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Pensamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B preciso que a educagao esteja em seu conteudo, em seus 
programas e em seus m6todos, adaptada ao ftm que se persegue: 
permitir ao homem chegar a ser sujeito, consiruir-se como pessoa, 
transformar o mundo, estabelecer com outros homens relagdes de 
reciprocidade, fazercultura e histdria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paulo Freire 

A educagao baseada na ciencia e na tecnologia, tao importante na 
histdria da humanidade, nao foi capaz de responder ao anseio maior 
do homem: a paz interior e a verdadeim felicidade. 

Costa 

0 maior trabalho de urn mestre nao 6 fornecer respostas, mas 
estimufar seus alunos a desertvoiver a arte de pensar. Todav'ta, n§o 

como estimute-los a pensar se nSo aprenderem sistematicamente 
a perguntar e duvidar. 

Cury 

No processo da Educagao, os esforgos dos educadores serao sempre 
irrealizados, porque a verdadeira Educagao 6 uma forma perfeita, a 
qua! nunca atingiremos. 

Jaies 
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1. tntrodugao 

Frente a re-alidade das escolas publicas, e em particular da Escoia Municipal 

de Ensino Infantil e Fundamental Academico Francisco Vida! de Moura, localizada na 

cidade de Serra Grande - Paraiba, percebemos inumeras dificuldades, sobretudo nos 

aspectos referentes a leitura e a escrita. 

Essa observacao se deu atraves de encontros com professoras da referida 

escoia, quando atraves de questionario e conversas informais, identificamos que as 

docentes enfrentam enormes dificuldades em relacao ao ensino da leitura e da escrita. 

Assim, buscamos identificar e analisar com maior profundidade as 

dificuldades das professoras no processo de ensino da leitura e da escrita na Escoia 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Academico Francisco Vidal de Moura. A 

partir de entao formulamos como questao central: Por que os professores sentem 

dificuldades para trabalhar a leitura e a escrita nas series iniciais de ensino 

fundamental? 

Partimos da suposicao de que as dificuldades que as professoras enfrentam 

em relacao ao ensino da leitura e da escrita podem estar vinculadas a falta de incentivo 

dos pais, pouco interesse dos alunos, turmas numerosas, como tambem a ma formacao 

do professor. Acreditamos, ainda, na necessidade dos professores tambem gostarem 

de ler, para so entao, despertarem em seus atunos o interesse para a leitura e escrita. 
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Assim, pretendemos tambem verificar se as professoras tem habito de ler e escrever, 

bem como identificar a concepcao que eies tem sobre a ieitura e escrita. 

Optamos pelo tema ieitura e escrita, pela sua relevancia social e cultural, uma 

vez que constitui urn processo de vital importancia na construcao de sujeitos criticos e 

autonomos para atuar na vida pubiica e, consequentemente, por ampliar os 

conhecimentos, e a escrita como organizadora das informacoes a fim de gerar 

conhecimentos, desenvolvendo pensamento iogico e acima de tudo, por termos 

interesse especial em desenvolvermos uma proposta de trabalho que possibilitasse 

uma reflexao sobre o tema de modo a contribuirmos de alguma forma para 

redimensionamento de praticas de ensino da leitura e escrita. 

Sendo assim, esperamos com este estudo identificar o que esta dificultando o 

trabalho docente em relacao ao ensino da leitura e da escrita, e desta forma contribuir 

com a reflexao sobre o tema. 

Este trabalho esta dividido em quatro partes: no primeiro capftulo, intitulado 

como "Leitura e escrita: dificuldades e aspectos metodoiogicos" sao tracadas as bases 

teoricas deste estudo, abordando a pratica do ensino da leitura e da escrita nas 

escoias, adentrando em propostas metodologicas para o referido ensino. A segunda 

parte do nosso trabalho refere-se a metodologia que apresenta, o tipo de pesquisa, os 

instrumentos de coieta de informagoes, os sujeitos do estudo e o espaco onde 

aconteceu o estudo. O terceiro capftulo intitulado "A concepcao dos professores sobre 

leitura e escrita", mostra, no primeiro momento, a anaiise dos dados coletados atraves 

do questionario aplicado junto as professoras, relativos a maneira como elas 
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desenvoivem as atividades relacionadas a leitura e a escrita. O segundo momento 

relata o resuitado do Estagio Supervisionado, e e intitulado: Reflexoes sobre a leitura e 

a escrita. No quarto capftulo apontamos as consideracoes provisorias sobre todo o 

nosso estudo. 
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2. Leitura e Escrita: Dificuldades ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aspectos Metodologicos 

A tematica leitura e escrita v§m sendo bastante discutidas por varies autores. 

Dentre os quais destacamos SUVA (1981); KRAMER (1986); MARTINS (1994); 

FERREiRO (1995); BOFF (1997); CAGLIARI (1997); DALLA ZEN (1997); OLIVEIRA 

(1997) ; KLEIMAN (1998); SOARES (1998); SUVA e ZILBERMAN (1998); ORLANDI 

(1998) ; FERREIRO e TEBEROSKY (1999); AQUINO (2000); PEREZ E GARCIA (2001); 

GOMES (2002); BENCINI (2003); TEBEROSKY e COLOMER (2003). 

De acordo com Ferreiro (1997, p. 17): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A iectoescrita tem ocupado lugar de destaque na preocupagao dos 
educadores. Porem, apesar da variedade de mGtodos ensaiados para 
se ensinar a fer, existe urn grande nOmero de criangas que n3o 
aprende. Juntamente com o Cctlculo elementar a Iectoescrita se constitui 
em urn dos objetivos da instrugao bisica, e sua aprendizagem, 
condigao de sucesso ou fracasso escolar. 

Nesse sentido, percebemos que a leitura e a escrita tem sido foco de 

preocupacao em nossas escolas. Porem, para que a iectoescrita se tome objeto de 

aprendizagem e imprescindivel que faca sentido aos alunos, ou seja, a leitura e a 

escrita devam responder a urn motivo de realizacao imediata, impedindo assim, de se 

tornar fator reai do fracasso escolar de muitas criangas que frequentam a escoia. A 
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escoia, segundo Oliveira (1997, p. 89):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Continuam, assim, a servigo de urn projeto que, peia 

via do fracasso escolar, expropria da popuiagao do direito de lere escrever." 

Segundo Cagliari (1997, p. 98): 

Urn dos objetivos mais importantes da alfabetizagao 6 ensinar a 
escrever, A escrita € uma atividade nova para a crianga, e por isso 
mesmo requer urn iratamento especial na alfabetizagao. Espera-se que 
a crianga, no final de urn ano de alfabetizagao, saiba escrever e nao 
que saiba escrever tudo e com corregao absoluta. 

Nesta perspectiva entendemos que os professores de alfabetizagao devam 

ser bem preparados, atualizados e dinamicos, de forma que tenham urn bom 

embasamento teorico a respeito da natureza da escrita, seu funcionamento e suas 

diversas formas e situagoes de uso. E necessario tambem que os professores se 

preocupem com as formas graficas da escrita. 

A historia da escrita caracteriza-se em tres diferentes fases: A pictorica -

representada atraves de desenhos ou pictogramas, sao representagoes simpiificadas 

dos objetos da reaiidade. A ideografica - escritos atraves de desenhos denominados 

ideogramas. A partir desta fase foi que surgiram as letras do alfabeto. E por fim a fase 

alfabetica representada atraves das ietras. 

A respeito da importancia da escrita Cagliari faz uma importante colocagao 

(1997, p. 112): 

A escrita, seja ela qua! for, sempre foi uma maneira de 
representar a memdria coletiva religiosa, mdgica, cientifica, 
politica e cultural. A invengao do livro e sobretudo da imprensa 
sao grandes marcos da Histdria da humanidade, depois e claro, 
da prdpria invengao da escrita. 



