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"Quern nao pode r e a l i z a r grandes coisas, deve 1 

lembrar-se de que pode mostrar-se grande nas pequenas coisas 
que f az". 

"Educar e Educarmos implica uma libertacao • 
i n t e r i o r e urn compromisso criador diante dos outros e do • 
mundo". 

"Educarao e adotar urn metodo pedagogico: £' 
adotar urn estimulo de vida, e buscar a plenitude do homem". 
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A P R E S E N T A £ | 0 

Como estudante do Curso de Pedagogia, V I I pe-
riodo, Supervisao Escolar do Campus V - Cajazeiras, Pb, apre 
sentamos este documento que tern por finalidade e^por as a t i -
vidades realizadas no Grupo Escolar Dr. F e r r e i r a Junior du -
rante o estagio supervisionado. 

Poram vivenciadas atividades pedagogicas assin 
adquirindo experiencias que irao subsidiar para uma melhor a 
tuacao e aprendizagem no Campo da Educagao. 

• 



I N T R O D U £ l O 

Diante da complexidade dos problemas enfrenta 
dos pela escola e que na medida do possivel procurarmos con-
nheceilos, porem para conhecer e necessario o esforgo volun-
t a r i o , que se tenham uma nogao do campo de observacao e ao 1 

mesmo tempo o campo de atuagao. E f o i na busca de conhecer e 
melhor ainda de p a r t i c i p a r e atuar que iniciamos o$ estagio* 
propriamente dito, na ancia de a p l i c a r os conhecimentos dd- 1 

quiridos que nos f o i fornecido durante o nosso percurso na' 
Universidade, tendo em v i s t a buscar a alternativas de s o l u - 1 

gao para as dificuldades constatadas na escola. 



D E S E N V O L V I M E N T O 

A nossa educagao atraves do sistema educacioa 
nal compete a uma se r i e de contradigoes quando separa o inse^ 
paravel. I s t o e, separa a p r a t i c a da t e o r i a , o ensinar do * 
aprender, como se fosse possivel ensinar sem educar e eduear 
sem ensinar, e nesse momento que os rumos da educagao come-' 
gam a serem discutidos, no instante que os homens buscam a 
sua p r a t i c a de liberdade atraves de uma agao educativa, cons 
cientizadora, voltada para o educando condizente com a r e a l i 
dade onde esta inserido. 

Foi com este pensamento que iniciou-se as a t i 
vidades do& estagio propriamente dito, ensinando-lhes e ao 
mesmo tempo aprendendo, pois a teoria esta em nossa mente e 
a p r a t i c a pertence aqueles que realizam a agao. 

0 primeiro passo f o i urn contato direto com a 
administradora e professores sobre o nosso piano de agao t r a 
gado no pre-estagio, como objetivo de sanar parcialmente os 
problemas da comunidade escolar, 

Dando continuidade as atividades f o i f e i t o 1 

uma discussao com os alunos e pais de alunos sobre o evento 1 

dia MD" Debate Nacional sobre a Educagao, onde tiveram opor-
tunidade de r e f l e t i r sobre a escola que temos e a escola que 
queremos e ao mesmo tempo conscientizando-os de que a escola 
nao se faz apenas com professores e alunos e que a comunidaft 
de tambem contribui para que esta se desenvolva, sendo a uni 
ca escola Municipal a se mobilizar sobre este dia. 

Seguindo a l i n h a de trabalho proposta por nos 
e s t a g i a r i a s , convocamos a aaministraaora, professores e pais 
ae alunos a uma reuniao de carater pedagogicom,na qual deba-



temos os problemas existentes na escola, ao mesmo tempo f a l a 
mos sobre o piano a ser desenvolvido, tendo em v i s t a a neces 
sidade da aproximagao da f a m i l i a na escola. 

Acolhidos pela administradora e professores 1 

planejamos o dia das criangas. Foi dada oportunidade sas c r i 
angas para que as mesmas desenvolvessem atividades, fazendo 1 

com que todas sentissem que eram capazes de fazer alguma coi 
sa, incluindo aulas recreativas, discobrindo a importancia • 
da recreagao na s a l a de aula. A festinha realizou-se no dia' 
11 de outubro constando de apresentagao de poesias,musicas,• 
jo g r a l , pega t e a t r a l , dangas, brincadeiras atraves de t e c n i -
ca de recreagao, finalizando com a distribuigao de merenda e 
lembrancinnas a todas as criangas, confeccionadas pelas esta 
g i a r i a s e a equips da escola. Independente das apresentagoes 
e distribuigao de lembrangas e merenda foram realizadas brin 
cadeiras competitivas, seguindo com a distribuigao de b r i n - 1 

des aos vencedores. 
Simultaneamente foi-se desenvolvendo a t i v i d a 

des com professores, diante disso surgiu a i d e i a de i n c e n t i -
varmos o habito da l e i t u r a em nossas criangas, pensamos en- 1 

tao em c r i a r uma s a l a de l e i t u r a em nossa escola com o boje* 
tivo de diminuir a grande defasagem existente em l e i t u r a no 
nosso alunado. Em cima disso fomos ate a nossa orientadora e 
a mesma conseguiu os l i v r o s para a montagem da s a l a de l e i t u 
r a que v i r i a beneficiar toda escola. 

Apos termos conseguido os l i v r o s para a im- 1 

plantagao da s a l a de l e i t u r a , f o i mantido urn contato com a 
diretora e a s e c r e t a r i a de educagao do municfpio para provi-
denciar uma estante, para a organizagao da s l a de l e i t u r a , 1 

apos ter conseguido a estante f o i aplicado urn questionario • 
com a administradora e professoras sobre a importancia da 1 



l e i t u r a , seguindo com a discussao do texto com os professores 
tendo como t i t u l o : L eitura c r i t i c a x ^eitura>lienante de Moa 
c i r Gadotti. 

Vale r e s s a l t a r que a s a l a de l e i t u r a encontra 
se em funcionamento nas proprias salas de aula, v i s t o que a 
escola nao dispoe de um l o c a l adequado para o funcionamento 1 

da mesma. 
Voltado exclusivamente para o educando r e s o l -

veu-se v i s i t a r a f a m i l i a de uma aluna da 18 s e r i e onde procu 
ramos conversar com a fa m i l i a da mesma, com o objetivo de 1 

descobrir as causas do comportamento* Partindo dai tivemos * 
uma conversa com a psicologa Ilzanete Bandeira que procurou 1 

conversar com a crianga, tentando descobrir as causas de t a l 
comportamento. 

A p a r t i dai planejamos uma reuniao com os pais 
onde houve a distribuigao de convites com o i n t i t u i t o de ava 
l i a r o nosso trabalho. 

Sabendo-se que o processo educativo abrange * 
todos os seguimentos da sociedade ;disposemo-nos uma palestra 
sobre Educagao Sexual, ministrada pelo estudante de Biologia 
Antonio Nilton Pinheiro e apresentagao de uma pega t e a t r a l • 
retratando as causas que podem afetar a f a l t a de orientagao* 
da educagao sexual na escola e na vida. 

