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Transformar em realidade um ensino tao 

grandioso nao sera uma tore fa facil. Serao dias 

turbulentos, permeados de renuncias. Superando 

muitos obstaculos, enfrentando dissabores: reunioes 

tormentosas, discussoes desgastantes e dias 

incessantes de peregrinacao em busca de fazer o 

melhor para a concretizacao de nosso sonho. E neste 

caminho tortuoso encontramos no apoio uns dos 

outros a solucao para as nossas dificuldades! 

Precisamos ter coragem de ousar para inovar. 

Mesmo sabendo que e impossivel agradar a todos. 
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O presente trabalho propoc discutir e rcfletir accrca da formacao do professor reflcxivo, em 

especial, no ensino da leitura e da escrita. Para tanto, realizou-se na escola municipal de 

educacao infantil e ensino fundamental "Mariano Tomaz de Sousa" do municipio de Sao Jose 

de Caiana no estado da Paraiba, durante o ano de 2005, um estudo envolvendo o universo de 

quatro professoras da referida instituieao. Tratando-se de uma pesquisa quantitativa e tendo 

em vista o carater do problema a ser investigado, que envolve relacoes do tema em estudo 

com ensino, aprendizagem, foram levantados dados atraves da aplicacao de um questionario 

utilizados com os docentes, focalizando questoes relativas a: formacao do leitor critico e 

autonomo, leitura cotidianamente, formacao contmua, metodologia no ensino da leitura. As 

dificuldades em ensinar a leitura, conceito da leitura recursos utilizados em sala de aula, a 

importancia da leitura e da escrita nos dias atuais. Relata ainda aqui, de forma sucinta a 

realizacao de oito encontros com professores da mencionada escola, a fim de averiguar os 

discursos apontados na teoria e a realidade encontrada na pratiea da formacao no ensino da 

leitura. Com as analises dos dados, podemos inferir que mesmo tendo sido submetidos a uma 

formacao que chamamos de "tradicional", alguns professores conseguiram, a partir dos 

conhecimentos especificos e dos conhecimentos pedagogicos, construir um "saber docente" 

peculiar, que permite-lhes produzir uma acao inovadora em alguns aspectos de sua trajetoria 

professional. Acredita-se que este estudo deva ter continuidade devido a relevancia do temaeL. 

a riqueza dos dados coletados. 

Palavras chave: Formacao do professor, ensino da leitura e da escrita. 
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1 - 1 N T R O D U C A O 

F rente as mudancas observadas em nossa realidade educacional, nos ultimos anos, 

encontramos uma "alteracao" no modo de eompreender-se o ensino da Lingua Portuguesa / 

leitura, que determinou, recentemente uma "nova" concepcao de leitor, do papel da escola 

como instituieao "formadora" de leitores, e da familia / sociedade na formacao desse leitor. 

A leitura e a condicao para plena participacao do mundo da cultura letrada. Atraves 

dela podemos entrelacar significados, entrar em mundos, muitas vezes imaginarios, podemos 

atribuir sentidos, nos distanciar dos fatos e, com uma postura critica, desenvolver reflexoes 

sobre a realidade. 

E atraves da leitura, que o homem passa a interagir com o mundo, de forma ativa, 

consciente e acima de tudo como sujeito capaz de reescrever esse mundo e transforma-lozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA $£hy 

uma pratica autonoma e participative 

Pensando nisso, a escola precisa investir na formacao de seus professores em relacao a 

leitura, po que atraves dela os educadores tendem a formar leitores criticos e escritores 

competentes, capazes de criar textos coerentes e coesos, utilizando variados recursos 

linguisticos e com uma postura critica fazer a leitura do mundo.e dassociedades modemasem 

constantejiansforma^ao. 

Historicamente, a leitura esta vinculada a escola, enquanto instituieao responsavel pela 

educacao dos individuos nas sociedades modernas e, especificamente a alfabetizacao. 

Hoje, vivemos no mundo da comunicacao de massa, que a escola tradicional deveria 

acompanhar, onde o professor esta acomodado e despreparado, nao tendo contato com Was 

concepcoes sobre o ensino de leitura. Porem^e preciso que o professor reflita sobre seu 

percurso e sobre profissional, para que o mesmo possa a vir ser, um leitor e formador de 

leitores em diferentes espaeos sociais. 

Em tais praticas, que vemos como conservadoras, a Lingua Portuguesa e trabalhada 

atraves de contcudos estanques, que parecem ter um fim em si mesmo o que propicia a 

formacao de pessoas "alfabetizadas", num sentido restrito e como pretexto para o ensino da 

leitura. 

O ensino da Lingua Portuguesa, trabalhado dessa maneira pelas escolas foi e vem 

sendo objeto de muitas criticas, constituindo-se um serio problema para a educaeao brasileira. 

Essas criticas intensificaram-se e geraram uma ampla literatura abordando o ensino da 
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linguagem na escola, tanto a partir das diferentes disciplinas lingiiisticas, quanto da analise do 

modo como se processa o ensino-aprendizagem da leitura nas nossas escolas. 

Diante de tudo isso, ha muitas indagacoes: sera que as praticas pedagogicas atuais 

estao formando esse sujeito que consegue perceber a leitura, como algo, alem da escola? Que 

tipos de textos e de praticas sSo pertinentes a cultura escolar. 

Partindo desse questionamento veio a necessidade de estudar e analisar as praticas 

docentes atuais como formadores de leitores, nas primeiras series iniciais, tentando buscar 

subsidios para compreender o papel do professor na formacao desse leitor oferecido 

atualmente pela a escola. 

Assumindo que, o professor e o agente de transformacao dessas praticas, realizei uma 

pesquisa com quatro professores das primeiras series iniciais do Ensino Infantil e 

Fundamental, com o objetivo de investigar como os professores atuam como "leitor" e 

"formadores de leitores". 

O trabalho realizado durante o ano de 2005, teve origem a partir das constatacoes, 

atraves do dialogo com colegas docentes, nos quais reproduziam os seguintes depoimentos: 

"E importante trabalhar a leitura, porque os alunos apresentam dificuldades na interpretaeao 

de texto", ou "nao conseguem identificar ideias principais, nem fazem as devidas correcoes". 

Diante dessas constatacoes, como professora da Escola Mariano Tomaz de Sousa, 

coloquei como ponto de partida e de refiexao, a seguinte pergunta: Sera que o aluno e o unico 

que esta em questao ou o professor tambem? 

Por essa razao percebi a importancia de estudar sobre a formacao do professor 

abordando o tema: "A formacao do professor leitor como formadores de leitores". Tendo 

como local para o desenvolvimento da pesquisa a escola Municipal do Ensino Infantil e 

Fundamental Mariano Tomaz de Sousa, localizada no centro da cidade de Sao Jose de Caiana 

- Parafba. O presente estudo objetivou-se analisar as praticas de leituras vivenciadas pelos 

professores no ensino da leitura e da escrita na escola. Portanto para a realizacao deste 

trabalho o dividiu-se em tres momentos. No primeiro capitulo - 1 buscou-se efetuar um estudo 

sobre a formacao do professor, com base nas informacoes teoricas de pesquisadores que 

investigaram amplamente este tem. No segundo capitulo - I I encontra-se a metodologia, 

fontes de informacoes, os sujeitos de construcao e, o instrumento de coleta de>dadc^ No 

terceiro capitulo - I I I fez-se uma analise interpretativa dos dados coletados atraves do 

questionario aplicado junto aos professores, apontando as dificuldades docentes no ensino da 

leitura. No quarto capitulo - IV fez-se uma analise sobre o material que se conseguiu reunir 

atraves do estagio supervisionado. 
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Por fim, no quinto capitulo - V encontrani-se as consideracoes finais sobre todo 

trabalho de pesquisa realizado. 



Ensinar exige respeito aos saberes dos Educandos 

(FREIRE) 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 - C O M P R E E N D E N D O O P A P E L DO P R O F E S S O R 

2.1 - Formacao 

O tenia formacao de professores tern sido amplamente discutido e inumeras sao as 

pesquisas e publicacdes realizadas nos liltimos anos nessa area. A partir da decada de 80, o 

professor como pessoa passou a ocupar o centro dos debates educativos, "a vida dos 

professores, as carreiras e os percursos profissionais, as biografias e autobiografias docentes 

ou o desenvolvimento pessoal" (NOVOA, 1995. p. 15). Um novo enfoque passou a ser 

considerado nos projetos de formacao inicial ou permanente e, a partir dai, outras 

metodologias foram utilizadas para se pensar a atividade docente. 