Assim, e de fundamental importancia expiicarmos as criangas desde 

cedo as diferentes formas de se escrever as letras, o que e escrita, de forma 

saudavei e nao como imposigao, atraves de exero'cios meramente mecanicos, 

imppstos as criangas que nao tem a minima ideia qual a finaiidade destes 

exercicios, apenas praticam. 

De acordo com Cagliari (1997, p. 101): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) alfabetizar grupos sociais que encaram a escrita como uma 
simples garaniia de sobreviv§ncia na sociedade 6 diferente de 
alfabetizar grupos sociais que acham que a escrita, ai6m de 
necessSria, 6 uma forma de expressao individual de arte, de 
passatempo. 

Neste contexto, observa-se a necessidade da escoia em investigar os 

anseios dos alunos em relagao a escrita, o que eies esperam ao aprender a 

escrever, para que sejam reafizadas adequadamente as atividades da escrita em 

saia de aula. So assim faz-se uma aprendizagem motivada. Aprender a escrever 

na escoia deve ser uma tarefa que interesse ao aluno, ou seja, uma tarefa que 

seja considerada utii e necessaria para a demanda escolar. 

Concordamos com Cagliari quando diz (1997, p. 122): 

Conhecendo as letras e algumas silabas, as criangas podem ser 
desafiadas a escrever algumas palavras que, colecionadas num 
caderno ou recortadas e guardadas numa caixa, formarao urn rico 
material para a troca de experiencia entre os alunos, 
possibilitando-lhes descobertas, num momento de jogo, como o 
"bingo de palavras", por exemplo. 



O professor precisa ser dinamico no processo de ensino da escrita, e 

fundamental que o aiuno tenha contato com todas as letras do aifabeto para que 

eie tenha uma aprendizagem mais rapida. Essa troca de conhecimentos entre os 

alunos e fundamental a iniciacao a escrita. Conhecendo as letras do aifabeto ela 

tera facilidade e motivacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para ir mais alem em relacao a escrita, 

O aluno ao aprender as palavras do aifabeto, algumas siiabas, devera 

ser estimulado pelo professor a iniciacao de pequenos textos para isso e 

necessario que o professor deixe o aluno produzir espontaneamente, como 

tambem nao dar atencao aos erros de ortografia uma vez que com o tempo estes 

erros vao sendo autocorrigidos por eie. Vejamos o que diz Cagliari a respeito disso 

(1997, p. 124): 

Deixar que os alunos escrevam redagoes espontaneas n§o dando 
muita atengao aos erros ortogra'ficos e apostando na capacidade 
das criangas de escrever e se auto corrigir com relaga*o a 
ortografia 6 de fato urn estimulo e um desafio que o aluno sente 
no seu trabalho, uma moth/agao verdadeira para a escrita. Essa 6 
a melbor forma de vatorizar as atividades dos alunos, 

Assim, compreendemos a importancia de dar a liberdade para que os 

alunos construam seus textos de forma espontanea, de maneira que o professor 

nao se preocupe com a ortografia, so assim haveria motivacao por parte dos 

alunos no processo de aprendizagem da escrita, uma vez que, todos os alunos um 

dia terao maturidade para auto se corrigirem e aperfeicoarao sua ortografia 

sentindo-se valorizado pelos professores. Para Perez e Garcia (p. 49): "£ evidente 

que o dominio do cddigo escrito permite ter acesso as informagdes e aos conhecimentos 
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gerados pela ciencia, pela arte, por outras pessoas mas, sobretudo, permite explorar as 

prophas id&ias e geraride'ias novas." 

E necessario que o aluno aprenda a ortografia, mas isso nao significa 

que o professor fique insistentemente controiando as formas ortograficas, todas as 

vezes que for ensinar o aiuno a escrever o que pensa. O excesso de preocupacao 

do professor com a ortografia do aiuno pode desestimula-io, destruindo assim o 

discurso iinguistico. 

Aiem da escrita, a escoia deve desempenhar um papei fundamental na 

formacao do discente. Como afirma Cagliari (1997, p. 148) "A atividade fundamental 

desenvofvida pela escoia para a formaca'o dos alunos 6 a leitura. £ muito mais importante 

saber ler de que saber escrever", Nesta formacao e fundamental o despertar da 

leitura emocional, sensorial e racional. 

O reforco a essa ideia e evidenciado por Martins (1994, p. 36-37): 

Todavia, propondo-se a pens6-lo percebera' a configuragSo de 
ires niveis bisicos de leitura os quais sao possiveis de visualizar 
como niveis sensorial, emocional e racional. Cada um desses tr&s 
niveis corresponde a um modo de aproximagao ao objeto lido. 
Como a leitura £ dinamica e circunstanciada, esses tr&$ niveis 
s§o inter-relacionados, senao simultaneos, mesmo sendo um ou 
outro privilegiado segundo a experiSncia, expectativas, 
necessidades e inieresses do leitor e das condigdes do contexto 
gerai em que se insere, 

Portanto, o proposito e compreender a leitura tentando desmistifica-la 

por meio de uma abordagem despretensiosa, mas que permita avaliar aspectos 

basicos do processo, dando margem a se conhecer mais o proprio ato de ier, 
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sendo que esses aspectos se relacionam com a propria existencia, incitando a 

fantasia, o conhecimento e a reflexao acerca da realidade. Para Martins (1994, p. 

38)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Se a leitura tem mais misterio e sutilezas do que a mera decodificagao de palavras 

escritas, tem tambem um lado de simpficidade que os letrados nao se preocupam muito 

em reveiaf. Assim o ato de ier uitrapassa a decodificagao de letras, decifragao de 

palavras. Antes de a crianga frequentar a escoia eia ja Ier o mundo que a cerca, 

de uma certa forma eia, a crianga, esta inserida num processo que envoive uma 

compreensao critica do ato de Ier. 

Segundo Cagliari (1997, p. 169): 

AI6m de ter um valor t6cnico para a alfabetizagao, a leitura e' 
ainda uma fonte de prazer, de satisfagao pessoal, de conquista, 
de realizagHo, que serve de grande estimufo e motivagSo para 
que a crianga goste da escoia e de estudar. 

Neste contexto, o professor precisa trabalhar a leitura com a crianga 

de forma prazerosa dando tempo a crianga para que eia faga o reconhecimento 

das letras. Para Perez e Garcia (p. 49) "a leitura 6 um instrument util que nos 

aproxima da cultura letrada e permite-nos continuar aprendendo autonomamente em uma 

multiplicidade de situagdes". Assim, se faz necessario refletir como a leitura esta 

sendo apresentada e sugerida na escoia, e necessario tambem, refletir a respeito 

do que estamos lendo e como lemos cotidianamente. E preciso que as criangas 

entendam o significado das palavras no contexto em que elas aparecem. E 

necessario que as criangas tenham sempre contato com os iivros para isso e 

fundamental tambem que a escoia sendo um dos lugares priviiegiados de acesso 

a leitura, mantenha uma biblioteca com Pons iivros, de bons autores e que 
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tambem seja utilizado de maneira correta. Essa utilizagao seria um subsidio na 

solucao do problems relacionada a leitura. Os alunos entrando em contado com 

bons autores desde as primeiras leituras consequentemente adquirirao o babito de 

Ier.. 

Segundo Scares (1998, p. 19): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em nossa cultura grafocSntrica, o acesso a leitura e considerado 
como intrinsecamente bom. Atribui-se a leitura um valor positive 
absolute: eia traria beneficios dbvios e indiscutiveis ao individuo e 
a sociedade forma de lazer e de prazer, de aquisigao de 
conhecimentos e de enriquecimento cultural, de ampliagio de 
condigdes de convivio social e de interagao. 

