber suas 
dificuldades e pedir ajuda. Entretanto, e preciso 
ficar clara que estamos preocupados exatamente 
em detectar aspectos a serem transformados, a 
reforr;;ar aqueles positives existentes, trabalhando 
na perspectiva das inclusoes constantes dos 
alunos no processo educative e na ampliar;;ao 
sempre maior dos espar;;os de participar;;ao ja 
existentes, sem duvida, nessas classes. 

Existem alguns dados reiterativos nessa 
caracterizar;;ao. Ha, porem, alguns dados novos 
que fornecem subsidies para atuar;;ao junto aos 
professores em educar;;ao continuada e formar;;ao 
inicial. 

E possivel sintetizar aqui alguns pontos, 
destacando: 

• a importancia de dar voz aos alunos para 
todos os aspectos relatives a vida escolar; 

• a relevancia das interar;;oes verbais no 
processo pedag6gico, um aspecto tao antigo e 
falado no campo educacional mas, ainda, 
insuficientemente efetivado; 

• a relar;;ao entre as praticas docentes e o 
rendimento escolar dos alunos; 

• a contribu ir;;ao que estudos simples 
podem trazer para a compreensao do cotidiano 
escolar; 

• a clareza que alguns professores 
possuem sobre o fato de precisarem reagir de 
modo positive as manifestar;;oes dos alunos, 
rearticulando constantemente seu trabalho. 
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