Baseado em tudo que f o i v i s t o , realizou-se * 
uma reuniao com a administradora escolar com o bbjetivo de • 
informa-la do encerramento de noasas atividades, ficando de-
cidido que o ultimo contato f e i t o com osprofessores era a fin 
de descutir e a v a l i a r os resultados adquiridos no estagio su 
pervisionado* 



Foi realizada a reuniao, para a qual elabo- 1 

ramos atividades como: apresentagao de uma tecnica i n t i t u l a -
da DESCUBRA-SE, seguindo^com o e3tudo de urn texto: Os aspec-
tos da avaliagao. Planejou-se uma avaliagao oral e e s c r i t a 1 

para a reuniao do estagio supervisionado. 
A proposito do que f o i apresentado, fez-se • 

necessario nossos comentarios fmnais, propondo a colaboracao 
dos participantes atraves de uma avaliagao e s c r i t a . 

Tudo iss o que relatou-se, resume-se no perio-
do estagio, o qual f o i dasenvolvido com grande dedicagao, • 
com a certeza de que contribuimos de algum modo para o melha 
ramento de nossa educagao. Gientes de que edueaj? nao e somen 
te i n s t r u i r , posicionar-se e tudo i s t o ^ e mais,vivencia e 1 

participagao dia-a~dia, encerrando-se assim as atividades re 
ferentes ao estagio 85.2 



C O N C L U S A O 

£ inegavel a importancia deste r e l a t o r i o e o 
muito que ele pode contribuir para as nogtssas realiaacoes fu-
turas, ao exercermos nossa fungao 

Depoii de elaborado este r e l a t o r i o constatamos' 
que a escola apresenta urn bom trabalho, existindo dedicagao p/ 
parte da d i r e t o r i a , que atende a todos muito bem com sua pecu
l i a r simpatia 

Na parte f i s i c a a escola e pequena.mas urn pou-1 

co atuante por ser bem arborizada. 
Quanto a parte humana observamos que existe urn* 

bom relacionamento entre os elementos da escola, enquanto que? 
o n i v e l de aprendizagem apresenta-se regular* 

Observando a parte material detectamos com pre-
cariedade a parte que abrange os equipamentos^mobiliarios. 

Finalizando o estagio depreendeu-se que para • 
ser urn bom professional, nao basta so a teoria, mas que se de-
ve tambem vivenciar a realidade, ou s e j a praticar, que alem de 
importante f a c i l i t a a aprendizagem. 

Diante do exposto vale r e s s a l t a r que o estagio 1 

f o i valido pois a p a r t i r da vivencia que^ se pode 'constatar o 
grande descaso (da educagao numa instituigao escolar* 



SUGESTDES: 

Diante das experiencias vivenciadas por nos * 
serviram de estimulos para a realisagao do nosso trabalho, a-' 
presentamos alguns aspectos que servirao de alternativas de mu 
danga visando urn melhor rendimento nos proeimos estagios, suge_ 
rimos que: 

- 0 estagio tenha urn periodo suficiente para a 
realizagao das tarefas. 

- os professores procurem trabalhar com os a l u 
nos individualmente, nao deixando de lado a questao do trbalho 
em grupo, mas que procurem trabalhar individualmente contribu-
indo assim para urn melhor exito no periodo do estagio 

- Os professores procurem v i s i t a r Nas escolas ' 
do estagio, mas que nao s e j a uma v i s i t a constante, orientando* 
as estagiarias sempre que necessario se faga. 

- A escolha do professor orientador s e j a feitfca 
pelas estagiarias 

- A apresentagao das estagiarias nas escolas, (de; 

fosse f e i t a pelo proprio professor orientador, evitando assim* 
recusa. 



B I B L I O t J H A F I A 

ITidelcoff? Maria Teresa 
Uma E3co l a para o povo 102 Edicao 
editora b r a s i l i e n s e , 1981 

G-ADOTTI, Moacir, Educacao e Compromis30 
Papirus, 1935. 

RI3EIR0, Maria Luisa Santos 
A formagao P o l i t i c a do professor de 12 e 22 graus 
Sao Paulo, Gortezez, 1984 
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I - Identificacao: 

Piano de A$ao Pedagogica Especifico pa 
r a o Estagio S»pervisionado de Superivsao #scolar. 

Local; 
Grupo Escolar Dr# f e r r e i r a Junior 

Periodo de ^yecugao: 

De Stembro a dezembro de 1985. 

Responsabilidade: 
Prancisca Alves Pernandes 
Maria Gorete Araujo de Souza 



I I J U S T I F I C A T I V A 

Fundamentando-se na importancia que a i n t e - 1 

gracao da escola - comunidade, desempenha para o desenvolvi 
mento dos individuos e para renovacao dos valores da socie-
dade, bem como a firraacao da escola que por sua fungao so- 1 

c i a l , pode constituxr-se no centro dinamico de vida comuni-
t a r i a , resolvemos tentar implantar na escola o Circulo de • 
Pais e Mestres. 



I l l - O B J E T I V O S 

0 Circulo de Pais e Mestres representa para* 
a escola o orgao de assessoria de maior importancia, pois e 
axraves de urn ~oraoalho con junto e integrado, que a escola e 
f a m i l i a , responsaveis pela formacao do inflividuo, tern condi 
goes de dialogar, d i s c u t i r problemas,encontrar solugoes e 
tragarem d i r e t r i z e s de agao conjunta. 



IV - PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

- &euniao para mobilizagao de grupos de t r a -
balho; 

- Reuniao para elaboracao do Projeto 
- Seminarios, debates, palestras direciona-' 

das para o desenvolvimento de uma consciencia c r i t i c a do 1 

que s e j a educar participando* 

METODOLOG-IA 

Utilizagao de tecnicas que levaram os p a r t i 
cipant es a discutirem problemas de ordem geral e suas respee 
tiv a s solugoes. 



GRUPO ESCOLAR DR. FERREIRA JUNIOR 

BAIRRO POR DO SOL - CAJAZEIRAS - PARAIBA 

P R O J E T 0 NS 01 

NOME DO PROJETO - Implantagao do Circulo de Pais e 
Mestres 

NlVEL DE COQRDENAQlO - Estagiarias 

NlVEL DE PLANEJAMENTO - Estagiarias e Coordenadora do Est a 
gio 

NlVEL DE EXECUQAO - Es t a g i a r i a s , administradora e profes
sores da escola. 



J U S T I P I C A T I V A 

Nao podemos conceber a escola desvinculada' 
da sua existencia objetiva na comunidade. Dai emerge a ne-
cessidade de uma urgente integragao da escola com a familja 
sabendo-se que esta ae mostra distante e desintegrada da 
educagao de seus f i l h o s , f o i tomando como ponto de partida 
assa necessidade que resolvemos tentar implantar o Circulo 
de Pais e Mestres, na escola campo de de estagio que i r a 1 

atuar como forma de envolver todos os que formam a esco 
l a , no desenrolar de urn trabalho integradoj vendo o aluno' 
como urn s a j e i t o do processo educative 

A integragao escola - fam i l i a - comunidade, 
podera contribuir para o sucesso do processo educative 1 

Buscando assim, uma participagao conjunta de todos os r e s -
ponsaveis pela educagao. 



OBJETIVO G-ERAL: 

Integrar f a m i l i a - Escola - Comunidade pa
ra urn melhor desenvoivimento no processo ensino - aprendi-
zagem. 