Assim, a escoia tem papel fundamental no estfmulo a leitura. Muitas 

vezes e atraves dela que acontece o primeiro contado com o livro, sendo 

indispensavel tornar este momento o mais agradavel possivei para despertar a 

curiosidade de conhecer este mundo magico. A escoia deve oferecer espacos 

especificos para a leitura - biblioteca, saia de leitura, dentre outros - oferecer 

tambem bons Iivros, jornais, revistas e videos, para que eies possam usufruir 

desse acervo. 

Sobre este assunto, vejamos o que diz Teberosky e Colomer (2003, p. 

162): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 uso da biblioteca apresenta as criangas as diferentes fungdes 
do escrito em nossa sociedade. Faz com que saibam que podem 
utilizar os Iivros para adentrar em uma historia, recrear-se nas 
palavras de um poema ou saber informagdes sobre a vida dos 
animals. 



Nesta perspectiva vemos a importancia do iivro. E essenciai que a 

escoia nao se preocupe apenas a ensinar o aluno a Ier e fundamental que eia 

tambem o enssne a gostar de Ier. 

fvluitos professores, se apegam a cartiiha no processo de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita na saia de aula. Segundo Oiiveira (1997, p. 

69)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "As escolas continuant, assim, a servigo de um projeto de desqualificagao de 

professores e alunos, pela via do fracasso escolar, expropria a maioria da poputagao do 

direito de Ier e escrever". 

E preciso mudar as praticas de ensino da leitura e da escrita. As escolas 

em suas praticas para o ensino da lingua, utilizam as cartiihas como objeto de 

leitura nas salas de aula. O Iivro didatico que e tanto utilizado pelas escolas 

publicas, tem sido pivo (nao s6 eie) na falta de interesse pela leitura por parte dos 

alunos, uma vez que, nestes Iivros o que vemos sao amontoados de frases sem 

sentido e que de certa forma desestimuiam as criangas, nao despertam neias o 

interesse para o habito da leitura. 

De acordo com Siiva e Zilberman (1998, p. 112-113): 

Compreendida dialeticamente, a leitura tambe'm pode se 
apresentar na condigio de um instrument de conscientizag§o, 
quando diz respeito aos modos como a sociedade, em conjunto, 
repartida em segmentos diferentes ou composta de indivlduos 
singulares, se relations ativamente com a produgSo cultural, isto 
6, com os objetos e atitudes em que se depositam as 
manifestagdes da linguagem, sejam estas gestuais, visuals ou 
verbais (oral, escrita, mista, audiovisual). Neste caso, a leitura 
coloca-se como um meio de aproximagao entre os indivlduos e a 
produgao cultural, podendo significar a possibifidade concreta de 
acesso ao conhetimento e agudizagao do poder de critica por 
parte do publico leitor. 
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A leitura sem duvida alguma facilita a conscientizacao das massas, 

atraves da descoberta, elaboracao e difusao do conhecimento, contribuindo assim 

para a evolucao da sociedade. Para Silva (1981, p. 42)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Leitura 6 uma atividade 

essential a qualquer Area do conhecimento e mais essential ainda a prdpria vida do ser 

humano". 

Ainda segundo Silva (1981, p. 42) as funcoes da leitura estao 

explicitadas da seguinte forma: 

- E atraves da leitura que o homem conhece o patrimdnio 
histdrico cultural deixado pelo seu antepassado por meio da 
escrita; 

- A leitura contribui de forma significativa para o sucesso 
academico do individuo. Por&m 6 necessario que acontega um 
processo de alfabetizagao adequado para que n§o haja situagdes 
frustradoras da aquisigSo do curriculo escolar; 

- E atrav6s da leitura que o ser humano interage com o seu 
semelhante. Eia 6 um dos principals recursos existentes na 
sociedade capaz de formarurna massa critica e consciente; 

- A partir da leitura critica e consciente acontece um 
enfraquecimento de acesso do ser humano aos meios de 
comunicagao que n§o requer uma educagSo formal para a sua 
recepgao. 0 Iivro continua sendo o veiculo mais importante para a 
criagao, transmiss§o e transformagSo da cultura; 

- A leitura possibiiita a aquisigao de diferentes pontes de vista, 
como tambe'm amplia experiencias, tomando-se importante meio 
de desenvolver a originalidade e autenticidade dos seres que 
aprendem. £ atrave's da leitura que acontece um ato de 
compreensao do mundo. 
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Para Silva (1981, p. 41): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sendo um tipo especifico de comunicaga*o, a leitura 6 uma forma 
de encontro entre o homem e a reaiidade sdcio-cultural, o iivro (ou 
qualquer outro tipo de material escrito) 6 sempre uma emersao do 
homem do processo histdrico e sempre a encamagSo de uma 
intencionalidade e por isso mesmo, "sempre reflete o humano". 
Dai a necessidade de um enfoque mais especifico sobre os 
aspectos da comunicagao humana, inerente a' leitura. 

Sabemos que a nossa cultura nao privilegia o Iivro como um instrumento 

de conhecimento e ampliacao da cultura. Quando comecamos a ier questionamos 

o porque de tanta exclusao, de tantas diferencas. Assim os Iivros sao essenciais 

para a mudanca, inclusive culturais, pois o prazer de Ier, de opinar sera um ato 

voluntario de sempre se manter atualizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 - A prat ica do e n s i n o da leitura e da e s c r i t a n a s s a l a s de a u l a s 

Dentre as diversas dificuldades que circundam o ambiente escolar, a 

leitura e escrita estao tendo maior destaque no que diz respeito a preocupacao de 

todos os envolvidos com o compromisso de educar e formar cidadaos criticos e 

conscientes em um mundo que cada dia requer das pessoas habilidades cada vez 

mais superiores. 



Pensar as dificuldades dos professores no processo de ensino da leitura 

e da escrita nas escolas hoje tem assumido papel de destaque, uma vez que, sao 

tarefas de fundamental importancia a serem desenvolvidos pela escoia. 

Para superacao das dificuldades relacionadas a leitura e a escrita, 

Ferreiro (1995, p. 30 e 31), chama atencao para a forma como as criangas estao 

tendo contato com estas habilidades, afirmando que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fz util se perguntar atraves de que tipo de praticas a crianga £ 
introduzida na lingua escrita, e como se apresenta este objeto no 
contexto escolar. Hi prMicas que levam a crianga a convicgao de 
que o conhecimento € algo que os outros possuem a que sd pode 
obter da boca dos outros, sem nunca ser participante na 
construgSo do conhecimento. H i prMicas que levam a pensar que 
"o que existe para se conhecer" j£ foi estabelecido, como um 
conjunto de coisas fechado, sagrado, imuta'vel e n§o modificdvel. 
H6 praticas que levam o que o sujeito (a crianga neste caso) fique 
de "fora" do conhecimento, como expectador passivo ou receptor 
mecanico, sem nunca encontrar respostas aos "porqu€s" e aos 
"para qu6s" que ja nem sequer se atreve a formular em voz alia. 

A grande maioria das pessoas acredita que a crianga aprende somente 

mediante a um ensino sistematico, ao qual o que e priviiegiado no ensino da 

escrita sao apenas tecnicas de transigao. Reforcando esta ideia, Ferreiro (1995, p. 