Para um conhecimento mais profundo a respeito do tema, embasaremos i«p estudo que 

aborda eoncepeoes teorica em: N6VOA (1991), STLVA (1981), FERREIRO E TEBEROSKY 

(1999), COLOMER (2003), JUVENCIO (1995), PERRENOVD (1986), CAGLIARI, que nos 

forneceram subsidios para refletir sobre a nova coneepcao de leitor oferecido atualmente pela 

escola. ' ' ' 

Para melhor compreensao, viemos fazer uma pesquisa sobre o professor leitor. Alem 

de definir sua importancia na formacao de alunos leitores, que deveriam ver a leitura como 

meio de aquisicao de competencias letradas e de consciencia social. 

Dai a valorizaclo do saber ler e escrever, ja que se trata de um signo 

arbitrario, nao disponivel na natureza, criado como instrumento de 

comunicacao registro das relaedes humanas; transformado com freqilencia 

em instrumento de poder pelos dominadores, mas que pode tarn be m vir a 

ser a libertacao dos dominados (MARTINS, 1994, P.l 4). 

Assim, a leitura e um processo de compreensao, de comunicacao e de registro das 

relaeoes humanas que deve ser conquistada para atender as a<?oes e aspiracoes dos homens. 

A aprendizagem da leitura se da ao longo de toda vida dentro de contextos 

diversificados, com objetivos diferenciados que podem ser influenciados pelos variados meios 

culturais e pelas diversas situacoes educativas. 

A realidade educacional evidencia niveis de leitura diferentes e muito superiores aos 

que satisfizeram as depi^ndas sociais §tf beni pouco tempo ^|r^s e tudo indica que essa 
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exigencia tende a ser creseente. Para a escola, como espaco institutional de acesso ao 

conhecimento, a necessidade de atender a essa demanda, implica uma revisao substantiva das 

praticas de ensino, que tratam a lingua como algo sem vida e os textos como conjuntos de 

regras a serem aprendidos. 

A palavra reforma passou a ser de ordem principal no setor educative A ideia de 

inovacao no ensino da Lingua Portuguesa invade a agenda de profissionais da educacao. 

Segundo NOVOA (1995, p. 162) "Nenhuma reforma educacional tem valor se a 

formacao de docentes nao for encarada com prioridade". 

Assim, essa perspectiva de formacao profissional aponta para ambientes de estudos de 

trabalho e de aprendizagem colaborativos e interativos. Ha de se criar nas redes de ensino 

uma politica de formacao de professores e alunos leitores, 

Sabemos que a leitura esta vinculada a escola, por isso todo esforco intelectual, 

pedagogico e administrativo devera ser empreendido, para articular teoria e pratica como 

dimensoes integradas da formacao e da pratica docente. 

A formacao profissional devera passar pela experimentaeao, pela inovacao, pelo 

ensaio de novos modos de estudo, pesquisa e trabalho. A formacao devera entao passar por 

processos de investigacoes diretamente articuladas as praticas educativas. 

A formacao do professor como leitor nao restringe ao aluno, sendo que, a ajuda do 

mesmo contribui para que as praticas de ler e de escrever do aprendizado venha a ser um ato 

de consciencia e uma forma de demonstrar seus conhecimentos do mundo traduzidos em 

signos. Praticas essas que exigem uma acao reflexiva da realidade. 

O papel do professor como orientador dessa aprendizagem |>e fundamental. Como 

mediador e ele quern decide sua forma de atuacao em classe, quern escolhe quais sao os 

conhecimentos sobre o qual baseara sua atividade, qual sera sua programacao, que mudancas 

introduzir ao qualquer outra variavel que determine sua forma de ensinar. Com tudo isso, 

queremos enfatizar o fato de que cabe ao professor selecionar as melhores propostas 

pedagogicas para alcancar seu objetivo, que eertamente e formar leitores e escritores 

competentes. 

Encontrar novas saidas para o esquema do tradicionalismo de formacao profissional e 

uma necessidade importante para todos aqueles que desejam melhorar a qualidade do ensino. 

Mas para tanto, se faz necessario que os modelos de propostas de formacao assumam 

uma dimensao da pessoa do professor. NOVOA (1995, p. 17), afirma que: 
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Hoje sabe-se que nao e possfvel separar o eu profissional do eu pessoal 

sobretudo numa profissao fortemente impregnada de valores e de ideias, e 

muito exigida do ponto de vista do empenhamento e da rela9ao humana. 

Sabe-se que, propor e desenvolver uma educagao que possa atuar e se relacionar no 

universo educacional com maior flexibilidade, e viver novas mudangas no ensino e, assumir 

uma visao de mundo diferente, uma nova maneira de organizar o pensamento e nortear a 

conduta da vida do ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva, o professor perde o papel de facilitador e assume 

fundamental mente o de mediador, aquele que inter-atua com o aluno, que instinga, promove e 

coloca-o numa posigao horizontal, sem perder de vista sua especificidade de professor. Como 

tambem aquele que em ultima instancia, esta interessado em um aluno que possa crescer de 

modo autonomo e critico. 

Durante suas aulas, os professores sempre procuram planejar, implementar e dirigir 

atividades didaticas, que venha desencadear o espago de acao e reflexao no decorrer das aulas. 

E em fungao do resultado final alcancado, das observacoes feitas durante o processo, do 

conhecimento pratico adquirido, e do que vai concluindo durante sua atuacao em sala de aula, 

que o professor vai definindo suas proximas atitudes e intencdes. 

O professor e capaz de perceber que ensinar, criar e fazer de forma participativa e 

criativa a leitura da vida e do mundo. Portanto, temos que considerar que nao e suficiente que 

o professor saiba o que tem que ser feito, mas ele tern que desejar realizar praticas de leitura 

de determinada maneira. 

Assim, e importante que o professor saiba trazer sua perspectiva de leitor maduro, de 

observador atento, capaz de criar situaeoes que venha contribuir de maneira eficiente e eficaz 

uma forma9ao de ensino e aprendizagem voltado para a formagao do aluno cidadao. 

No entanto, a formagao desse aluno cidadao se prestam a falta de uma formacao do 

professorado, que ainda compreendem os modelos de respostas prontas e repetidas, a qual 

ocorre durante sua atuacao, seja para planejar suas aulas, seja durante o desenvolvimento de 

suas atividades, seja para avaliar uma aula dada. 

Maisa Kullok, utilizando Novoa. Afirma que existem tres dimensoes que sao 

essenciais na formacao do professor: "A preparacao academica a preparacao profissional, e a 

pratica profissional" (1997, p. 15). 

Essas dimensoes se dao no momento em que o professor busca o seu desenvolvimento 

pessoal atraves de reflexao critica. 
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Dentro dessa perspectiva, o professor e considerado um agente ativo; seus 

conhecimento e ideias, adquiridas ao longo de sua formagao, instituira um profissional 

qualificado para planejar e atuar em sala de aula. P E R R E N O V D (1992) fixa objetivos na 

formagao profissional. Ele relational o que e imprescindfvel saber para ensinar bem numa 

sociedade em que o conhecimento esta cada vez mais acessfvel.* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Organizar e dirigir situagoes de aprendizagem; 

S Administrar a progressao das aprendizagens; 

S Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciagao; 

S Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

S Trabalhar em equipe; 

S Utilizar novas tecnologias; 

•f Enfrentar os deveres e os dilemas eticos da profissao; 

S Administrar a propria formagao. 

O professor (a), na posigao de formadores de leitores, precisa abandonar a velha 

pratica pedagogica e, interagir-se ao aprender e ensinar continuo. 

O modelo atual de educagao propoe que o docente abandone o papel de transmissor de 

conteudo, para transformar-se no pesquisador, e o aluno por sua vez passar de receptor 

passivo a sujeito do processo de aprendizagem. 

O docente, precisa estar consciente das atribuig5es e da motivagao dos alunos, 

integrando a diversidade cultural, a fim de entender que a cultura pode afetar os modos de 

pensamento escolar e sua aprendizagem. 

Ainda se inserem nas escolas muitas praticas conservadoras, que sao realizadas como 

pretextos para a formagao do leitor, principalmente de conteudos gramaticais. 

Compreendemos que, tais praticas que vemos como conservadoras em relagao a leitura 

tende a ser ensinada com uma fungao muito distante da que ela possui na vida cotidiana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - Acoes e Desafios 

Os atuais desafios dos professores estao ligados primeiramente a ensinar as criangas a 

ler, escrever e a se expressar de maneira competente na lingua portuguesa. 