OBJETIVOS ESPEClFICOS: 

Lutar pelo melhoramento das atividades edu-
cacionais, visando o bem estar do aluno. 

Integrar os pais a escola, oportunizando-os 
a uma participagao a t i v a na educagao de seus f i l h o s . 

C r i a r espago onde a comunidade escolar pose 
sa d i s c u t i r os diversos problemas da escola e da educagao1 

como urn todo. 



M E T O D O I O G I A 

01 - Por meio de assembleias gerais mobili-* 
zar os pais e pessoas da comunidade, a fiia de conhecerem e 
discuti*em os problemas relacionados com a vida da escola, 
procurando assim v a r i a r e i s solugoes junto aos repreaentan^ 
tes da escola quantp aos rumos da educagao. 

02 - Organizar grupos de trabalhos para es* 
tudarem os diversos problemas, deixando informada toda a c 
comunidade onde esta inserida a escola; fazendo com que to 
dos conhegam a realidade onde seus f i l h o s buscam uma forma 
gao educacional. 

Cajazeiras, 17 de dezembro l e 1985. 

ESTAGIARIAS 

PROPESSORA ORIENTADORA DO ESTl 
GIO 



GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DR. PERREIRA JUNIOR 

BAIRRO POR DO SOL - CAJAZEIRAS - PARAIBA 

NOME DO PROJETO - Implantagao da s a l a de l e i t u r a 

NfVEL DE COORDENAQAO - ESTAGIARIAS 

NfVEL DE PLANEJAMENTO - ESTAGIARIAS E PROPESSORA ORIENTADORA 

DO ESTAGIO 

NlVEL DE EXECUQAO - ESTAGIARIAS E PROPESSORAS DE ESCOLA 



J U S T I F I O A T I V A 

Considerando a grande defasagem em l e i t u r a * 
no corpo dicente da escola, sentimos a necessidade da im -
plantacao de uma s a l a de l e i t u r a que proporcionasse ao alu 
no diversos n i v e i s de l e i t u r a e pesquisa, viasando seu • 
aprimoramento i n t e l e c t u a l . 

Resolvemos entao elaborar o Projeto que s e 1 

destina a implantagao da s a l a de l e i t u r a , que s e r v i r a de 
estimulo para os alunos e para aqueles que acharem impor-1 

tante e e se interessem pelo seu funcionamento. 
Procuraremos desenvolver nosso trabalho de 

forma que envolva toda comunidade escolar, visando urn apri 
moramento no rendimento do processo educativo, contribuin-
do assim para melhor qualidade do ensino. 



OBJETIVO GrERAL: 

C r i a r condigoes que despertera no aluno o 1 

gosto e interesse pela l e i t u r a e pesquisa, considerando-as 
como fonte de formagoes e recreagao. 

OBJETIVOS ESPEClPICOS: 

Promover atividades que despertem na criane 
ga o habito da l e i t u r a e da interpretagao; 

Propiciar ao aluno o desenvolvimento intelec 
t u a l , afetivo e emocional; 

Desenvolver na crianga a formagao de habircB 
para o trabalho em grupo; 

Oportunizar o aluno o desenvolvimento da 
cri a t i v i d a d e . 



M E T O D O L O G I A 

01 - Realizar atividades envolvendo todo 1 

corpo dicente durante o ano l e t i v o de 1986, com dramatiza-
gao* 

0 2 - Promover a hora da l e i t u r a com interpre 
tagao na s a l a de aula semanalmente. 

Cajazeiras, 17 de dezembro de 1985. 

ESTAGIARIAS 

PR0PESS0RA ORIENTADORA DO ESTAGIO 



PAUTA DA REUNISO." DO DIA 17/09/1985 

!• Objetivos: 

- Pazer com que 
c i a de sua presenga na Escola. 

- F a l a r sobre a 
te Nacional sobre Educagao. 

os pais sintam a importan-' 

mobilizagao do dia "D" Deba 

2. Atividades: 

- aplicagao de uma tecnica 
- conversa informal 
- avaliagao oral 

3. Metodologia: 

- tecnica conversa a dois 
- discussao e questionamentos 
- opniao dos participantes 

4. Elementos Participantes: 

- Estagiarias 
- Administradora Escolar 
- Pais 
- Alunos 

Cajazeiras, 17 de sexembro de 1985* 

Equipe Responsavel: E s t a g i a r i a s . 
Maria Gorete Arapujo de Souza 
Francisca Alves ^ernandes 



PAUTA DA REUKIAO DI A 29/09/85 

1. Objetivos: 

- S e n s i b i l i a a r a comunidade sobre a importai 
c i a da Integragao aa f a m i l i a - escola - comunidade. 

2. Atividades: 

- Conversa informal 
- aplicacao de uma tecnica 
- avaliagao oral 

3 . Metodologia: 

Tecnica Cadeira v a z i a 
Questionamentos 
discussao c i r c u l a r 

4. Elementos participantes: 

Diretor 
Professores 
Pais 

5. Equipe Responsavel: E s t a g i a r i a s , 
Maria G-orete Araujo de Souza 
Prancisca Alves ^ernandes 



PAUTA DE REUNIAO 

Local: Grupo Escolar Dr. Perreira Junior 
Data: 16/11/85 
Hora: 14:00h 

1. Otgetivos: 
Detectar as dificuldades que acarretam o bag. 
xo rendimento escolar. 
Mostrar a impprtancia da participag~ao dos 1 

pais na vida. escolar da crianga. 
Integrar os pais a comunidade escolar. 

2. Atividades: 
Questionamentos referente ao ensino - apren 
dizagem. 
Conversa iinformal sobre: 
-At importancia do acompanfcamento dos pais* 
na vida escolar da crianga. 

- 0 ensino - aprendizagem na escolay 

3 . Elemfcntos Participantes: 
- E s t a g i a r i a s 
- Administradora 
- Pais 
- Professores 

Cajazeiras, 10 de novembro de 1985. 
E s t a g i a r i a s : Maria G-orete Araujo de Sousa 

Prancisca Alves da S i l v a 



PAUTA DA REUlJlSO DO DIA 01/12/85 

1« Objetivos: 

D i s c u t i r com os pais sobre a questao das 1 

(APMs) Assoeiagao de Pais e Mestres 

Determinar uma forma de continuar as reuni£ 
oes de Pais e Mestres na escola. 

2 . Atividades: 
- Conversa informal sobre a importancia das ' 

APMs 
Discussao sobre a importancia do acompanha-
mento dos pais na vida escolar da crianga 

- avaliagao oral 

3 . Metodologia: 

Discussao em plenaria 
opiniao dos participantes 

4. Elementos participantes: 
E s t a g i a r i a s 
Pais 
Administrador escolar 
Professores 

Ca-jazeiras, 01 de dezembro de 1985. 

5 . EQUIPE RESPONSAVEL: ESTAGIARIAS 
Maria Gorete Araujo de Souza 
Prancisca Alves Pernandes 



C 0 N V I T E 

Convidamos os senhores pais a se fazerem • 
presentes a uma reuni~ao que, r e a l i z a r - s e - a no dia 1 

de dezembro de 1985 as 14 horas, quando faremos uma pales* 
t r a para t r a t a r de assuntos de interesse de todos. 