38 e 39), ainda diz que: 

A crianga v§ mais letras fora do que dentro da escoia: a crianga 
pode produzir textos fora da escoia enquanto na escoia s6 6 
autorizada a copiar, mas nunca a produzir de forma pessoal. A 
crianga recebe informagdes dentro mas tambe'm fora da escoia, e 
essa informagao extra-escolar se parece a informag§o lingiilstica 
geral que utilizou quando aprendeu a falar. £ informagao variada, 
aparente, desordenada, as vezes contraditdria, mas 6 informagao 
sobre a lingua escrita em contexios sociais de uso, enquanto que 
a informagao escolar 6 frequentemente informagao 



Este tipo de pratica escolar do ensino da escrita e transforrna em objeto 

escolar, assim sendo torna o professor unico informante autorizado a reproduzir as 

tecnicas do ensino. O professor, neste caso, tem um papel atraves do qua! eie e 

visto como o unico na saia de aula a saber Ier e escrever, as criangas nao tem 

vez, voz, nem experiencia. Assim a leitura e a escrita nas escolas tem sido 

tradicionaimente vistas como objeto de uma instrucao sistematica, uma vez que 

para ser ensinada envofve uma serie de exercicios com habiltdades especificas, 

fortalecendo a ideia de que esses procedimentos determinam os passes na 

progressao da aprendizagem. 

Quatro anos apos a publicacao de Reflexos sobre alfabetizagao, Emilia 

Ferreiro publica "Com todas as letras" e nesta publicagao volta a falar da pratica 

tradicional que a escoia, em especial, os professores insistem em manter nas 

escolas, praticas estas que ao nosso ver contribuem de forma significativa para o 

fracasso dos alunos em relacao a aprendizagem da leitura e da escrita. Segundo 

Ferreiro (1999, p. 19): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A e~nfase praticamente exclusiva na cdpia, durante as etapas 
Onicas da aprendizagem (...) faz com que a escrita se apresente 
como um objeto alheio a prdpria capacidade de compreensSo. 
Este* aii para ser copiado, reproduzido, por6m nao compreendido, 
nem recriado. 

Assim, as praticas que os professores podem oferecer aos alunos em 

relacao a leitura e a escrita & segundo Kieiman (1998, p. 16): 

(...) a cdpia magante ate a mao doer, de palavras da famtTia do do, 
'D6i o dedo do Dudu', a procura cansativa, at& os oihos arderem, 
das palavras com o digrafo que deverd ser sublinhado naquele 
dia, a correria desesperada ate o dono do bar que compra o jornal 
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aos domingos, para a familia achar as palavras com a ietra j. 
Letras, silabas, digrafos, encontros consonantais, encontros 
voc£iicos, 'dificuldades' imag'madas e reais substituem o 
aconchego e o amor para essas criangas, entravando assim o 
caminho ate o prazer. 

Nao podemos, porem, atribuir o fracasso na aprendizagem da ieitura e 

da escrita apenas as praticas exercidas peios professores, pois sabemos que a 

realidade das escolas e bem mais penosa. Dos diversos empecilhos no ensino da 

Iectoescrita, citaremos aiguns que sao fatores concretos no dia-a-dia das escolas. 

Ora, os professores estao diante de muitas dificuldades, como por exemplo: saias 

de aula superlotadas, baixa remuneracao, como tambem o pouco apoio inteiectuai 

que recebem. 

Alem disso, o que dispoem os professores para sua pratica pedagogica? 

Sao cadernos, manuais ou cartilhas que Ihes propoem atividades pre-

programadas, a serem administradas e respondidas mecanicamente. 

A escoia ignorou a escrita como objeto social, transformando-a em 

objeto exclusivamente escolar. Para Ferreiro (1999, p. 21): 

A escoia se converteu em guardia desse objeto social que 6 a 
lingua escrita e solicita do sujeito em processo de aprendizagem 
uma atitude de respeito cego diante desse objeto, que n§o se 
propoe como um objeto sobre o qua! se pode atuar, mas como um 
objeto para ser contemplado e reproduzido fielmente sem 
modifies'Jo. 

Neste tipo de pratica exercida pela escoia, vemos que o aluno deve 

respeitar a forma das letras reproduzindo-as fielmente, fazendo-nos pensar que so 



se aprende algo por meio da repeticao, da rnemorizacao, da copia de modelos e 

da mecanizacao. 

Assim, percebemos que estas praticas so reforcam o fracasso escolar 

das criancas, acompanhado de uma certa recusa do Iivro, do material escrito e 

conseqiientemente dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura, tornando os alunos em nao escritores e em nao 

leitores em formacao. Segundo Gomes (2002, p. 24): "(...) aprender a iere escrever 

(...) 6 muito mais de que adquirir habilidades bAsicas. E principalmente constrain, obter a 

atribuir sentido e significado a aprendizagem". 

Ha varios tipos de pratica de leitura que inibem a formacao de leitores, 

praticas estas que a escoia sustenta, legitima e perpetua Kleiman (1998, p. 17), 

descreve como: 

Uma prdtica bastante comum no iivro didatico considera os 
aspectos estruturais do texto como entidades discretas que t&m 
um significado e fungSo independentes do contexto em que se 
inserem uma visSo dessa pratica, revelada na leitura gramatical, 6 
aqueia em que o professor utiliza o texto para desenvolver uma 
s£rie de atividades gramaticais, analisando para isso, a lingua 
enquanto conjunto de classes e fungdes gramaticais, frases e 
oragdes. 

O leitor inserido neste tipo de pratica, torna-se passive aceitando a 

contradtcao e a incoerencia, tornando-se dificilmente um leitor critico e coerente. 

A leitura como decodificacao, tambem esta enquadrada na pratica que 

inibe a formacao de leitores, dando lugar as leituras dispensaveis, uma vez que 

em nada modificam a visao de mundo do aluno. Vejamos o que diz Dalla Zen 

(1997, p. 27), sobre a forma como e desenvolvida a leitura em saia de aula: 



26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao que parece, pelas condigoes em que se desenvolve, professor 
e alunos nao t£m operado com a id&ia de que a leitura § um 
processo de interagBo entre leitor e texto e que nesse encontro a 
histdria de ambos se diferenciam. 

A pratica da saia de aula, como vemos nao propicia a interacao entre 

professor e aiuno. O que deveria ser um discurso construido entre o professor e 

aluno, transforma-se em outra leitura mecanica, sem objetivcs definidos. Para 

Silva (2002:60) "(...) a pratica da leitura 6 uma aiividade fundamental e determinante 

para a formagSo de um bom leitor e escritor". 

A pratica da leitura em saia de aula deveria ser pautada na 

compreensao, no entendimento do aluno. Para compreender um texto se faz 

necessario a interacao entre aluno e professor sobre aspectos relevantes do texto. 

Assim, seria interessante que o professor aproveitasse o conhecimento previo do 

aiuno, e investisse na sua criatividade. 

£ preciso repensar o papel do professor. Assim, Kramer (1986, p. 35), 

informa que: 

Ha" muitas e diversas formas do papel do professor (competente e 
consciente) se manifestar na escoia, e elas nSo sao possiveis de 
rdtulos ou categorizag&es enganosas. E preciso por&m, identificar 
que formas sao essas, expandi-las e fornecer as respostas As 
indagagoes ("em que pontos eu pego"?) para o conjunto dos 
professores que no seu dia-a-dia lutam por ensinar as criangas a 
Ier, escrever e confer. 

Para isso, se faz necessario investir na formacao do professor, oferecer 

condicoes de trabalho, como tambem oferecer apoio inteiectual, administrativo e 

pedagogico para sua atuacao professional. A escoia necessita conquistar 
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condicoes e formas de trabalho de forma que viabifize sua funcao social 

transformadora, propiciando ao que a frequentam, o acesso aos diversos tipos de 

linguagem e ao saber historicamente produzido. 