Desde o initio da decada de 80, o ensino de Lingua Portuguesa na escola tem sido o 

centra das discussoes acerca da necessidade de melhorar a qualidade de educagao no pais. No 
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ensino fundamental, o eixo da diseussao no que se refere ao fracasso escolar tem sido a 

questao da leitura e da escrita. 

Essas evidencias do fracasso escolar apontam a necessidade de reestruturaeab do 

ensino da Lingua Portuguesa, com o objetivo de encontrar formas de garantir de fato a 

aprendizagem de uma leitura critica e autonoma. 

Ultimamente ; vemos muitos professores verdadeiramente empenhados na 

transformacao da realidade, professores estes que tem a consciencia de que sao agente 

transformador, um produtor de cultura, um mediador insubstituivel no processo de eonstrugao 

ao leitor, um aprendiz que e capaz de incorporar a vida cotidiana do contexto escolar e 

propiciar uma aprendizagem verdadeiramente significativa. 

Apesar dessas constatacoes, muitos professores apoiam-se em praticas tradicionais, 

por acreditarem que e a melhor forma de alfabetizar e porque tem mais experiencias e 

seguranca na aplicacao dos metodos utilizados. 

Profissionalmente, o professor de escola regular muitas vezes parece nao ter obrigacao 

ou necessidade de Ier alem dos produtos que informaram a pratica escolar, sejam textos 

literarios, sejam de outros generos; por outro lado, como cidadao, tem pouco acesso a estes 

textos, tanto pelos os veiculos culturais estabelecidos, quanto por sua condicao 

socioeconomica. 

Mais que ser leitor ou apenas possuidor de uma leitura "escolaridade" parece portanto 

que o professor e na realidade um "leitor interditado" interditado no sentido de possuir em si, 

todas as habilidades escolares necessarias para ser um leitor, mas nao sendo capaz de romper 

com uma leitura restrita as proprias atividades escolares, e perceber nessa leitura sua 

dimensao extra-escolar, sua utilizacao social no mundo das relacoes humanas, do trabalho, do 

mercado, e do lazer (BRITO, 1998, p. 38). 

Na realidade ha uma certa resistencia dos professores as mudancas no ensino. 

Resistencias essas que repassam por uma dimensao individual e social. 

Na sala de aula, ainda encontra-se professores que acabou de ser capacitados numa 

perspectiva que fundamenta a pratica da democratizacao do ensino, mas que nao consegue 

mudar certos habitos tradicionais que vao de encontro a respectivas orientacoes. 

Os professores tem, por vezes clareza de suas dificuldades. Mas nao consegue supera-

los. As mudancas exigem - deles um arriscar-se um colocar-se numa posicao nunca vivido 

antes, nao conseguindo assumir na pratica essa nova concepeao de leitor aprendido na 

capacitagao. 
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Assim, esses aspectos podera explicar, ao menos em parte, o fato de que, mesmo 

atualmente, quando ha uma literatura que fundamenta a pratica pedagogica em cima de um 

processo interativo. Entre leitor e autor, ainda pode ser observado em ensino de leitura 

fragmentado, distorcido da realidade do ensino / aprendizagem. PERRENOVD (1986) afirma 

que: "competencia em educagao e mobilizar um conjunto de recursos cognftivos (saberes, 

capacidades, informacoes) para solucionar uma serie de situagoes". 

PERRENOFjD, evidencia que uma educagao baseada em moldes de reprodugao do 

conhecimento, persiste e possui amplo espago dentro das instituigoes de ensino. 

Compreendemos que, a grande maioria dos problemas que os alunos encontram 

durante todo processo de "escolarizagao", e decorrente da leitura. Isto porque o 

tradicionalismo estrutural predomina na agao docente, embora haja, com excegoes, 

professores que tentam fazer um trabalho produtivo em sala de aula, muitas vezes desafiador, 

que dificilmente conseguira um bom resultado. 

Compreendemos que, a formagao do professor, enquanto sujeito capacitado para 

transformar a realidade existencial, passa pela agao, pelo fazer, ou seja, pela vivencia dos 

processos de ensino, esse processo sempre ocorre permeado por dificuldades, onde o 

professor sente-se desafiado em reconhecer essas dificuldades, e questionar sobre seu papel de 

formador, e se dirigir a nova metodologia de ensino. 

Por outro lado se dirigimos o olhar para a formagao profissional de professores 

leitores, o encontramos permeados de fragmentos, que conduz agoes dirigidas para o uso do 

pensamento convergente, tornando anacrSnico o pensamento reflexivo e crftico. 

O ensino do pensamento reflexivo nao trabalha com repetigoes, com modelos, mas sim 

com a produgao, com a reelaboragao da quilo que se aprende, e se constroi. 

Assim, e fundamental que o professor busque cada vez mais, atualizar seus 

conhecimentos, buscando a se constituir enquanto leitor. Porem, depende de suas agoes a 

formagao do aluno leitor. Segundo FERREIRO (1995, p. 87) "o professor que nao ler 

dificilmente conseguira transmitir que ler envolver prazer, ou apenas, conseguira formar 

alguem como ele". 

Implica dizer que, a agao do professor em sala de aula pode levar a crianga a uma 

leitura ativa ou passiva, formar o leitor crftico ou o leitor passive Em suma, vale ressaltar que 

o professor precisa difundir praticas pedagogicas que possam favorecer o desenvolvimento 

das competencias de ler e escrever de maneira eficaz. 
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Como vimos, o professor tem um papel relevante na formagao do aluno leitor, por 

isso, e de suma importancia que saibam objetivar suas praticas de leitura em sala de aula, e 

tentar com ousadia e coragem efetivar as mudancas exigida atualmente na educagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 - Nova Proposta Metodologiea 

Em meio a tantas discussoes relacionadas as dificuldades docentes no ensino / 

aprendizagem, da leitura, se faz necessario discorrer sobre os metodos utilizados (ou seja, a 

serem utilizados), pelos Os professores para desempenhar sua pratica pedagogica em sala de 

aula. 

As mudancas que ocorrem em nossa sociedade educacional, tem revelado que as 

praticas tradicionais de alfabetizar atraves de cartilhas silabicas e atividades semelhantes 

precisam ser superadas, porque contribuem para a lentidao na aprendizagem de leitura e de 

escrita, atrasam o processo de desenvolvimento, dos alunos e, eaminha na contramao da 

formacao de um ensino / aprendizagem eficaz. 

O ensino da Lingua Portuguesa tem sido marcado por uma sequenciacao de conteudos 

que se poderia chamar de aditiva, ensina-se a juntar silabas (ou letras) para formar frases e a 

juntar frases para formar textos. 

Essa abordagem aditiva levou a escola a trabalhar com "textos"que so servem para 

ensinar a ler. Textos que nao existem fora da escola e como os escritos das cartilhas, que nem 

sequer podem ser eonsiderados textos, pois nao passam de simples agregados de frases. 

Para o ensino da leitura, o professor necessita estimular os alunos, de forma a 

proporcionar uma aprendizagem pautada no prazer, onde o aluno e quern vai dizer ao 

professor quais sao as palavras que eles querem aprender a ler e mesmo escrever. Conforme 

FERREIRO (1987, p. 29), "o fato da crianga ler o que deseja e um caminho estimulante para 

ela, levando-a naturalmente a refletir sobre o que leu". 

E importante que a erianga entre em contato com suporte de linguagem, em especial os 

livros usados cotidianamente, uma vez que facilita o trabalho com os diferentes tipos de 

textos. A crianga necessita estar sempre em contato com leitores, com objetos escritos e 

tambem que lhe sejam apresentados modelos convencionais de textos. 
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O contato direto com suportes lingufsticos levam o aprendiz a uma leitura reflexiva e, 

sao essas leituras que levam a criatividade. Porem, cabe ao professor que pretende formar um 

leitor ativo, orientar, encaminhar e selecionar as leituras para seus alunos. E nesta selecao esta 

implicito temas que irao esclarecer melhor os conhecimentos do aprendiz. Em fim, nao se 

formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, principalmente no 

momento em que as criangas sao iniciadas no mundo da leitura. 

Muitas propostas para a atuacao em sala de aula foram difundidas por autores como 

em diversas obras. v , 

Entre estas propostas podemos descrever algumas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Dominio da leitura e da escrita; 

S Capacidade de planejar; 

S Receber criticamente os meios de comunicagao; 

S Fazer com que a vida da aula proporcione as criangas situagoes de leitura, 

simultaneamente efetivas e muito diversificadas; 

S Ajudar as criangas a "interrogarem o escrito", procura de sentido, hipoteses a partir de 

indicios e verificagao. 