Sua presenca e impprtante, 

Atenciosamente, 



PAUTA DA PALESTRA SOBRE EDUCAglO SEXUAL 

DATA: 04/12/85 

1* Objetivos; 

- D i s c u t i r com os pai*s sobfe educagao 1 

sexual, mostrando a importancia da orientagao na inf a n c i a . 

- S e n s i b i l i z a r os pais da impirtancia do a-
companhamento e orientagao no processo de desenvolvimento 1 

da crianga. 

2. Atividades: 
- Tecnica 
- Conversa informal 
- explanagao do assunto atraves de material 
- avaliagao oral 

3. Metodologia: 

Esquete t e a t r a l sobre orientagao na educaea 
gao sexual 

Aula expositiva sobre o tema 
Discuss~ao e questionamentos 
Opini~ao dos participantes 

4. Elementos Participantes: 
Estagiarias 
Administradora Escolar 
Professores 
Pais 

Cajazeiras, 04 de dezembro de 85, 
Equipe Responsavel 
E s t a g i a r i a s : Maria Gorete Araujo de Sousa 

\ 
Prancisca Alves Perna ndes 



PAUTA DA REUNIAO 

Local: Grupo Escolar Dr. F e r r e i r a Junior 
Data: 06/12/85 
Hora: 14:00h 

1. Objetivos: 
- D i s c u t i r junto aos professores aspectos de 1 

avaliag~ao quantitativa e g u a l i t a t i v a 
- Avaliar os resultados adquiridos no estagie 

os supervisionado 

2. Atividades: 
Conversa informal sobre a reuni~ap 
Apresentac~ao de uija tecnica 
Reflex~ao sobre a impprtancia da tecnica 
Leitura de ui£ texto (avaliac~ao) 
Discuss~ao do tezto 
Agradecimento das estagiarias 

3 . Elemtos Participantes: 
Estagiarias 
Administradora Escolar 
Professores 

Cajazeiras, 06 de dezembro de 1985. 

Equipe Responsavel: 
Es t a g i a r i a s : Maria Gorete Araujo de Sousa 

Francisca Alves da S i l v a 



q , £ S S E S T I O N A R I O 

1 - Pra voce o que e l e i t u r a ? 
R : £ a arte de l e r , ou s e j a , tudo aquilo que se l e com a-

tengao 
Leitura e a compreensao de mensagens e s c r i t a s , delas• 

transmitimos o que sentimos o que vemos e pensamos. 
Para mim l e i t u r a e, pegar qualquer tipo de coisa almm' 

e l e r com atengao procurando entender, a fim de que saib a 1 

o que esta lendo. Ler so por l e r , nao e uma l e i t u r a , 
Leitura e urn dos pontos mais importantes dentro da sa

l a de aula 
$ urn dos mais importamtes meios de comunicagao, em su-

ma a l e i t u r a e compreensao, e recreagao-,: e aplicagao das 1 

ideias adquiridas, e urn dos agentes responsaveis pela modi^ 
ficagao do comportamento humano. 

2 - Qual a importancia da l e i t u r a no ensino da i s fase do1 

12 grau? 
R: A importancia da l e i t u r a esta, vinculada as 
emogoes que desperta as atitudes que forma, as modificagoes 
que imprime a personalidade, refletem ingfluencias de l i - 1 

fcros, o o r n a i s e r e v i s t a s . 
A l e i t u r a no ensino da 19 fase do 12 grau v 

v a i fazer com que esse aluno se interesse em aprender a • 
l e r . 

3$ importante, porque a i a crianga j a comega 
enriquecer o vocabulario, como tambem estimula a l e i t u r a , 1 

a f i n a l o b r a s i l e i r o e taxado de preguieoso na l e i t u r a 
Usando eficientemente como meio de aprendi-

zagem. 
£ importante porque leva a crianga a desper 

ta r o habito , interesse e gosto pela l e i t u r a . 



3 - Como encaminhar a l e i t u r a aos alunos da i s fase? 

A l e i t u r a aos alunos da I S fase deve ser en 
caminhada com muita motivagao, entusiasmo e cri a t i v i d a d e . 

0 aluno deve esta preparado para a aprendis 
zagem, da l e i t u r a . 

Incentivando-os esclarecendo-os que e at r a 
ves da l e i t u r a que se aprende muita coisa a ausencia pode-
rafazer muita f a l t a , no desempenho da vida de uma pessoal 

Criando uma s a l a de l e i t u r a 
Devemos encaminhar atraves da identidficagao 

e compreensao: Ex: quando vemos bola, sahemos que e bola • 
e nao barco. Mostrando a configuragao do s i n a l impresso, e 
ao mesmo tempo, a interpretagao do que s i g n i f i c a . 

4 - Como motivar a crianga para a l e i t u r a ? 
A professora deve ajustar-se aa£ necessida-

des dos alunos, as atividades, ao interesse do aluno, tors 
nando-o ativo e f e l i z em todos os estagios da l e i t u r a . 

Colocando na aala de l e i t u r a h i s t o r i a s im§t 

portantes para que esses alunos se interesse pela l e i t u r a , 
Atraves de l i v r o s ilustrados, assim elas 

i 

ficam incentivadas. 
Na primeira s e r i e o aluno aprende a l e r • 

e escrever palavras formadas por silabas 
Com muita criatividade e preparagao p a r a , , , 

que a crianga descubra e sinta-se estimulada para a l e i t u 
r a . 
5 - Voce acha importante a preparagao para despertar na 1 

crianga o interesse pela l e i t u r a ? 
Sim, pois havendo uma preparagao a crianga 

s e n t i r a a importancia de l e i t u r a em sua vida. 
£ muito importante 
£ de suma importancia 



Sim, pois atraves da l e i t u r a a crianga a- • 
prende a f a l a r uma linguagem mais correta. 

6 - Como devemos preparar as criangas? De opiniao. 
De maneira informal. Narrando fatos, com a-

presentagao de gravuras, da cartazes, palavras, usando qua 
dro de giz etc. 

•kendo com as criangas para que os alunos • 
se interessem e l e com seu proprio esforgo 

Devemos fazer uma preparagao com l e i t u r a s_i 
lenciosa e apos colocando interpretagao do texto. 

Incentivagao e preparagao de palavras novas 
Explicando que a j&eitura e importante, levari 

do-as a l e sempre na s a l a de aula. 

7 - Voce costuma fazer l e i t u r a com suas criangas? 
Sim, 

8 - Que tipo de l e i t u r a ? e qual a metodologia aplicada? 
Oral, em grupo e individual. Pazendo apre- 1 

sentagao de pequenos textos, apresentagao de gravuras, car 
tazes, frases palavras, convites, etc. 

Leitura informativa, que desperte o interes 
se nos alunos, primeiro fago uma exposigao da l e i t u r a , de-
pois s o l i c i t o que eles fagam a l e i t u r a . 

Deitura o r a l , e s c r i t a e individual 
9 - Quais as dificuldades encontradas no estudo e no ensino 
da l e i t u r a ? 

Deficiencia na preparagao, f a l t a de r e c u r s 1 

sos materials, f a l t a de acompanhamento e orientagao por 1 

parte dos pais. 
l e i t u r a fora da realidade causa desinteresse 

na turma. 
F a l t a de preparagao na alfabetizagao 



10 - Voce acha importante a criacao da s a l a de l e i t u r a ? 
Por que? 