Para superacao das dificuldades de aprendizagem da leitura e da 

escrita se faz necessario modificar a forma como a crianga e introduzida neste 

processo, uma vez que, essa aprendizagem e posta como uma atividade, sem 

sentido, atraves do qua! sao ievadas em consideracao predominantemente as 

praticas tradicionais de ensino nas quais as cartilbas sao usadas como recurso 

primeiro nas salas de aula. E preciso mudar estas praticas vigentes nas escolas. E 

preciso dar sentido ao processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. 

Para Daila Zen (1997, p. 130), e preciso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Investigar e compreender a pluralidade de experi€ncia que os 
alunos t&m fora da escoia, valorizar a aprendizagem cooperativa 
habitual entre eies, respeitar os estilos de aprender sSo metas 
que poderiam se construir nem excelente meio de articulagSo 
entre experiincias de escoia e de vida. 

No ensino da leitura e da escrita o professor precisa levar em 

consideracao as questoes acima expostas. E preciso que o processo de ensino-
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aprendizagem da leitura e da escrita tenha sentido para os alunos envolvidos. O 

professor precisa partir do conhecimento previo do aluno, precisa saber o que o 

aluno traz para a escoia, para depois elaborar o seu piano de acao para o ensino 

destas habilidades tao complexas. 

Reiacionado as atividades que devem ser em saia de aula Teberosky e 

Colomer (2003, p. 78) diz que: 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA professor, tem (...) a responsabitidade de organizar atividades 
nas quais se desdobrem um jogo de participagao ativo, rico em 
relagoes sociais: atividades de leitura e de escrita compartilhados, 
situagdes de discussao e argumentagSo... elementos essential's 
para a co-construgSo do conhecimento. 

Neste contexto, percebemos que as criancas adquirem conhecimentos 

atraves de atividades que envoivam a interacao entre as criancas, ou seja, atraves 

de trabalhos realizados num processo de aprendizagem rico em reiagoes sociais. 

No processo de ensino aprendizagem da leitura e da escrita, o professor 

precisa investir em textos produzidos espontaneamente pelos alunos. Faisarella 

(1986, p. 139), afirma que "(...) 6 preciso que a professora aprenda a interpretar os 

'erros' cometidos. Anaiisando a produgSo do aluno, a professora vai propor a reescrita do 

texto, investindo nSo s6 na ortografia mas tambem na transmissa'o de id&as na 

construgao", A partir do momento que o professor investe na producao dos alunos, 

eie esta tambem investindo na sua aprendizagem. O aluno que constroi textos 

espontaneos, esta ao mesmo tempo lendo, escrevendo e aperfeigoando a sua 

escrita. 
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Ao falar das atividades que devem ser desempenhadas na saia de aula 

para o desenvolvimento da leitura e da escrita Kramer (1986, p. 183), sugere que 

os professores devam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) fazerjogos com os nomes das criangas, proper atividades em 
que sao jusiapostos objetos, figuras e revistas, desenhos e as 
palavras que correspondem a tais objetos; registrar por escrito 
acontecimentos relatados pelas criangas; escrever no canto do 
seu desenho, o que dizem que fizeram, anotar estdrias inventadas 
peias' criangas, sugerindo que as escrevam e ilustrem 
graficamente; cobcar os nomes das coisas da saia (a parede, a 
cadelra, o quadro, a janela etc), tantas outras coisas s/tuagoes em 
que seja valorizada a produgao infantil. Sobretudo, & fundamental 
garantir a convivencia sistem&tica e continua das criangas com 
textos, iivros, bilhetes (...), todos e quaisquer materials escritos 
que Ihes possam favorecer entendimento de "para que serve o 
saber Ier e escrever". 

Todas estas propostas facilitam a aprendizagem da leitura e da escrita 

nos alunos, uma vez que, atraves destas ocorre sistematicamente a interacao 

entre aluno e texto. O aluno em meio a estas atividades percebe qua! a funcao da 

leitura e da escrita em determinadas situacoes. 

E importante que haja diversos portadores de textos no ensino da leitura 

e da escrita. a escoia, porem, necessita ter a roupagem da escrita onde os alunos 

estejam o todo instante envoitos nas palavras. Assim, vejamos o que diz Ferreiro 

(1999, p. 33), sobre como deve ser a saia de alfabetizagao: 

Em cada classe de alfabetizagao deve haver um "canto ou 6rea 
de leitura" onde se encontrem nao sd iivros bem editados e bem 
ilustrados, como qualquer tipo de material que contenha escrita 
(jornais, revistas, diciona'rios, folhetos, embalagens e rdtulos 
comerciais, receitas, embalagens de medicamentos etc). Quanto 
mais variado esse material, mais adequado para realizar diversas 
atividades de exploragao, classificagao, busca de semelhangas ou 
diferengas e para que o professor, a le-los em voz alta, de* 



informagdes sobre "o que se pode esperar de um texto" em 
fungao da categorizagao do objeto que o veicula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E preciso que o professor use variados textos no ensino da ieitura e da 

escrita. o uso de diferentes textos alem de facilitar a aprendizagem do aiuno, 

facilita tambem o trabalho do professor uma vez que o aiuno pode perceber os 

diferentes usos da lingua escrita, suas funcoes e aumentar o seu vocabufario. 

Para Kleiman (1998, p. 67), "Dai ser tamb6m razo&vel propor o ensino de vocabutario 

como maneira de char as condigdes para o leitor iniciante ir aumentando o conjunto de 

palavras que reconhece instantaneamente, sem necessidade de decodificagao". 

Assim, vemos a importancia do ensino esta direcionado ao 

enriquecimento do vocabulario do aluno. Esta atividade e importante uma vez que 

aumenta o numero de palavras conhecidas do aluno. 

Apesar de tantas discussoes acerca das dificuldades de aprendizagem 

da leitura, de tantas discussoes acerca dos metodos a serem utilizados pelos 

professores, se o tradicional ou construtivista, sabemos que o sujeito em 

detrimento da forma do metodo, e eie quern aprende. O metodo nao tem sentido 

nenhum, se atraves dele nao atingir a aprendizagem do individuo. Assim, fica 

clara a necessidade de construir situacoes de aprendizagem, observando a forma 

pela qual o aluno encara os problemas diarios da saia de aula e junto a eie buscar 

alternatives e solucoes. 



Na realizacao cfesta proposta optamos pela pesquisa expioratoria, 

porque de acordo com Gonsalves (20G1, p. 65): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa expforatdria 6 aquela que se caracteriza pelo 
desenvolvimento e esclarecimento de ide'ias, com objetivos de 
oferecer uma v'tsao panoramica, uma primeira aproximagio a um 
determinado fendmeno que 6 pouco expiorado. 

M e m disso, um estudo deste porta deixa brechas para outros reaiizarem 

estudos sobre o tema, oferece dados eiementares dando suporte para a 

realizacao de estudos mais aprofundados sobre o tema. 

Guanto aos procedimentos e fontes de informacoes, optamos pela 

pesquisa de campo, porque ainda segundo Gonsalves (2001, p. 67): 

A pesquisa de campo e aquela que exige do pesquisador um 
encontro mais direto. Neste caso, o pesquisador precisa ir ao 
espago onde o fendmeno ocorre-ou-ocorreu e reunir um conjunto 
de informagdes a serem documentadas. 

Segundo a natureza dos dados optamos pela pesquisa qualitativa 

devido a necessidade que temos em compreender, interpretar o fendmeno 
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levando em conta o sentido que os outros dao as suas praticas, impondo ao 

pesquisador uma abordagem hermeneutica. 

Nesse estudo a popuiagao-afvo constitui-se de cinco professoras 

atuando nas series iniciais. Das professoras que participaram do estudo, quatro 

ingressaram no ensino publico atraves de concurso e um atraves de contrato. Tres 

professoras t§m a formacao pedagogica, uma tem o 3° grau completo e uma tem 

o 3° grau incompieto. Todas as professoras recebem um salario entre R$ 260,00 a 

R$ 350,00, e todas ja participaram de outros programas de estudo relacionados a 

leitura e a escrita. Esta amostra foi selecionada porque detectarmos, atraves de 

suas faias, a deficiencia em saia de aula em relacao ao ensino da leitura e da 

escrita. 