S Ajuda-las a elucidar suas proprias estrategias de leitura (como fazem); 

•S Informar e envolver os pais; 

Conforme Teberosky e Colomer (2003, p. 120) 

O trabalho do professor que enfoque todos estes aspectos citados acima, 

podera ser bem mais proveitoso, porem, sabemos que pe uma tarefa ardua, 

diffcil, mas se desempenhado com esforco e dedicacao, o professor atingira 

seu objetivo que seria alfabetizar, ou seja, desenvolver duas habilidades 

complexas com sues alunos que e a tarefa de ler e escrever. 

Nessa perspectiva, ensinar nao e mais inculcar ou pre-dirigir, mas sim, ajudar alguem 

em seus proprios processos de aprendizado. 

O novo modelo de educagao propoe que o docente abandone o papel de "transmissor 

de conteudos" para se transformar num pesquisador. O aluno por sua fez, passa de receptor 

passivo a sujeito do processo de aprendizagem. E a escola como um dos ambientes em que 

ocorre uma aprendizagem, tem diante de si a tarefa de formar cidadaos capaz de atuar na 

busca de um proposito comum, sob uma interpretagao e um sentido tambem compartilhados. 
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Mas nessa perspectiva temos pessoas que nem supoem que possuem habilidades para elevar 

seu potencial criativo, ou nem sabem que elc existe e se encontra dentro de seu proprio ser, 

bastando, para isso, uma educagao fundamentada no incentivo e na motivagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 - M E T Q D Q L Q G I A 

Esta pesquisa teve como carater um estudo exploratorio conforme explica Vergara 

(2000, p. 46). 

As pesquisas sao classificadas de acordo com dois criterios: quanta aos fins 

(exploratoria, descritiva, explicativa, metodologica, aplicada e 

intervene ionista); e quanta aos meios de investigacao (pesquisa de campo, 

pesquisa de laboratorio, documental, bibliografica, experimental, expost 

facto, participante, pesquisa e estudo de caso). 

Utilizamos como instrumento, para a coleta dos dados um questionario, tanto por ser 

um instrumento que permite investigar um grande numero de pessoas ao mesmo tempo, como 

pelo fato do questionario, devido a sua natureza, transmitir as pessoas investigadas uma maior 

confianga em relagao ao seu anonimato, o que as deixa mais "livre" para expressar suas 

opinioes, (Selltiz, 1974). 

Neste sentido, elaboramos um questionario composto por questoes abertas e fechadas, 

pois tinhamos o conhecimento teorico do tema em questa6. " v : 

O estudo foi desenvolvido na escola Mariano Tomaz de Sousa, que atende a 678 

alunos e esta localizada no centro da cidade de Sao Jose de Caiana - PB. Turno de 

funcionamento e diurno e noturno. A escola e composta de: 12 salas, uma "micro"-biblioteca, 

uma secretaria, uma cantina, dois banheiros (um feminino; um masculino) para os alunos, e 

uma sala para os professores, mas nao dispoe de uma sala exclusivamente para oficina da 

leitura. 

O estudo foi realizado com quatro professoras, sendo tres efetivas e uma contratada, 

com relagao a sua formagao, todas possui o magisterio, tres tem o curso de proformagao e a 

outra esta cursando o terceiro grau. 
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A estrutura flsica da escola e satisfatoria, pois a mesma dispoe de uma dependencia de 

lazer onde permite as criangas brincarem tranquilas. Com relagao a clientela atendida e de 

baixa renda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .t'>"»*v 

O estagio constitui-se ^e estudos sobre o ensino da leitura e da formagao de 

professores responsaveis pelas series iniciais do ensino fundamental com um universo de 

quatro professoras da Escola Municipal de Educagao Infantil e Fundamental Mariano Tomaz 

de Souza, num perfodo de quatro semanas, com tres horas de duragao em cada encontro. 

Tendo esses encontros momentos teoricos e praticos, alem da caracterizagao dos temas 

estudados: "A importancia do habito da leitura", "o que e leitura", "coragem de ousar para 

inovar", "leitura na escola", "a formagao do professor", "o texto como unidade de ensino", "o 

que e ler", "e lendo que se aprende a ler". 



Ensinar exige a conviccao de que a mudanca e possfvel 

(FREIRE) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 - D I F I C U L D A D E S D O C E N T E S E M L E V A R O A L U N O A 

UMA L E I T U R A C R I T I C A E AUTONOMA: P E R S P E C T I V A D E 

S O L U C A O . 

Para o trabalho em questao, foram necessarios informacoes relativas as praticas 

pedagogicas adotadas pelos os professores das series iniciais da Escola Municipal Mariano 

Tomaz de Sousa, que responderam as indagacoes acerca da leitura, estrita e formagao de 

leitor. 

Quando questionados a respeito do tipo de leitura realizadas cotidianamente, todos os 

professores responderam que continuavam ler textos sociais, apenas uma professora 

respondeu textos de romances. 

Sem duvida professor que tem habito de ler a diversidade de textos, estara mais apto 

ao ensino da leitura, segundo Lojolo (1982, p. 28), "se o professor nao for um bom leitor, sao 

grandes as chances de que ele seja um mau professor." 

Quando indagados sobre o tipo de metodologia utilizada no ensino da leitura, todos 

afirmaram ser satisfatoria, apenas uma das professoras afirma que nao encontra vantagem no 

metodo utilizado. 

Quando se trata do ensino / aprendizagem da leitura e da escrita, se faz necessario falar 

sobre as opcoes metodologicas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ?JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

E comum a ideia de que depende do emprego de bons metodos de ensino. E 

evidente que o uso de bons metodos facilita a aprendizagem. No entanto 

sabe-se que alfabetizacao nao e apenas uma questao de metodos, sua 

efieacia depende principalmente da ocorrencia que deve existir entre o 

piano e lingua a ser ensinada, sendo de estrema importancia que o professor 

conheca bem as caracteristicas da lingua escrita para que possa escolher 

adequadamente o conteudo a ser trabalhado (FERREIRO, 1987, p. 28 - 29). 



; considcradas conservadoras, o que taivez revele uma apropriacao. pelos os professores, de 

ideia de renovacao de estratcgias referente ao trabalho com leitura e escrita na escola. 

As respostas, em relagao ao trabalho com a leitura e a escrita em sala de aula, parecem 

estar sinionizados com o ensino que considera o aluno como sujeito do seu processo de 

aprendizagem, uma vez que afirmam trabalhar a producao textual com seus alunos, po que 

possibilitam desenvolver as habilidades de ler e escrever com eficiencia, como afirma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i t . * 

} DAI.LA JEN (1997, p. 38): "sabemos que os textos produzidos por eles sao exemplos de 

manifestacoes culturais e vivenciais (...)". 

Assim, vemos a eficacia de se trabalhar a producao textual. Os alunos envolvidos 

nesta tarefa constroi seu conhecimento de forma prazerosa e confiante em si mesmo. 

Diante de variedades de recursos utilizados para trabalhar a leitura, constata-se que dos 

quatro professores investigados utilizam livros e musicas, dois dos quatro professores tambem 

utilizam poemas e revistas em quadrinhos. 

A partir das respostas surge a questao. Qual o motivo que o levou a escolha desse 

metodo? 

Todos os professores afirmam que a leitura de textos diversiiicados prepara o aluno 

para enfrentar os desafios e exercer plenamente a cidadania. Percebi que todos os professores 

utilizam o livro didatico como principal fonte para trabalhar a leitura. O que podemos 

constatar que, a leitura realizada nos livros tende a ser ensinada com uma funcao muito 

distante da que se possui na vida cotidiana. 

O esquema habitual utilizado pelas escolas para introduzir a leitura nas series iniciais 

envolve, "abrir o texto didatico e ler o texto colocado; escrever uma redacao a partir do texto 

para a leitura e correcao do professor". LA.IOLO (1982)^-^,^ 

Os professores ao decidirem ensinar a leitura por intermedio do livro, esta decidido de 

forma "erronea" o que vai ser considerado fora de um contexto social. 

Para formar leitores eficiente, se faz necessario que o professor esteja preparado, ou 

seja, a formagao do bom leitor e o melhor que a escola pode oferecer, proporcionando ao 

individuo, melhores condigoes de sobressair-se no seu convivio social. 

A medida que compreendemos o meio em que vivemos nao e permitido fazer uma 

leitura desse meio, podendo agir sobre ele de forma critica e consciente. 