Sim, porque mais urn motivo para se fazer l e i 
tura com os alunos 

Sim, porque proporcionara recursos materials 
e espaco para essa atividade. 

Sim, porque o e n 3 i n o da l e i t u r a e urn proces_ 
so contfnuo e seus estagios nao decorrem de medidas escola 
res ou de introdugao, surgem da propria maatureza da crian
ga que aprende sucessivas ligoes de habitos, aoiuuaes e 
haoiiidades. 

11 - Em que a s a l a de l e i t u r a podera beneficiar a voce *• 
professor e consecuentemente aos alunos? 

No incentivo pela l e i t u r a , no enriquecimen-
to de linguagem oral e e s c r i t a , na percepcao v i s u a l , na • 
compreensao aos twxi/oa. 

Ao profesaro Genericia no que diz respeito 1 

a ortografia correta, o aluno tefa possibilidade de fazer' 
uma l e i t u r a mais rapida, porque enriquece seu vocabulario 
e habitua-se a l e . 

12 - Como nos estagiarias podenos contribuir para urn maior 
rendiftmento no campo da l e i t u r a ? 

IDncentivando os almnos e nos professores, t 
trazendo novidades e acompnando passo a passo a lei-cura. 

l'rabalho com os professores f levando a c r i a i 
ga a le» 

indicando os objetivos e os meios de alcan-
ga-los 



T | c n o A 

DESQUBRA-SE 

01. Quando eu entro num grupo novo, eu 

02. Quando as pessoas me observam trabalhando, sinto < 

03• Quando no meu trabalho, as pessoas ficam s i l e n c i o s a s , eu 
me sinto 
04. Sinto-me| mais a vontade no grupo, quando 

05. Sinto-me mais produtivo no grupo, quando 

06. A rnaior chateac~ao que sinto e _____ 
07. Num grupo tenho mais medo de 
0 8 . Si^to-me mais unido com od outros quando 
0 9 - 0 melhor modo de medir o sucesso dos outros e 
10. Qualquer um trabalhara muito, se 
11. ITada mais f r u s t a mais do que 
12. Eu perdi 
1 3 . Houve tempo em que eu 
14. £ importante 
15. Toda vez que escuto f a l a r de 
16. Acredixo que a nossa eqaipe precisa 
17• Para mim o trabalho e 



CARTAZES DO DIA DAS CRIAITgAS 

"Que mundo voce esta preparando para mim? 

"Snsinai a crianga o caminho que e l a deve seguir, que mesmo 
crescendo ela nunca se desviara dele". 



12 de ou-tubro DIA DA CRIANQA 

lfi Ato ( Cenario um jardim) 

( Pedro arraado de um pau,-chama Maria) 
Pedro - Maria! Maria! voc*e vem ou nao vem? (anda pelo pal 

co, furioso) 
- Maria! 6 Maria!••• (chega Maria sua mulher tremen4 

do de medo. 
MARIA - Pronto, Aqui estou... aqui estou... 
Pedro - Onde e que voc~e andava, mulher? Na herta, tagarei-

lando com as comadres faladeiras como voce. Venha' 
aqui que lhe mostro o que e desobedecer ao marido. 
( com um pau, Pedro bate em Maria) 

MARIA - Ui...Ui...Ui... Deixe estar, malvado, que eu me ft# 
vingo. Hoje mesmo eu me vingarei. ( s a i resmungando) 

Pedro - E agora i r e i a f l o r e s t a a rranjar pau mais fo r t e . 
Esse esta ficando muito usado. ( s a i ) 
( Entra o mensageiro do r e i procurando alguem) 

MENSAGEIRO - 6 de casa! N~ao ha ninguem aqui? (Maria a r r i s 
ca a cabeca) 

MARIA - 0 que e que o senhor deseja? 
MENSAGEIRO - Saber se este caminho v a i ate a cidade. 
MARIA - Bern..* e sim. £ o caminho. Mas por que o senhor • 

quer i r ate a cidade? ( e l a aparece) fazer o que? 
MENS. Voff^e quer mesmo saber? (Confidencial) 

Pois vou arranjar um medico para a f i l h a do r e i . 
MARIA - Um medico para a f i l h a do rei?coitada...Ela estar 

doente? 
MENS. - Muito doente. Estar com uma espinha de peixe a t r a -

vessada no gogo. N~ao pode nem beber nem comer{ 
MARIA - ( Aparte) esta na hora de eu me vingar do meu mari 

do.(alto) Senhor mensageiro, nao e precise i r a c i 
dade. 
Meu marido e um medico otimo. 

MENSj - £ medico? 
MARIA - £ mas... 
MENS.— Mas, o que? 



MARIA • (aproximando-se dele e confidencialmente)Ela n~aof 

i r a se o senhor nao Ihe bater bastante. £ uma mani 
a...quanto mais apanha, melhor medico ele fica.]§ • 

assim mesmo meu marido... 
MENS. - Onde estar esse homem? Quero ieva-lo,vivo ou morto 

a presenga do r e i . 
MARIA - Ele deve estar a l i perto daquele bosque.Pode chama 

l o . 0 nome dele e Pedro. 
MENS. - Pedro! Pedro! pedroi.. (Maria dasaparece) 
Pedro - Quern me chama? 
MENS. - Sou eu... Venha depressa eneontrar-se com o r e i . 
PEDRO - Com o reitpor que? 
MENS. - Ora! porque voce e medico e o r e i esta precisando' 

de um urgent emente. 
PEDRO - (Purioso) que tenho eu que o r e i e s t e j a precisando 

de um medico? £ melhor voce me deixar em paz e i r 
buscar o raio uo medico em outro lugar. 

MEBS. - Calma,Pedro,calma.(Aproximando-se) Sei que e preci 
so bater muito em vpce para::: (bem perto) chegou* 
o momento... (o menssageiro comega a bater vigoroe 

samente em Pedro. Este g r i t a espaneia, foge,e deppis torna 
a g r i t a r ) 
PEDRO - Chega! chega! Eu vou! Eu vou... 

( De vez enquando aparece Maria e dar rizadinhas) 
MARIA - ( Para o putblico) cada um por sua vez.•.ah...ah.• 

MENS. - (batendko muito) ande,Pedro...Para o Pala -
cio do r e i depressa! 

22 ATO - CENARIO PALACIO DO REI 

(A primeafra esta recostada num canto, sofrendo, 0 r e i anda 
de um lado para o outro, a f l i t i s s i m o . De vez em quando f>a-
ra, olha a f i l h a e suspira) 
Rei - 0 mensageiro esta demorando muito...(torna a andar) 1 

Estou ouvindo barulho. 
MENS, (falando baixo) Senhor r e i , eu vos trago um famoso • 
medico. Mas ele tern uma u j a mania e s q u i 3 i t a . So t r a t a os• 



t r a t a os doentes quando apanha muito( neste momento a f i l h a 
comega a andar, mas c a i denovo) 
REI - ( a f l i t o ) entao, pau nele, depressa! 
Pedro - Mas, r e i , nao s e i nada de medicina 
Rei - Nao sabe nao? ah!...(para o mensageiro) bata nele.. 

vamos.•• 
Pedro - Ui...Ui...Ui...(ele faz gestos, contorgoes, de t a l 

maneira que a f i l h a do t e i comega a r i r ) 
Hilha - Ai, meu DeusJ de tanto r i r , a espinha samu de minlB 

garganta! 
Pedro: Senhor r e i , vossa f i l h a j a esta boa. Agora deixe-me 

v o l t a r para casa. 
Rei - (Solene) ainda nao. ainda nao. Voce merece uma boa t 

recompensa 
Pedro - (A parte) Ai, sera que eles vao comegar a me bater 

de novo? (a l t o ) nao, senhor r e i . Muito obrigado. Es* 
tou muito contente de ter prestado o servigo a prin-
cesa. Agora... quero... voltar! 