O espaco onde se deu este estudo foi a Escoia Municipal de Ensino 

Infantil e Fundamental Academico Francisco Vidal de Moura, que fica na cidade de 

Serra Grande - Paraiba. A referida escoia fern sua estrutura ffsica formada por oito 

saias de aula, uma saia de video, uma secretaria, uma cantina, tres banheiros e 

um patio. Atendendo a uma demanda de 385 alunos nos turnos da manha e tarde, 

conta com um corpo docente composto por vinte professores, sendo que oito 

atuam da 1 a a 4 a serie e os demais, de 5 a a 8 a serie. Na escoia em estudo ha 

planejamento bimestral com os professores. 

Apesar da escoia possuir um acervo bibiiograflco, eia nao tem espago 

disponfve! para organizar uma biblioteca, como tambem nao percebemos um 
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ambiente rico em letramento, uma vez que quase nao se ve cartazes, ou quaiquer 

outro material escrito em suas dependencias. 

0 instrumento de coleta de dados usado neste estudo foi o questionario 

porque de acordo com Barros e Lehfeld (1990, p. 70), "[...] azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escolha pela aplicagao 

do questionario diz respeito ao custo. O questionario custa menos do pesquisador do que 

as entrevistas". 

Apos a analise do questionario realizamos oito encontros, com duracao 

de quatro horas, em cada encontro discutimos as seguintes tematicas: 

Compreendendo o compreender das criancas, a respeito da lingua escrita: um 

mergulho no cotidiano das series iniciais; A concepcao escolar da leitura: porque o 

meu aiuno n§o Se?; A leitura em saia de aula; Como levar o aluno a compreender 

o que le; A escrita na saia de aula: Vivencias e possibiiidades; A lingua escrita 

como objeto da aprendizagem; Aspectos qualitativos da alfabetizacao; As 

condicoes sociais de acesso a leitura. A partir das tematicas, as professoras 

puderam refletir sobre as suas praticas, relataram suas experiencias, 

preocupacoes e anseios acerca dos temas em estudo. 
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concepgdes e Praticas dos Professores no Ensino da Leitura e 

Escrita 

4 . 1 . - C o m o os p ro fessores estendem e vivenciam a leitura e a escr i ta no 

cotidiano esco lar 

Este trabalho tem a pretensao de analisar as respostas emitidas pelas 

professoras das series iniciais do ensino fundamental da Escoia Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental Academico Francisco Vidal de Moura, locaiizada na 

cidade de Serra Grande - PB, ao descrever como ensinam a leitura e a escrita, 

bem como as dificuldades enfrentadas para trabalhar a leitura e a escrita nas 

supracitadas series, 

Inicialmente abordamos a questao da metodologia utilizada pelas 

professoras para o ensino da leitura, as professoras responderam de forma 

bastante diversificada, evidenciando metodoiogias diferenciadas, ficando suas 

respostas divididas da seguinte maneira: todos as professoras entrevistadas, 

responderam que no ensino da leitura a metodologia utilizada por eies e leitura 

oral e a leitura coletiva. Uma professora da amostra das cinco entrevistadas 

afirmou usar, tambem a leitura silenciosa; duas das cinco entrevistadas tambem 

usam a leitura individual em saia de aula. 



UNtVERS'DADE PEOEftAt. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMA? AO D£ PR0FES30RE' 

BI8UOTECA SETORIAL 

Considerando as respostas das professoras sobre esta questao 

evidencia-se o processo de ensino-aprendizagem da leitura, da forma como as 

professoras afirmam que vem sendo trabaihada e, dependendo da frequencia em 

que ocorre, pode contribuir de forma satisfatoria para o desenvolvimento do ato de 

Ier. Assim, concordamos com Silva e Zilberman (1998, p. 112 e 113), quando 

dizem que: 

(...) azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura coloca-se como um meio de aproximaga'o cultural, 
podendo significar a possibiiidade concreta de acesso ao 
conhecimento e agudizagSo do poder de critica por parte do 
publico leitor. 

Desta forma, se a leitura e vista como um meio de aproximacao entre o 

ser e a producao cultural, essa aproximacao pode contribuir de forma satisfatoria 

para o acumulo de conhecimento por parte do indivfduo que le. Mantem uma 

interacao constante entre o individuo e a producao cultural escrita, aiem de 

favorecer o habito da leitura dos alunos possibiiitando tambem a ampliacao do 

conhecimento. 

Quando formulamos a pergunta como avaliam a metodologia utilizada 

por elas, para trabaihar ieitura e escrita com seus alunos, quatro das docentes 

entrevistadas, responderam que consideram satisfatoria, enquanto que, apenas 

uma respondeu ser pouco satisfatoria. 

Assim, as respostas das referidas professoras podem ser justificadas 

nesta citacao de Ferreiro (1995, p. 31), "Nenhuma pratica pedagdgica 6 neutra. Todas 

estSo apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e objeto dessa 



aprendizagem".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As professoras exercem suas praticas da forma como acreditam 

que vao atingir seus objetivos. Como nao sao neutras, trazem em si uma carga de 

significados que infiuencia no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da 

escrita nas praticas escolares. E preciso que no exercfcio dessas praticas, o 

professor perceba que os alunos sao capazes de pensar e construir seus proprios 

conhecimentos e interpretagoes, cabendo ao docente apenas aprimorar e 

despertar o ensino crftico dos alunos. Vale salientar ainda que a avaliagao 

satisfatoria dos docentes em relacao a sua metodologia pode indicar que estao 

pouco disponiveis para mudangas. 

Na pergunta relativa aos tipos de recursos textuais que as professoras 

entrevistadas utiiizam para o ensino da leitura e escrita, todas as cinco 

entrevistadas responderam utilizar recortes de jornais e figuras para ensino da 

leitura; quatro deias responderam que trabalham com literatura infantil e musicas; 

tres das cinco docentes responderam que utiiizam o Iivro didatico; uma das 

professoras afirma utilizar gibis, revistas, contos para trabaihar a leitura e a escrita 

com seus alunos; uma das docentes entrevistadas utiliza textos narrativos para o 

ensino da leitura e da escrita. 

As respostas das professoras demonstram que a aprendizagem da 

leitura se da mediante o uso de variados textos. A aprendizagem da leitura, desta 

forma facilita, por sua vez, a aprendizagem das criancas em relacao a lingua 

escrita, uma vez que as respostas enunciadas reveiam a utilizacao de materiais 

diversos como: recortes de jornais, literatura infantil, musicas, gibis, revistas, 



contos e etc. Alem disso, a partir do uso destes recursos os professores podem 

despertar o gosto do aiuno pela leitura. 

Porem, sabemos que e essencial que o trabalho desenvolvido peios 

professores esteja vinculado a um contexto, e preciso que haja a compreensao, 

por parte do aluno, do que esta sendo lido. Para entendermos melhor nos 

reportamos a Kramer (1386, p. 19), quando a autora afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) para o dominio efetivo da leitura e da escrita, 6 preciso, existir 
a compreensSo de que a linguagem escrita tem um aspecto 
simbdfico (as palavras representam, significam querem dizer 
coisas, sentimentos, ide"ias), mas 6 preciso haver tambe'm 
aquisigSo dos mecanismos bdsicos desse cddigo, do conirario 
n§o se l§ e nao se escreve. (...) Essa compreensSo de significado 
n§o s6 pode como tambem deve ser trabafhada na produgao e 
utilizagao direta de materials e textos escritos (jornais, Iivros, 
cartas, biihetes, &ibuns, cartazes). 