Os quatro professores investigados, preferem que a falta de uma formagao contlnua 

em seu trabalho diario, dificulta a sua relagao com o ensino da leitura. Todos os professores 

afirmam que o que aprenderam na "escolarizagSo" nao foi suficiente para formar esse cidadao 

exigido pela nova realidade escolar. ' ' ' 
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Percebe-se, que as pessoas que nao tiveram uma formagao leitora que julgam 

eficiente, acabem tendo menos chance no futuro. De fato, nao sera apenas o diploma como 

foram adquiridos essas professoras que resolvera os problemas da educagao, como tambem 

uma formagao distanciada da realidade. Afinal, "a leitura e uma heranga maior do que o 

diploma". (CAGLIARI, 1991, p. 148). 

Devemos ter claro entao, que muitas vezes a dificuldade de acesso aos livros / textos 

seria uns dos obstaculos enfrentado pela pratica de leitura. 

As professoras relataram que diariamente se deparam com inumeras dificuldades na 

formagao de um leitor crftico e autonomo: Vejamos o relato dessas professoras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O itnico material de leitura que temos na escola e o livro didatico, e muitas 

vezes esse tipo de texto inserido nos livros e considerado pelos alunos como 

algo enfadonho. (Professora B) 

O que mais diftculta a aprendizagem de leitura do professor/aluno e afalta 

de uma biblioteca na escola. (Professora C) 

A falta de recursos diddticos para trabalhar em sala de aula e tambem uma 

formagao continua sdo grandes problemas no ensino da leitura. 

(Professora D) 

Pelos relatos dessas professoras podemos constatar que o livro didatico e em muitas 

escolas, o instrumento de acesso ao texto. Que muitas vezes nao promovem aos alunos uma 

reflexao critica c rcflcxiva dos textos lidos. E ncssc momento qucstionamos o fato de que 

algumas escolas, apesar de possuirem o espago da biblioteca, nao utilizam adequadamente. 

No que se refere a importancia da leitura e da escrita nos dias atuais, todos os 

professores responderam que: 

A leitura e a escrita e a base fundamental para tornamos cidaddos 

consciente e capaz de interpretar a vida em sociedade. (Professora A) 

E na leitura e na escrita que se constrdi e adquire experiencias e 

informacoes sobre a atualidade do mundo. (Professora B) 

Tendo posse dessas habilidades o aluno e capaz de atuar na 

sociedade, buscando a transformaqdo dosfatos. (Professora C) 
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Os depoimentos dos professores evidenciam, o quanto os decentes sao 

inforrnados sobre a importancia da leitura. Estranho e perceber que eles entendem a 

importancia da leitura. Entretanto, esse entendimento, muitas vezes nao os ajuda na pratica. 

De acordo com MARTINS (1994, p. 23) "ler significa inteira-se do mundo, 

sendo tambem uma forma de conquistar autonomia, de deixar de ler pelos olhos de outrem". 

Quando indagamos a respeito do aprendizado dos alunos no processo de 

leitura, os quatro professores responderam que sao alunos deficitarios e, chegam nas series 

anteriores com deficiencia de aprendizagem. 

Percebe-se ent&o que, talvez seja necessario repensar a formae&o docente, para que 

entao possamos preparar futuros formadores de leitores. Como afirma NOVOA (1995, p. 28) 

"o aprender continuo e essencial na vida do profissional". 

Os professores ao serem indagados sobre o trabalho da leitura com textos 

diversificados, todos afirmam que nao utilizam diariamente, mas que quando trabalhavam 

procuravam incentivar os alunos a interpreter a vida cotidiana atraves desses textos utilizados. 

Dois dos professores relataram que promoviam com seus alunos, atividades como: (debates e 

seminarios). O que talvez essas atividades represente uma demonstracao de novo formato 

escolar, onde, as inumeras reflexoes em torno da pratica escolar venha gerando nas pessoas, 

principalmente os profissionais da educacao, tentativas de realizar diferentes formas de 

escolarizar as leituras que ocorrem no ambito escolar. 

Ao serem indagados a respeito da defmicao de leituras, todos os professores 

compreendem teoricamente que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leitura e o ato de compreender e interpretar a mensagem atraves das 

informagoes contidas em um determinado texto. (Professora D) 

Leitura e a melhor maneira de interpretar os conhecimentos adquiridos, 

como cidadao critico para um mundo globalizado. (Professora C) 

Leitura e um processo que se dd atraves de gestos, observando as coisas em 

sua volta, ouvindo e aprendendo a ver o que esta por per to. (Professora A) 

Leitura e descobrir novos horizontes, apesar de que quern nao sabe ler 

tambem pratica a leitura do mundo. (Professora D) 
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Os depoimentos evidenciam que os professores compreendem que a leitura 

eonstitui-se no processo de producao do conhecimento, por possibilitar o contato do leitor 

com diferentes formas de vivenciar a compreender o mundo. Desta forma, "A leitura do 

mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a, continuidade da leitura 

daquela (...)" (FREIRE, 2001, p. 20). 

Apesar das docentes proferirem sentir dificuldades relacionadas ao ensino da leitura, 

percebe-se um reflexo de inovagao na formagao do professor / aluno, talvez esses discursos 

estejam coerente a sua atuacao em sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 - Reflexao docente sobre a pratica da leitura na escola 

Neste capitulo apresentarei o resultado das atividades de estagio nos quais utilizei uma 

variedade de textos discursivos, que enforcam a leitura e a escrita como fatores prirnordiais na 

formagao de cidadaos criticos e de conhecimento reflexivos. 

Vem dos primeiros assuntos abordados nos encontros, foi exatamente a questao da 

construgao da profissSo docente, tendo por base as refiex5es de Vasconcelos (2000), "Como 

me fiz professora", que desenvolveu-se um debate, e, em um momento da discussao ouvi os 

seguintes relatos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante minha infdncia nao live boa experiencia de leitura. Aprendia 

apenas o que a escola ensinava, na adolescencia a escola que estudava nao 

oferecia nem um tipo de texto, a nao ser o livro didatico. (Professora A) 

Sabe-se que, para exercer a cidadania plena, o professor no papel de formador de 

leitores precisa tem vivido boas experiencias de leitura. 

Neste sentido, vejamos o que diz essas professoras sobre sua formagao de leitora. 

Quando estudava, no magisterio a falta de livros era uma das questdes 

dificeis, a biblioteca da escola estava sempre fechada. (Professora C) 

Na minha infdncia a leitura era feita na escola, ou trazia para ser lida em 

casa, meu irmao me ajudava a ler, nunca trabalhei outro tipo de texto. 

(Professora D) 
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Observa-se nos depoimentos citados acima os obstaculos enfrentados para a formagao 

de leitores. As professoras proferem que durante toda trajetoria de escolarizagao, a leitura 

adivinha do livro didatico, associado exclusivamente a atividades escolar. 

Em meios as discussoes outra professora relatou a seguinte frase: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hoje, a maior dificuldade que o professor encontra em formar leitores 

criticos, e a falta de uma formagao continua. (Professora B) 

Com o depoimento desta professora, percebe-se que a escola precisa investir em seus 

formadores, porem, para a formagao de um leitor autonoma, os professores precisam estar 

bem informados. Buscar conhecimentos que venham ajudar seu alunado a desenvolver suas 

habilidades de leitor e escreventes. 

Para tanto, se faz necessario que a educagao de prioridade a formagao de docentes. 

Afirma NOVOA (1995, p. 41) "O aprender continuo e essencial e se concentra em dois 

pilares: a propria pessoa, como agente, e a escola como lugar de conhecimento profissional". 

Em outro momento, realizamos discussoes a respeito do ensino da leitura, baseado no 

texto da revista do professor. "Coragem de ousar para inovar" (MARCIA ELISA, 2002 p. 46) 

os professores proferiram os seguintes depoimentos: 

Costumo trabalhar com meus alunos a leitura de musica, e uma aula que 

desperta mais interesse e participagao aos alunos nas aulas por fazer parte 

do seu dia-a-dia. (Professora B) 

Por trabalhar com criangas de 1." serie, sempre trabalho fotos e imagens, 

os alunos aprendem a ler e produzir textos. (Professora D) 

A poesia estimula a crianga para a leitura e tambem as revistas em 

quadrinhos, sao leituras que desperta na crianga um incentivo para ler. 

(Professora A) 

Pelos relatos dessas docentes, evidencia que, a pratica pedagogica de alfabetizar com a 

divefsidade de texto naO e algO familiar para a grande parte dos professores leitores. A isso 

soma-se o fato de que quanto mais novas as propostas sugeridas a qualquer profissional, 

maior a possibilidade de haver distorgao no ensino da leitura. Muitos professores nao tem 
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acesso a todos os tipos de textos, que exige muitas discussoes, e praticas, aos procedimentos 

utilizados em sala de aula. 