Rei - (Enegico) ainda nao. Mensageiro, der a este grande A 
medico uma bolsa cheia de outo e o aompanhe ate a sua 
casa. 

Mens. Sim, senhor* 
Pedro. Muito obrigado... muito obrigado. Mas prefiro que a 

mensagiro nao me acompanhe. Prefiro i r sozinho.(A. • 
parteO como doi a gente apanhar! prometo nunca mais* 
bater na Maria; (Maria aparece, abraga Pedro e s a i 1 

os dois, muito contentes). 



LEITURA CRlTICA VERSUS LEITURA ALIENANTE 

A l e i t u r a "esta em c r i s e " , como sugere recen 
publicagao. Isso s i g n i f i c a , basicamente , que e l a se consti 
t u i problemas para os profissionais da l e i t u r a , os a l f a b e t i 
zadores, os professores. 

Estranha essa " c r i s e " , j a que a l e i t u r a , des-
de os primoridos da educagao, f o i considerada instrumento 1 

essencial do ensino e da aprendizagem,aftchave para o mundo1 

desconhecido, para muitos mundos. 
Essa importancia atribuida ao ato de l e r , en 

tretanto, nao e sempre reconhecida. Entre nos, o exemplis,* 
por volta dos anos XX, com o conflito entre a "escola nova* 
e a escola chamada"tradicional", a " l e c t i o " , metodo da esco
l a t r a d i c i o n a l , enfrenta os metodos ativos advindos atraves 
do dominio das tecnicas da imagem e do som, os "audio-visu-
a i s " . Ao mesmo tempo em que se faz ampla aampanha pela a l f a 
betizagao, a l e i t u r a deixa de ser considerada instrumento 1 

primordial na aquisigao de conhecimento. 
0 que e importante observar e que as proprias 

ciencias da educagao (Psicologia e sociologia notadamente) 1 

e que sustentam a introdugao de nvos metodos, e, mais tarde, 
c r i a - s e o que pode ser chamado hoje de " mito da tecnologia 
educacional": Televisao, computadores, maquinas de ensinar, 
l e i t o r a s automaticas, etc. 

Nao e deft se estranhar, portanto, que hoje, 1 

a I l e i t u r a e s t e j a em c r i s e na escola". £ por isso que o pro 
blema da l e i t u r a precisa ser discutido e analisado, e nao • 
apenas sob o ponto de v i s t a da psicologia. £ preciso que 1 

ele receba um tratamento h i s t o r i c o . Essa"crise"pode ser be-
nefica, na medida em que e l a nos chama a atengao para um as 
pecto essencial da educagao contemporanea. 2 possivel ate * 
que tenhamos superestimado o papel da l e i t u r a e d o l l i r r o , * 



e da palavra e s c r i t a . £ possivel ate que tenhamos uma H v i — 1 

sao magica da palavra e s c r i t a " , como nos f a l a iPaulo P r e i r e . 
£ por isso que precisamos ser c r i t i c o s tambem diante da l e i 
tura, da "electo - e s c r i t a " , como algons chamam a " l e i t u r a * 
da palavra e s c r i t a " para d i f e r e n c i a - l a de outras jBarmas de 1 

l e i t u r a . 
A c r i s e da l e i t u r a aparece, portanto, dentro 

de outra maior, dentro de um contexto, do contexto da esco
l a , da c r i s e da escola, no momento em que se buscam alterna 
ti v a s para a escola e na escola. Essa c r i s e aparece tambem1 

no momento (e preciso que se diga) em que se l u t a pelo reco 
nhecimento do valor do trabalho naqueles que ensinam a l e r ' 
e escfever, os alfabetizadores, os professores; no momento* 
em que a profissao f o i aviltada devido as pegaaas condigoes 
de seu trabalho (bibliotecas, laboratories, etc.) e gfoaixa 
remuneragao s a l a r i a l . 

. F a l t a ainda d i s c u t i r o problema da l e i t u r a * 
a p a r t i r desse contexto mais amplo. Provavelmente, esse • 
"Seminario Anual de Leitura e Hedagao" propriciara esse de
bate. Nao tenho encontrado trabalhos nesse sentido. Muitos* 
autores preferem encarar o problema do ponto de v i s t a da p— 
Psicologia ou da metodologia. Por i s s o , i n s i s t e em aborda-
lo sobf- o angulo dos "disturbios da aprendizagem", como o 
faz Rss, e insistem mais nas questoes das "habilidades" e 1 

nas "dificuldades" de l e i t u r a , atribuindo a e l a o sucesso • 
ou fracasso escolar. Certamente, esses aspectos sao relevan 
tes, muito relevantes para a pra t i c a educacional, mais sao* 
ins u f i c i e n t e s para explicar o sucesso ou fracasso escolar. 

Foi dentro desse contexto que f o i colocado o 
tema "Leitura C r i t i c a v e r s u s Leitura fclienante" para discu* 
t i l o nesssa mesa redonda. 

Podemos entender essas expressoes a p a r t i r * 
de dois sentidos basicos: 



1 2 ) "Leitura C r i t i c a " , como aquela l e i t u r a de qualquer texto 
que busca nele o con-texto, as r a i z e s daqu&lo que f a l a o 
texto, a l e i t u r a capaz de decodificar o que o texto codi-
ficou."A Leitura Alienante" s e r i a , nesse primeiro sentido, 
aquela l e i t u r a que nao se distancia do texto, mais e por 
ele doutrinada, catequisada, manipulada. Essa l e i t u r a po 
de ser chamada de l e i t u r a ingenua, portanto, s u p e r f i c i a l . 
Aqui o l e i t o r se entrega ao autor, inves de dialogar com 
ele, numa visao magica da palavra e s c r i t a . Nesse primei
ro sentido, parte-se do l e i t o r para o texto. 

22) Nun segundo sentido, "Leitura c r i t i c a " e aquela l e i t u r a 
de textos c r i t i c o s (e apenas desses), i s t o e, sao os tex 
tos que fazem o l e i t o r comoreender (descobrir o contexto 
a p r a t i c a , a realidade e t c . ) , compreender radicalmente o 
que f a l a o texto. Nesse sentido, a "Leitura alienante" 1 

s e r i a aquela l e i t u r a de textos alienantes que, ao con-' 1 

t r a r i o , leyam o l e i t o r a uma compreensao f a l s a da r e a l i 
dade, i s t o e, en-cobre o con-texto, etc. Esse segundo 1 

sentido parte do texto e nao do l e i t o r . 