Como vemos, o trabalho desenvolvido pelas professoras investigadas 

no ensino da leitura parece estar sendo bem encaminhado, uma vez que, afirmam 

utilizar na sua pratica da saia de aula variados textos. O posicionamento que as 

docentes assumem frente a esses materials pode estar favorecendo 

significativamente para o dominio da leitura e da escrita dos seus alunos. 

Abordamos ainda sobre as atividades desenvolvidas para trabalhar a 

escrita. Quatro das cinco professoras entrevistadas responderam utilizar o treino 

ortografico e a copia. Vale salientar que das quatro que responderam utilizar treino 

ortografico e a copia, uma destas, respondeu que tambem utiliza a producao 



textual para trabalhar a escrita e uma das cinco professoras afirmou utilizar 

apenas a producao textual. 

Diante do exposto, podemos notar que a maioria das professoras 

investigadas, ainda utiiiza na sua pratica pedagogica o treino ortografico e a c6pia 

como atividade centra! no ensino da escrita, confirmando o que diz Ferreiro (1995, 

p. 38).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) a crianga pocfe produzir textos fora da escoia enquanto na escoia s6 6 

autorizado a copiar, mas nunca a produzir de forma pessoal". 

Esse tipo de pratica, ja nao tem mais espaco na escoia. O professor 

precisa reve-las e perceber que nao e eie o unico que sabe e que pode fazer 

aiguma coisa na saia de aula. Permitir que os alunos construam seus proprios 

textos seria uma atividade interessante e criativa. 

Na ultima questao objetiva perguntamos as profesboras se a situacao 

economics influencia na aprendizagem dos seus aluncs. A maioria das 

professoras entrevistadas, ou seja, quatro docentes responded que sim, enquanto 

que apenas uma respondeu que a situagao economica 

aprendizagem dos seus alunos. 

nao influencia na 

Para aquelas professoras que responderam 

justificativa de duas das cinco professoras entrevistadas foi a se 

afirmativamente a 

Influencia bastante, pois um aluno com 
aprender, ou seja, nao tem uma aprendizagem 
que demonstra esta influencia € o que diz 

materials como Iivros, biblioiecas, internet, 
ciasse popular v$ na leitura uma buscazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pc 

"emprego", e isso difscuita muito a 

'ome n§o consegue 
satisfatdria. Outra 

tespeito ao acesso a 
po/s sabemos que a 
ra uma vida melhor 

do mesmo, aprendizagem 



enquanto que a classe m6dia atta afern de ter acesso a bons 

Iivros etc. Veem na leitura uma fonte de prazer e lazer, o que 

faciiita e muito a sua aprendizagem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Professora D) 

Um dos fatores que contribuem para a aprendizagem da crianga 6 

a aiimentagao, consequentemente eia desenvolvera\ mais do que 

uma crianga mat aiimentada. (Professora C) 

Como vimos, duas das cinco professoras entrevistadas apontam como 

pivo do fracasso na aprendizagem a situagao economica dos alunos e em especial 

a faita de aiimentagao. Para elas uma crianga com fome nao tem condigoes de ter 

uma boa aprendizagem. Reiacionado a este assunto Resende (2002, p. 101), 

aflrma que: 

A constatagao de que a crianga imatura para a alfabetizag§o 6 
quase sempre a crianga de nivel socioecondmico baixo 
possibiiitou a eiaboragao de uma outra explicagSo para o fracasso 
escolar, denominada teoria da carGncia cultural. Essa perspectiva 
aponta nas criangas das camadas populares, as mais variadas 
deficie'ncias de aiimentagao, de habitagao, de bens materials, de 
prestigio social, de afetrvidade, de estimuiagao verbal. Em 
decorrincia dessas "privagoes": essas criangas apresentariam 
deficiencias em fatores cognitfvos importantes para a 
aprendizagem da leitura e da escrita. 

Assim, percebemos que devido as suas precarias condigoes de vida, os 

alunos sao considerados, pelas docentes como os principais responsaveis pelo 

seu fracasso, as docentes esquecem, portanto, de analisar o processo escolar e 

social em que estao inseridos esses alunos. 

Alem da aiimentagao foi apontado tambem, a importancia de diversos 

recursos para o desenvolvimento da aprendizagem. Percebemos atraves da 

justificativa dada que elas tem conhecimento das representagSes sociais que a 



classe popular tem em relacao a escota, de um modo gerai e em particular da 

leitura, quando dizem quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a classe popular v§ na leitura uma busca para uma vida 

melhor". De certa forma a leitura representada desta forma ao inves de facilitar 

apenas dificulta a aprendizagem, uma vez que o interesse vincuia-se a ascensao 

social, melhoria de vida, busca de emprego e nao a aprendizagem, a aquisicao e 

ampliacao de conhecimentos. Quando a leitura e vista como "uma fonte de prazer 

e lazer", a aprendizagem toma-se mais autentica, mais facil, mais prazerosa. 

A justificativa dada pela professora que afirma que a situacao 

econdmica nao influencia na aprendizagem dos seus alunos foi a seguinte: "NSo 

porque tem alunos com siiuagao econdmica baixa e isso nao impede na aprendizagem". 

(Professora B) 

Sabemos que os casos de fracasso escolar atingem mais as criancas 

vindas das camadas populares. Portanto, e preciso que o professor empreenda 

todos os esforcos para trabalhar com seus alunos na busca da superacao desse 

contexto, uma vez que os recursos sao escassos, as politicas publicas 

educacionais nao estao sendo feitas com seriedade, nem muito menos por 

pessoas serias que tenham em seu piano um Brasil mais justo. A luta por 

melhores condicoes de trabalho deve fazer parte dessa busca 

Na questao subjetiva referente as dificuldades encontradas para 

desenvolver o processo da leitura e escrita, das cinco professoras entrevistadas, 

duas relacionam as dificuldades a faita de atencao dos alunos, tres destas 

atribuem-na a falta de compromisso dos pais de alunos, e uma das cinco 



professoras, atribuiu as dificuldades ao comportamento dos alunos em saia de 

aula. 

Assim, percebemos que as professoras, na sua totalidade, nao 

consideram a si, nem a escoia, responsaveis pelo fracasso escolar de seus 

alunos, Isto sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA percebe quando vemos nas respostas de algumas professoras, 

que as proprias criancas sao consideradas cuipadas pelo seu fracasso, na medida 

em que apresentam probiemas de ordem psicologica e emotiva que inviabitizaram 

seu bom desempenho na escoia. Quando tres das professoras entrevistadas 

focalizaram os pais como principals responsaveis pelas dificuldades encontradas 

em saia de aula, demonstram que estas professoras reclamam pela presenca dos 

pais na vida dos seus filhos (alunos). Segundo Gomes (2002, p. 9): 

esses educadores continuam (...) depositando no aluno toda a 
"culpa" pela nao aprendizagem da leitura e da escrita sem que o 
processo escolar e social em que estas sao produzidas seja 
levado em conta pelos educadores, sobretudo das escolas 
publicas. 