Em meios as discussoes ouvi a seguinte frase sobre a escrita dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os alunos confundem o som das letras. Por exemplo o som dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "g" e "j", 

elespensam que todas aspalavras que tem "g"podem ser escrita com "j", 

e acabem errando. (Professora A) 

Atraves do depoimento desta professora, pude perceber a preoeupacao que ela tem 

com a maneira de escrever de seus alunos, talvez, e preciso que saiba que o fato da crianga 

trocar o som das letras, nao esteja dominando a escrita. Para FERREIRO, (1995, p. 47). "Sao 

as construeoes proprias da crianga que tampouco podem ser aplicadas por fungoes 

perceptivas. Ao hives da confusao, trata-se de uma convicgao. Porem, nao ha um problema 

perceptivo, mas um problema conceitual". 

Com base neste depoimento, pude perceber que, ensinar a ler e escrever, nao sao 

processos baseados em memorizagoes, o aluno precisa construir um conhecimento de 

natureza conceitual: ele precisa compreender nao o que a escrita representa, mas sua forma 

gratificante na vida cotidiana. 

Vejamos o que diz essa professora no trabalho da escrita em sala de aula. 

Atraves da producao de texto o aluno aprende a ler e escrever ao mesmo 

tempo estimula a crianga a ler seus proprios textos. (Professora B) 

Costumo trabalhar o trino ortogrdfico, porque o aluno aprende a descobrir 

suas deficiencias em relagao a escrita, e o professor passa a diagnosticar 

essas deficiencias, incentivando ao acerto. (Professora D) 

Em base neste depoimento, passo a questional- aqui, o papel do professor como 

mediador e facilitador da aprendizagem do aluno, ou seja, o professor tem um papel 

importantissimo a desempenhar no ensino da leitura, e ele que faz o aluno se constituir como 

leitor ativo e participativo, dependendo da atuagao em sala de aula e do desempenho de suas 

aulas no ensino da leitura. 

Assim, pressuponho que um dos elementos relevantes para o encaminhamento da 

formagao de um leitor, e o professor. "E a atitude do professor que facilita e favorece as 

atitudes de ler e escrever". (FERREIRO 2002 p. 86). Mas para que essa mediagao acontega de 
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forma eficaz, o professor devera buscar das mais variadas situagoes, a fim de desencadear o 

espago de agao e reflexao do aluno. 

Vejamos o que diz essa professora, no intuito de privar seus alunos do seu proprio 

erro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos professores temos que prestar atengao no que a crianga escreve e 

quando ele escrever err ado, devemos ter cuidado para nao chamar atengao 

do erro na frente dos colegas. Se o aluno errou o professor precisa 

incentiva-lo a descobrir seu erro. (Professora D) 

Como vimos esta professora ao trabalhar a escrita em sala de aula, se preocupa com a 

auto-estima de seus alunos. Assim KRAIMER e ABRAMOVAY (1986, p. 171) enfocam que: 

"A pre-escola tem, portanto como papel fundamental em relagao a alfabetizagao, garantir a 

compreensao, por parte das criangas do que e leitura e a escrita, e ainda oferecer a auto-

confianga na capacidade de aprender a ler". 

O professor precisa criar situagoes propiciadoras e motivadoras, para que seus alunos 

desenvolvam sua capacidade de leitura e escrita. E importante que abra espago para que seus 

alunos exponham suas ideias e tenham confianga em si mesmo e naquilo que faz no decorrer 

de sua aprendizagem. 

Investir na capacidade de aprendizagem dos alunos, .seria uma tentativa feliz por parte 

dos professores em relagao ao ensino, principalmente no momento em que as criangas estao 

sendo inseridas no mundo da leitura e da escrita. 

Em meio as discussoes ouvi a seguinte frase: 

Ainda existent muitas professoras que sao autoritdrias na sala de aula, isso 

dificulta a aprendizagem da leitura, uma crianga com medo de error o 

torna deflciente no ato de ler e escrever. (Professora D) 

Percebi pelo relato dessa professora que, o professor que incentivou seu aluno a ler e 

faz dele um ser autonomo tornando agente de sua capacidade, tera conquistado mais um 

espago para a formagao de leitores potencialmente crftico e eficiente. 

Ao discutir o texto "A importancia de aprender a ler" (Revista Mundo Jovem, 2003), 

os professores proferiram que: : r 
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A leitura e a base de todo aprendizado, nela se constroi informagoes sobre 

a atualidade do mundo. (Professora A) 

E importante que o aluno seja incentivado a ler desde os primeiros 

momentos que chegam a escola. Assim nao terao dificuldades no decorrer 

de sua escolarizacdo. (Professora C) 

E atraves da leitura que se adquire conhecimento, por isso precisa ser 

trabalhada todos os dias, e em todas as disciplinas. (Professora D) 

Ler e antes de tudo saber interpretar o mundo, por isso, a crianga ao 

chegar a escola precisa ser incentivada a leitura. (Professora B) 

Todos os professores enfatizam a importancia da leitura na sociedade atual. Percebi 

isto, quando os professores afirmam que e atraves da leitura que os individuos passam 

adquirir conhecimento sobre o mundo a qual esta inserido. Conforme CAGLIARI (1997, p. 

148): "A leitura e a extensao da escola na vida das pessoas (...) mas obriga o leitor a 

enquadrar todos os elementos no universo cultural, social e historico". 

Dando continuidade ao estagio mais uma vez volto a relatar alguns depoimentos dos 

professores a respeito do texto discutido "Ensinar o prazer de ler". Monteiro (2002), vejamos 

o que os professores falam: 

Tenho um aluno que faz tres anos que esta na 4. "serie, nem sabe ler e nem 

escrever completamenle, e alem disso nao tem inleresse em aprender. Vai 

terminar ficando reprovado novamente. (Professora D) 

Se o Professor nao estiver satisfeito, dificilmente ensinard a crianga o 

prazer da leitura. (Professora A) 

Se a crianga nao estiver motivado para a leitura com certeza nao sera um 

bom leitor. (Professora B) 

Os professores, evidcnciam que o fracasso escolar na escola, tambem se da pela falta 

de interesse de muitos professores. As falas dessas professoras demonstram que, se o aluno 

nao estiver estimulado, dificilmente sentira o prazer da leitura de forma gradativa e 

satisfatoria. 
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E preciso que o professor como mediador, esteja preparado em atuar nas suas aulas, e 

procure saber o que a crianga traz para a escola, ou seja, o que Lea ja sabe como iniciante, 

para somente a partir dos conhecimentos previos do aluno, dar inicio ao processo no ensino da 

leitura KRAMER, (1986, p. 83) enfatiza que: 

Apesar de todas as dificuldades existentes na escola, certas eriancas trazem 

de sua experiencia cotidiana um significado funcional para a leitura, o que a 

torna uma habilidade importante para essas criangas, e as motiva para sua 

habilidade. 

Ensinar a ler e escrever de forma competente nas series iniciais, e tarefa fundamental 

da escola e da escolarizagao, uma vez que, o professor como facilitador da aprendizagem do 

aluno, precisa estar preparado para desenvolver essa tarefa, exercendo o papel de "formador" 

de alunos leitores, precisa-se constituir e se aperfeigoar cada vez mais, buscando atualizar-se 

os conhecimentos, e pondo em pratica em sala de aula. Veja o que diz essa professora sobre a 

formagao do professor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao so a escola que precisa mudar. Nos professores tambem precisamos 

saber investir em nossa formagao, buscar de novas formas a nossa atuagao 

em sala de aula, assim poderemos construir um ensino / aprendizagem 

realmente qualifieado. (Professora D) 

Pela constatagao que se apresenta, atraves da fala dessa professora, percebi a 

necessidade urgente de mudangas na pratica pedagogica, sendo que, nao existe uma receita 

pronta para enfrentar os obstaculos da profissao, mas existe formas de amenizar um ensino de 

leitura que geralmente recaem sobre caracteristicas escolares. Mas para tanto se faz necessario 

que o professor se torne agente de transformagao pessoal e profissional, a essa nova 

perspectiva de mudanga a leiturizagao. Conforme afirma NOVOA (1995, p. 27). "O local de 

trabalho e o espago ideal para a formagao continuada (...)". 

Buscando ter dados para saber sobre o habito de leituras realizadas pelos professores 

utilizei um texto discursivo. "O habito da Leitura". (Revista Mundo Jovem, 2002). Uma vez 

que em depoimento ouvizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OS seguintes relates. 