Essas relacoes, todavia, nao sao mecanicas.' 
Os textos sao carpegados de ambiguidades, mesmo que seus 

autores tenha exjjressa imiiencao de escrever para a l i e n a r ou 
para conscientizar ( c r i t i c a r ) p o r i s s o que "mesmo com o 1 

texto muito ruim, pode-se fazer um bom trabalho", como afi£ 
ma Mariza Lajolo. % i s t e um papel ativo do l e i t n r , que po

de superar essa ambiguidade inerente a todo texto. Na verda 
de, todo l e i t o r j a esta presente no momento mesmo da elabo-
racao de um texto. 

Platao d i z i a que, ao escrever, sempre esta 1 

presente o "outro" l e i t o r . Se esse "outro" j a esta presente 
no ato de escrever, o ato de l e r e um ato complementar do 
ato de escrever. Ler, portanto, e um ato s o c i a l . A l e i t u r a 1 



e um ato s o l i d a r i o com esse outro, que e o autor. 0 l e i t o r , 
ao l e r , torna-se co-autor, interpretando, interrogando e 
refletindo o texto* Ao terminar o texto o autor e oi l e i r o r 
sao aft mesma coisa, j a que o autor torna-se l e i t o r do seu • 
texto e pode tambem c r i t i c a - l o , comprende-lo diferentemente 
nao compreendendo, interrogar-se sobre ele, etc* 

2 verdade, a l e i t u r a e tambem um ato pessoal 
mas com o sentido coletivo, que se i n i i i a com esse encontro 
entre autor e l e i t o r * 

Prequentemente ouvimso dizer que a l e i t u r a e 
um habito s o l i t a r i o . Isso porque se opoe a l e i t u r a a comunJL 
cacao oral sem conrpreender a l e i t u r a em s i mesmo. 

Pela l e i t u r a nos apropriamos de um certo sa
ber e a maneira como nos apropriamos desse saber pode ser 1 

alienante* £ alienante quando essa aproximacao e f e i t a ae 1 

maneira isolaaaj! s o l i t a r i a , individual, sem expressao, sem1 

eomunicacao, apenas para s a t i s f a z e r o proprio consumo, quan 
do o outro nao esta presente num ato de apropriacao. Na pos 
se individual do saber nao ee completa o ato; o ato ae l e r * 
se uumpieta nu ato de escrever e r e l e r o c o n t e x t , i s t o e • 
quando chega a modificar a pratica* 

Podemos concluir dai que a quase totalidade* 
das noassas l e i t u r a s escolares sao alienantes (servem para' 
apropriacao individual do saber)* Nao se passa a i uma l e i t u 
r a - comunicaQao, uma leitura-dialogo. Ao contrario, uma l e i 
tura c r i t i c a t e r i a enormes consequencias no piano didatico 
Pedagogico, uma ""evolucao Pedagogica" tornaria a escola e-
minentemente(educativa) c r i a t i v a , c r i t i c a , escola de " E s c r i 
tores" e nao de consumidores, uma escola de comunicaQao e 
de dialogo permanente. 

A l e i t u r a e c r i t i c a quando conduz o l e i t o r a 
mudar(revolucionar) a sua pratica, assumir outra forma sua' 
postura diante do contexto, quando e l a consegue desacomoda-
l o , interroga-lo, sensifeilizaalo* 



A. l e i t u r a l i b e r t a ou oprime. E l a me £ 
prime quando e l i | ma pusiciona ao que sou; me l i b e r t a quando 
me move de onde estou, me faz caminhar, prosseguir a caminba 
da na compreensao do que sou e do que me cerva. A l e i t u r a * 
lrtoertadora, emancipadoura, nos faz s a i r dela diferente de 
quando a iniciamos. 

Por outro lado, s e r i a uma atitude ingenua e 
mecancia, para nao dizer abastrata, tentar reduzir todas • 
as l e i t u r a s a " Leituras C r f i t i c a s " ou l e i t u r a s alienantes. 
s e r i a melhor talvez designar como"critica" toda l e i t u r a 
guiada por um e s p i r i t o c r i t i c o (interrogador, suspeitante, 
indagador) e, assim, nao teriamos dificuldades em i n c l u i r • 
a i l e i t u r a s informativas recreativas, etc. 

Atitude igualmente mecanicista manifesta tarn 
bem na buscadesenfreada de intencoes subgacentes rm yofod os 
textos, na tentativa, por exemplo de reduzir tudo ao ideolo 
gico. 

Poderia ate essa atitude ser motivada por um 
excesso de zelo pela c r i t i c i d a d e . E l a eleva, porem, alguns 1 

a procurarem a l u t a de classes ate na demonstracao de uma • 
r a i z quadrada ou na l e i t u r a de uma r e c e i t a de bolo. £ puro* 
sectarismo. A l e i t u r a c r i t i c a e sempre r a d i c a l jamais, sec-
t a r i a . A superpolitiaagao, a l i a s , e um fator de despolitiza 
gao. Parece contraditorio, mas e r e a l . Na pratica a superpp. 
l i t i z a g a o funciona ao contrario: repele os que teriam algu-
ma chance de se p o l i t i z a r , portanto, de desenvolver sua pos 
tura c r i t i c a diante do mundo em que vive. 

Os textos podem cumprir muitos papeis em fun 
gao dos interesses e das necessidades dos l e i t o r e s , sejam 1 

criangas ou adultos, pertencentes a esta ou aquela classe 1 

s o c i a l : formar, informar, d i v e r t i r , levar a pensar, refle-& 
t i r , conhecer o mundo e a s i mesmo, organizar o pensamento, 
conhecer a lingua^ a l i t e r a t u r a , etc., nao podem ser reduzi 
dos ao ideologico. Tudo iss o faz parte do mundo da l e i t u r a . 
Todas essa earperiencia e inseparavel da l e i t u r a e, assim, • 



sao possiveis muitas l e i t u r a s de um mesmo texto, f e i t a s por 
l e i t o r e s diferentes ou pelo mesmo l e i t o r . Entretanto o sec-
tarismo so consegue fazer uma l e i t u r a , porque v a i ao texto* 
com uma so perspectiva, feixando-se para outras; o texto • 
nao se faz ffouvir, o l e i t o r nao e questionado por e l e . Por* 
i s s o , a l e i t u r a puramente ideologica e tambem uma l e i t u r a a 
lienante. 

A questao pratica que colocamos enquanto edu 
cadores e como nao sermos envolvidos pela l e i t u r a alienante 
e operar sempre a passagem para l e i t u r a c r i t i c a . 

Parece-me que algunsdesafios nesta tarefa • 
precisam ser enfrentados: 

12) Superar a distancia c u l t u r a l existente entre o l e i t o r e 
o texto. Na comunicacao oral existe manifestacoes (gestos,* 
o rosto, as maos etc) que auxiliam na compreensao da f a l a . 
Na comunicacao e s c r i t a o texto ($em que bastar-se a s i mesmo 
para se comunicar e, na verdade, esbarra com o "quadro teo-
pico", a chamada "bagagem c u l t u r a l " do l e i t o r , o seu'"curr£ 
culo oculto". 