Grande parte daquilo que leio esta associado ao meu trabalho. Leciono 

diariamente, as vezes em turnos diferentes, isto de certa forma contribui 
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para tomar grande parte do meu tempo. Sao rarissimas as vezes que leio 

jamais ou revistas. (Professora A) 

Antes nao tinha o habito de ler, mas atualmente sinto que e necessdrio se 

aperfeigoar cada vez mais. Hoje o ensino exige de nos professores um 

conhecimento de leituras diversificadas. Por isso sempre que posso leio 

jornais, revistas, livros. (Professora D) 

Atualmente tenho lido pouco, pois a minha leitura esta relacionada ao livro 

didatico. Sou professora de primeira serie esiou mais envolvida em buscar 

conteudos que esteja relacionado ao meu trabalho. (Professora C) 

Pelos depoimentos dessas docentes, flea evidente que os problemas em relagao a 

leitura sao bem proximas. As dificuldades. |?or elas encontradas sao inumeras, por trabalhar 

em diferentes horarios dificulta o nivel de aprendizagem da leitura de alguns professores, 

colocando em risco a formacao de um leitor maduro. Isso demonstra que a pratica docente 

como leitor precisa ser repensada e construir uma nova metodologia de ensino. Parte dessas 

professoras compreendem que ha mudancas no modo de ensinar e o professor como um dos 

elementos relevantes para a formagao de um leitor, precise ter risso demonstraram quando 

relataram em ler pouco, ou seja, os professores proferiram nao serem apto a leitura, talvez seja 

esse, um dos grandes obstaculos na formagao do leitor eficiente, consciente e acima de tudo 

responsavel. "O professor e responsavel pela sua formagao". NOVOA, (1995). 

Com o intuito de continuar investigando as leituras realizadas pelos sujeitos, em meios 

as discussoes perguntei a eles se estavam lendo algum livro a epoca do estagio todos 

responderam que nao. Mesmo tendo uma resposta negativa, foi interessante perceber que, 

mesmo quando nao possui habito de ler, os professores sao consciente de que precisam 

incentivar seus alunos a leitura, veja o que fazem esses professores para trabalhar a leitura 

com seus alunos, 

Hoje e tarefa dos professores orientar as criangas sobre a importancia da 

leitura. Portanto, costumo trabalhar com meus alunos a leitura de textos de 

generos diferentes. (Professora A) 

Trabalhar com diversos textos, a crianga aprende com facilidade as 

habilidades de ler e escrever. (Professora D) 
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Os textos de jornais e revistas estimulam as criangas para o sentido das 

mensagens, orais e escritas. As criangas gostam das leituras e ate 

interpretam. (Professora B) 

A leitura de textos diversificados precisam ser trabalhados diariamente, 

assim as criangas aprendem a interrogar sobre tudo que ve, e tambem 

aprende a da respostas a todas as interrogagdes. Por isso sempre que posso 

levo textos da atualidade, assim estou estimulando meus alunos a inserir no 

meio que esta vivendo. (Professora C) 

Promover diversos tipos de leituras seria um papel estimulante a ser desenvolvido na 

escola, uma vez que, esses textos sao para motivar o ensino/aprendizagem tanto da leitura, 

como da escrita. Para CAGfelARI (1997, p. 177). 

Ha ainda que se promover a leitura de revistas de varios tipos, como revista 

semanais, fotonovelas, revistas em quadrinhos (...) A escola deveria 

propiciar o acesso a esse tipo de materials, para que os alunos possam le-los 

em casa ou em companhia de amigos (...) 

A escola precisa viabilizar o acesso do ensino /aprendizagem ao universo dos textos 

que circulam socialmente, no intuito de estimular ao habito da leitura e conseqtientemente da 

escrita. 

O aluno que tem contato direto com estes portadores de textos tem mais facilidade de 

adquirir um pensamento mais reflexivos a todos aprendizados. 

Prosseguindo os encontros sobre leitura, realizei discussoes sobre o trabalho dos 

professores com a diversidade de textos. Com base em questoes teoricas dos educadores 

FERREIRO e TEBEROSKY (1987). "O texto como unidade de ensino", onde ouvi os 

seguintes depoimentos. 

O aluno aprende mais quando trabalhamos a diversidade de texto, mas nao 

temos acesso a esses tipos de textos. (Professora A) 

Os alunos que aprendem atraves de textos, estao mais opto a desenvolver 

suas habilidade de leitor e escreventes competentes. (Professora B) 
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O grande problema que nos professores enfrentamos nesta escola, e afalta 

de uma biblioteca adequada, talvez se estivesse os alunos se interessavam 

pela leitura. (Professora C) 

Atraves da fala dessas professoras, percebi que se deparam cada dia com muitas 

dificuldades, pois a instituieao que trabalham essas docentes nao dispoe de uma biblioteca 

adequada, nao tem uma sala exclusivamente para o ensino de leitura, sobretudo nao planejam 

durante o ano letivo. isso talvez diiiculla a pratica docente em sala de aula. 

Os professores em seus discursos explicitaram a importancia de trabalhar com textos 

diversificados, parte delas exalta que trabalham diferentes tipos de textos, mas que 

dificilmente esse trabalho e realizado devido a escola nao possuir recursos suficientes para 

suprir as necessidades do dia-a-dia. 

Em meios as discussoes, ouvi os seguintes relatos sobre o uso do livro didatico. 

Por trabalhar, com criangas de primeira serie, costumo trabalhar a 

cartilha, sei que e um metodo tradicional, mas ainda e muito utilizado, com 

ela consigo alfabetizar meus alunos. (Professora D) 

O livro didatico e o suporte que temos no ensino da leitura, por isso ele e 

utilizado todos os dias na sala de aula. (Professora B) 

Com base neste depoimento, objetivou-se tragar um perfil critico do material a ser 

utilizado pelo o professor no exercicio de seu oficio. Pelo que pude perceber a maneira pela 

qual a escola vem "escolarizando" a leitura nao tem contribuido para que o leitor seja ele 

professor ou nao, aprenda a leitura como pratica inserida num contexto social. 

O Livro didatico esta associado as tarefas escolares, como um dos elementos mais 

relevante para o encaminhamento da formagao de leitor. Esse dado demonstra que a escola 

possui um ensino fragmentado em relagao a leitura. Pelo o que se conclui, o livro didatico 

deve ser entendido como um instrumento de apoio que conciliara o professor na sua agio 

docente. Todavia, o mesmo nunca sera um suporte completo, cabendo ao professor buscar 

subsidios teoricos que o fundamenta no preenchimento das possiveis lacunas a serem 

verificadas. Como afirma KRAMER (1986, p. 40). 

Sao fundamentals as estrategias utilizadas na formagao (previa e em 

servipo) e e supervisao de professores de modo a qualifica4os para escolher 
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e utilizar materiais de qualidade e que estejam adequados ao nivel de 

desenvolvimento dos alunos (cognitivos, perceptivos e lingiiisticos) e as 

possibilidades concretas dos professores. 

O uso dos livros didatico nao pode nem devem ser considerados como bons ou maus, 

o que precisa ̂ e refletir como os professores fazem uso destes mecanismos para o ensino da 

leitura e da escrita, uma vez que o uso dos livros tem acao limitada. 

Em meios as discussoes, perguntei aos professores se eles haviam indicado, a leitura 

de alguns livros para seus alunos. Obtive tres respostas negativas, apenas uma das professoras 

respondeu que havia indicado a leitura de livros literarios. Em se tratando de professores do 

ensino fundamental numa rede publica, pude levantar a hipotese de que a nao indicacao de um 

livro para leitura, estaria relacionada com o fato da escola nao possuir uma biblioteca 

adequada e os alunos nao poderem adquirir livros. 

Quando realizamos discussSes a respeito da leitura, baseada no texto "DefinicOes 

sobre leitura: da necessidade a compreensao do mundo" MARTINS (1994), CAG^JARI 

(1994), obtive os seguintes depoimentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura e a base fundamental na vida de todos, atraves dela podemos 

fazer uma interpretagao do mundo que nos rodeia. (Professora A) 

A leitura e organizadora da vida de todos jovens diante de uma sociedade. 

A leitura seve para registrar os acontecimentos da emogao que interpreta a 

realidade pessoal social e individual. (Professora B) 

A leitura e a melhor forma de interpretar o mundo e ser interpretado por 

esse mundo. (Professora D) 

Os professores em seus depoimentos demonstram clareza em relacao ao conceito de 

leitura e suas respectivas funcdes na sociedade em que vivemos. Percebi isto, quando os 

professores afirmaram que e atraves da leitura que os individuos passam a constituir uma 

ponte entre o mundo real, isto e, o das sociedades modernas em constantes transformacdes. 