Essa distancia, entretanto, so sera su-
perada em grande escala quando houver a "democratiza-* 
gao da l e i t u r a " i s t o e, quando o acesso a palavra e s c r i t a * 
(e consequentemente a esola)for democratizada. Nao existe 1 

ccndieoes de " f a c i l i t a r as coisas" para o l e i t o r . $ claro 
is s o nao impede que os textos que escr^vemos sejam mais * 
cla r o s . Mas so quando a democratizacao do saber, do tempo * 
l i v r e e do tempo do trabalho, essa distancia sera superada; 
quando as causas dessa distancia forem abolidas, quando hou 
ver uma mudanca r a d i c a l nas proprias relacoes de producao,* 
que causam tambem a distancia economica e s o c i a l entre os * 
homens • 

Nao se pode encarar a distancia c u l t u r a l co
mo o fazem os i d e a l i s t a s e romanticos, no(mal sentido) que 
pensam primeiro democratizar o conhecimento. 0 conhecimento 
nao e, poir s i so motor de libertacao. 



22) Sera preciso ainda encararmos criticamente a 
questao da l e i t u r a (e tambem da l e i t u r a c r i t i c a . ) * ^ verda-
de, como afirma ^egina Zilbermam, "para a crianga que, en-* 
quanto nao l e r , depende exclusivamente da voz adulta, que • 
decodifica o mundo ao seu redor paraela, tambem a aprendiza 
gem da l e i t u r a repercute emquanto uma possibilidade de email 
cipagao. 1t verdade, na medida em que cada vez maiores masses 
da populagao tiverem acesso ao saber, as massas orpimidas • 
dominajpao um instrumento de dominacao do dominador. Porem, • 
e preciso que se diga que e uma ilusao pensar que o traba -
lhador, quanto mais esclarecido, mais sera libertado, nao • 
deixara de ser explorado porque e exlcarecido. Alem do mais 
o conhecimento 4 e a informagao nao sao pressu osto para a 
agao libertadora. 

N 
esse sentido, uma l e i t u r a verdadeiramente * 

c r i t i c a leva a f a l a e a agao. 01 l e r deve expressar-se, co-
municar-se atraves da p r a t i c a e uma das praticas mais impor 
tantes e a f a l a . Ensinamos talvez menos a f a l a r do que a 
escrever. Talvez ate tenhamos nos omitido a ensinar a f a l a r 
porque se l e muito pouco. 2 atraves da f a l a que se exigem • 
d i r e i t o s ; interrogando, defendendo, gritando, ate. Uma l e i 
tura c r i t i c a leva a pensar e agir. 
32) uma l e i t u r a c r i t i c a e igualmente aquela que1 

explora as multiplas conexoes que of texto sugere. Isso e x i 
ge atengao, trabalho, escuta do texto e ate extrapolagao do 
texot. Sera preciso, de vez em quando, para l e i t u r a do tex
to para pensar, para consultar outros texto, para dialogar, 
escrever, conviver com 0 t xto, conforntar-se com e l e . Uma* 
l e i t u r a nesse sentido e sempre p a r c i a l , incompleta. £ o que 
Paulo I r e i r e chama de l e r "carinhosamente". £iu d i r i a " l e r 
com paixao" nao apenas gostar de l e r . So assim poderia acre 
d i t a r no que um dia disse Montesquieu:"Nemhuma magoa r e s i s -
te a meia hora de l e i t u r a " . 

1 



A AVALIACAO E SEUS PROBLEMAS 

Quando obeervamos os interesses dos educadores' 
pela renovagao dos metodos e recursos didaticos; podemos esten 
der essa observagao as tecnicas de avaligao. Neste aspecto de* 
seu trabalho, o professor tem a sua diposigao nao apenas cur-' 
sos e conferencias mas tambem uma bi b l i o g r a f i a excelente. 

Mas o problemas nao se l i m i t a ao fato de se po~ 
der precisar que falano obteve uma nota "X" ou que a nota me-* 
dia da classe f o i t a l . Tais dados sao valiosos para que o pr£f 

fessor possa determinar, em grande parte, a e f i c a c i a do traba f 

lho realizado. E, sobfetudo, para saber se o curso o classe • 
se sentem a vontade com um tema ou programa d i f i c i l , a fim de § 

se poder passar para outro. 
Por i s s o , os resultados de uma prova objetiva * 

tem significado nao apenas dentro da classe mas ^videntemente* 
evidenciam uma situacao s o c i a l determinada. Se as provas indi# 
cam quern tem um n i v e l aeeitavel de rendimento e quern nao tem,• 
revelam tambem como j a se demonstrou no que as causas de um t 

mau rendimento prsvem em grande parte da situacao economica, t 

s o c i a l ; assim, os mais baixos nfveis de aproveitamento escolar 
coincidem com a procedencia dos setores s o c i a i s menos p r i v i l e -
giados. 

Esta afirmagao tem um valor geral evidenciado • 
pelas e s t a t f s t i c a s . Tais dados e s t a t i s t i c o s nao ficam invalida 
dos pelos casos particukares que nao se;ajustem a tendencia ge 
r a l e que todos no3 encontramos alguma vez - por exemplo, uma* 
garotinha de baixo n i v e l s o c i a l que tenha um alto rendimento 1 

escolar, ou vice-versa. 
Mas em geral, o baixo rendimento tem r a i z e s so

c i a i s e isso acontece diariamente diante de nossos olhos. 

Tal e a realidade que se encontra por detras do 
fracasso escolar das criangas de menores recursos. Sera que p£ 



demos ignora-la no momento de fazer a avaliagao? Que respostas 
dar nesses casos? Esta e a situacao onde as opcoes sao mais di 
f i c i e i s , j a que a margem de agao do professor e muito estre i r a . 
Mas as possibilidades sao maiores, quando se tr a t a de metodos, 
forma de relacionamento com as criangas e o meio s o c i a l , enfo-
que dos conteudos es objetivos, possibilidades de atuar de ma
neira diferente do que normalmente se faz. 0 problema da ava- f 

liagao esta relacionada com a qualificagao e a promogao; e a • 
esse respeito, existam normas e s t r i t a s que o professor nao po
de modificar, este^am ou nao de acordo com el a s . 

Mesmo asim, e possivel fazer-se diferenciagoesf 
segundo o papel que se de a avaliagao, a corregao e a q u a l i f i 
cagao. 
0 "PROPESOR POLICIAL" 
- Nao percebe as rai z e s s o c i a i s do fracasso escolar; 
- Valoriza apenas os conhecimentos 
- A avaliagao e considerada patrimonio exclusivo do professor. 
- A avaliagao e considerada como um fim em s i . 
0"PR0PES30R POVO" 
- "^valia como um educador, nao como um transmissor de informagao 
- Os alunos lhe interessam enquanto pessoas, nao enquanto "inte 

l e c t o s " . 
- Valoriza suas atitudes, sua dedicagao, seu esmero, sua r e s -

ponsabilidade, e nao apenas a quantidade de perguntas que a-
certam numa prova 

- Nao uso os instrumentos de avaliagao como meio de atemorizar 
e sim para desenvolver o e s p i r i t o de au t o - c r i t i c a e estimular 
a superagao das dificuldades. 

- Conduz o aluno e o grupo a uma perspectiva de auto-avaliagao. 