E atraves da leitura que o homem passa a interagir com o mundo, de forma critica, 

consciente e acima de tudo, como sujeito capaz de reescrever esse mundo e transforma-lo em 

uma pratica consciente e participativa. Mas para tanto, se faz necessario, que todos envolvidos 
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na educagSo promova a qualidade e a melhoria de ensino para com a leitura e a escrita, sendo 

assim termos uma educagao significativa. 

Em meios as discussoes perguntamos aos professores se foram indicada aos alunos, a 

leitura de jornais ou revistas para incentiva-la a ler. Dois dos professores responderam 

afirmativamente, e dois responderam que nao. Esse dado e interessante, pois demonstra o 

interesse dos professores em proporcionar aos alunos contato com diferentes tipos de textos, 

principalmente se levarmos em conta o reduzido numero de escolas com biblioteca propria e, 

vimos ainda, o numero de biblioteca de fato utilizadas. 

Prosseguindo as discussoes acerca da leitura ouvi a seguinte frase: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As criangas deveriam le bastantes livros, revista, para irem se habituando a 

leitura, podendo compreender o signiflcado da leitura e sua importancia no 

dia^dia. (Professora D) 

Como enfatizam os professores, mitos alunos hoje nao gostam de ler. Isso deve a 

muitos problemas que envolvem o cotidiano escolar; a falta de formagao por parte dos 

professores, o uso constante do livro didatico na pratica docente, em fim, o uso do texto como 

unidade de ensino. Talvez sejam esses os facilitadores para o crescente indice de repetencias e 

de vazao que permeia as escolas brasileiras. 

Ao fim dos encontros e discussoes, os professores explicitaram os seguintes 

depoimentos. 

O fracasso escolar na escola, muitas vezes resulta da md formagao do 

professor, isto e, tem muitos professores que nao procuram trabalhar a 

realidade de seus alunos, acaba preocupando-se apenas em transmitir 

conteudos. (Professora B) 

Se homer mais integragao entre professor / aluno, com certeza haverd mais 

habilidade para que a crianga possa desenvolver dentro da sala de aula a 

aprendizagem da leitura e da escrita. (Professora D) 

Percebe-se atraves das falas dessas pessoas, que o fracasso escolar das criangas 

acontece em parte devido a falta de formagao dos docentes para trabalhar em sala de aula, ao 

relacionar a realidade dos alunos, ao processo de aquisigao da leitura e da escrita. A forma 

como os professores tratam a leitura na sala de aula, tambem pode colaborar com o fracasso 
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escolar na escola. Percebi que, para investir esse quadro o professor precisa difundir praticas 

que possam ajudar os alunos a aprender mais e melhor, especialmente no inicio da 

alfabetizacao, quando o fracasso nas aprendizagens e ainda muito existente. Porem um ensino 

de leitura fragmentado nao sao praticas que contribui para a formacao de leitores criticos e 

competentes. 

Concluidas as atividades de estagio supervisionado, pode-se afirmar seguramentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a. 

| inevitavel validade com que este marca o fechamento das atividades curriculares do curso de 

) pedagogia e as infmitas margens oferecidas na area do conhecimento e possivel transferencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j para subsidios na vida pratica. 

Numa reta final como essa, marca-se com veemencia um registro concreto a 

importancia que trouxe para mim o estagio, visto que me proporcionou tracar um abrangente 

perfil do professor que ministra o ensino da leitura nas escolas de 1.° grau. 
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5 - C O N S I D E R A C O E S P R O V I S O R I A S 

Este estudo teve como finalidade refletir sobre o professor, agente atuante no processo 

dc formagao de leitores. O momento final do trabalho constitui-se no estagio. Neste sentido e 

importante destacar a supremacia desta atividade, isso porque sentimos mais capazes de 

orientar e esclarecer com visao critica, grande parte dos problemas enfrentados pelo $ setor 

educativo. 

Foi sumamente de grande importancia estudar esta tematica, visto que nos 

proporcionou uma visao mais ampla sobre o tema, ja que atraves da leitura somos capacitados 

a interagir com o mundo, de forma critica, consciente e participativa. 

O estagio nos oportunizou momentos em que travamos discuss5es sobre a 

responsabilidade que o professor tem, suas praticas de leituras vivenciadas e, como utilizar 

aspectos da sua formagao para "desenvolver" suas atividades docentes, em relagao a leitura e 

garantir de fato ao aprendiz uma agao reflexiva da realidade. 

Em fungao da analise realizada, constamos que, as leituras que esses professores 

vivenciaram foram em sua maioria, como elemento introdutorio de conteudos escolares, 

adquirido pela repetigao. 

Desta forma, percebemos que o professor e sua formagao precisam ser repensados de 

forma a instituir um novo mestre que compreendam que os conhecimentos nao podem ser 

simplesmente copiados e repetidos, mas que ensinar e aprender sao processos interligados. 

Apesar das inumeras reflexoes em torno do ensino da leitura, as escolas permanecem 

tendo um ensino fragmentado e dissociado da realidade. Isto porque muitos professores 

atualmente "formadores de leitores" nao conseguiram romper na pratica a "caracterizagao" de 

que a escola perpassou a leitura. 

Mesmo assim, destacamos uma agao inovadora ocorrida na pratica docente de varios 

professores, percebemos no decorrer dos encontros, a introdugao de trabalhos desenvolvidos a 

partir de textos diversificados, continuos que o profissional preparado para atuar, hoje, nas 

series iniciais do ensino fundamental com leitura, deve dominar os instrumentos necessarios 

para o desempenho competente de suas fungoes e ter a capacidade de levar o aluno a uma 

leitura critica e autonoma. 
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7 - A N E X O S 

Universidade Federal de Campina Grande Centra de Formagao de Professores 

Campus: Cajazeiras - Paraiba 

Curso: Pedagogia 

Disciplina: Princfpios e Met. De Sup. Escolar I I I 

Professora: Antonia Lis de Maria Martins Torreg 

Aluna: Edite Saturnino Lopes 

Caro (a) docente, o objetivo deste trabalho e solicitar de voce informagoes sobre as 

experiencias de leitura e praticas atuais como formadores de leitores. 

Informagoes estas, imprescindiveis ao desenvolvimento do meu trabalho e analise do 

processo de formagao de professores leitores e alunos leitores do ensino fundamental. 

Dessa forma o exito deste estudo depende fundamentalmente de suas respostas, pois a 

conclusao deste trabalho se concretizara em uma proposta de estudo junto a voce e seus pares 

acerca do tema. 

Ressaltamos que suas respostas serao mantidas em absoluto sigilo. 

7.1 - Q U E S T I O N A R I O 

Bspecifique sua formagao: _ _ _ _ _ _ 

1.°) O que voce entende por leitura? 

2.°) E m seu trabalho com o ensino da leitura, que metodologia voce utiliza? 

( ) livros didaticos 

( ) textos literarios 

( ) revistas em quadrinhos 

( ) diversidades de textos 

( ) outros / explique. . 

3.°) Qual o motivo que o Ievou a escolha desse metodo? 
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4.°) Quais as dificuldades citadas abaixo, voce encontra na formacao de um leitor crftico 

e autonomo? 

( ) a falta de materials didaticos 

( ) voce nao possui experiencias enquanto leitor 

( ) a falta de interesse por parte dos alunos 

( ) a falta de uma formagao continua 

( ) outros / explique , 

5.°) Que tipo de leitura voce costuma ler cotidianamente? 

( ) livros de romance 

( ) Gibis 

( ) revistas 

( ) jomais 

( ) textos sociais 

( ) outros / explique_ 

6.°) O que voce pensa sobre o aprendizado dos alunos no processo de leitura? 

( ) os alunos sao fracos e distraidos 

( ) nao sabem ler 

( ) sao alunos deficitarios 

( ) deixam de adquiri habilidades nos anos anteriores 

( ) outros / explique 

7.°) Que metodologia citadas abaixo desperta mais interesse e participacao dos alunos? 

( ) leitura de poemas 

( ) leitura de musica 

( ) lenda 

( ) Conto 

( ) foto ou imagem 

( ) outros / explique 

8.°) Que metodologia voce utiliza no ensino da escrita? 

( ) producao de texto 

( ) treino ortografico 

( ) copias 

( ) outros / explique 

9.°) Por que voce eseolheu esse m_todo? Quais as vantagens? Justifique. 
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10.°) Na sua opiniao, qual a importancia da leitura e da escrita nos dias atuais? 

.ETORIAL 