Relacionando as dificuldades de aprendizagem atribuidas pelas 

professoras aos pais de alunos, remetemo-nos mais uma vez ao que diz Gomes 

(2002, p. 14), segundo eie: "(...) a escoia ainda nao percebe as dificuldades sao de 

ensino e aprendizagem, que entre criangas de camadas populares e escoia existe uma 

relagio arbitr$ria cultural. (...)" Porque atribuir a culpabilidade somente aos alunos e 

pais de alunos? Percebe-se a importancia de repensar as praticas de ensino da 

leitura e da escrita em detrimento da permanente culpabilizagao destes sujeitos 

pelo fracasso do ensino. 
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Quanto as concepcoes em relacao a leitura, as professoras 

responderam o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leitura 6 compreensao, entendimento, imaginagao, criatividade... 
(Professora D) 

Saber ier nao e apenas ier o que esta' escrito, sabemos que 
existem v£rios tipos de leitura, saber Ier 6 entender o que a 
mensagem transmite. (Professora C) 

£ a aprendizagem. Porque quanto mais se Ier mais aprendemos. 
(Professora B) 

£ o maior compromisso que ex&rce um professor para com seus 
alunos e vice-versa. (Professora E) 

£ o compromisso que temos com os alunos e com nds mesmos. 
(Professora A) 

Vemos nas respostas das professoras grande diversidade, 

demonstrando as diferentes visoes do que seja leitura para estas professoras. No 

entanto, duas professoras demonstram compreender que a leitura deve ser 

entendida como uma pratica social. Quando estamos iendo pomos em acao 

nossos sistemas de crencas, vaiores, nossa visao de mundo, ou seja, refietimos 

neste ato a nossa forma de socializacao primeira. A leitura nas palavras de 

Martins (1999, p. 25) "seria a ponte para o processo educational eficiente 

proporcionando a formagao integral do individuo". 

Quando indagados sobre suas concepcoes do que seja a escrita, duas 

das cinco docentes responderam que "a escrita 6 a apresentagSo grafica das 

palavras". Assim vista, Ferreiro (1994, p. 14) faz uma importante colocacao: 
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Ao concebermos a escrita como um cddigo de transcriga'o que 
converte as unidades sonoras em unidades gr$ficas, coloca-se 
em primeiro piano a discriminagao perspectiva nas modalidades 
envolvidas (visual e auditiva). Os programas de preparagSo para a 
leitura e a escrita que derivam esta concepgao centram-se, assim, 
na exercitagSo da discriminagao sem se questionarem sobre a 
natureza das unidades utilizadas. 

A autora acrescenta ainda que "se a escrita e concebida como um cddigo 

de transcrigao, sua aprendizagem 6 concebida como a aquisigao de uma tecnica" (p. 16j. 

Referente a esta mesma questao duas das professoras entrevistadas refacionam 

a escrita ao desenvoivimento da ieitura. Para elas a "escrita d a palavra chave para 

iniciara leitura". 

Analisando as respostas enunciadas percebemos uma certa dificuldade 

no que concerne ao conceito. Vemos o que diz Cagliari (1997, p. 112): "A escrita 

seja eia qual for, sempre foi uma maneira de representar a memdria coletiva, reiigiosa, 

magica, cientifica, poiitica, e cultural". O conceito de escrita vai muito alem do que 

pensam as professoras entrevistadas. Percebemos, portanto, nos depoimentos 

uma certa ausencia, de uma base teorica mais sdlida a respeito da escrita. 

No que se refere ao item que trata do papel da ieitura nos dias atuais, 

das cinco professoras entrevistadas uma respondeu que o papel era de "aprofundar 

os conhecimentos". Assim, percebemos que para esta professora a cada leitura 

feita e acumulado um novo conhecimento. "Maneira de entender o mundo" foi a 

resposta dada por outra professora, quando indagada sobre esta mesma 

pergunta; para outra professora a leitura nos dias atuais tem o papel de "formar 

leitores com hSbitos cieniificos", outra professora respondeu que seu papel seria 



'former cidadaos"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e outra professora afirmou que o papei da leitura nos dias atuais 

"6 o mais importante dentro da luta de professor e aluno englobando a familia. Porque 

sem leitura n§o conseguimos concluir (atcangar) nossos objeiivos que sonhamos" 

(Professora A). 

Encontramos, portanto, uma diversidade de respostas. Algumas das 

professoras demonstram, no entanto, um entendimento de que a leitura hoje teria 

um papel conscientizador das massas, seria tambem um meio de aproximacao do 

Individuo com a producao cultural, com a realidade. Ha tambem um entendimento 

de que a leitura e hoje o caminho para se chegar ao conhecimento e a cidadania, 

tornando-se o publico leitor mais critico. Segundo Soares (1998, p. 19), na 

sociedade ocidental: 

Atribui-se a ieitura um valor positivo absoluto: eia traria beneficios 
dbvios e indiscutiveis ao individuo e a sociedade - forma de iazer 
e de prazer, de aquisiga*o de conhecimentos e de enriquecimento 
cultural, de ampliagao das condigoes social e de interagao. 

Atraves da leitura, tornamos nossos conhecimentos mais soiidos, como 

tambem fortaiecemos nossas interacoes com nossos semeihantes uma vez que, 

podemos atraves dos conhecimentos adquiridos pelas leituras debater, criticar, 

fornecer e receber informagdes, numa troca rica e prazerosa cuituralmente. 

Quando interrogadas sobre o papel da escrita nos dias atuais, das cinco 

docentes entrevistadas, uma respondeu que seu papei e "registrar histdrias", uma 

outra professora respondeu que era formar cientitlcamente bons escritores; uma 

das cinco professoras nao respondeu a pergunta, a resposta das outras duas 
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BiBUOTECA SETORIAl 

CAjAZfciKAs.- PAfi^igfi 

professoras nao nos possibiSitou entendimento do que eia realmente quis dizer. 

Vejamos suas respostas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assume tambem um papei fundamental j£ que ieitura e escrita 
andam juntas. Uma depende da outra. (Professora D) 

A escrita tambdm 6 importante, pouco imports voce" Ier e n§o 
pratic6-la, da mesma forma 6 a escrita, se nao praticarmos iremos 
ficar a sentir dificuldades. (Professora E) 

Analisando as respostas dadas, percebemos que em uma das 

professoras ha um certo entendimento com relacao a escrita, uma vez que uma 

das fungdes seria registrar a memoria, a historia de um povo. Porem, vale 

saiientar que a escrita nao pode nem deve, restringir apenas a registros. A escrita 

e de fundamental importancia para a humanidade. A escrita serve de lembrete 

para algo esquecido, a escrita transmite informagdes, a escrita serve para nos 

comunicarmos. 

E importante mostrar as criancas as fungoes sociais da escrita. Na 

maioria das escolas, a escrita se apresenta como um objeto em si, importante 

somente dentro da escoia, uma vez que e usada para regular a promocao ao ano 

escolar seguinte. A escoia deveria fazer com que as criangas vejam a importancia 

da escrita. Enfim, a escrita deve ser apresentada a elas como algo importante e 

prazeroso. 

A partir do exposto podemos considerar que, face a questao central 

formulada nesse estudo, as admitem uma diversidade de metodoiogias para 
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trabalhar o ensino da ieitura. Isto podera ser um aspecto que converge para um 

ensino de meihor quaiidade. 

Afirmam ainda as professoras que o ensino da leitura e da escrita, se da 

atraves do uso de variados textos. De acordo com o pensamento das professoras, 

a vivencia com textos variados, sejam eies escritos, verbais e nao verbals, 

poderao contribuir para o dominio da leitura e da escrita. Porem, se faz necessario 

ser trabalhado num contexto. Sendo assim, as dificuldades encontradas - pelas 

professoras podem estar relacionadas a nao contextualizacao destes instrumentos 

utilizados. 

De acordo com a metodologia exposta pelas professoras a permanencia 

na reproducao da escrita, atraves do treino ortografico e da copia, sem que o 

aiuno possa viajar na sua imaginacao, pode ser um outro fator efetivo da 

dificuldade do aluno no ensino aprendizagem da escrita. 

Abordando a questao das dificuldades encontradas pelas professoras 

para trabalhar a leitura e a escrita, as docentes apontaram como fator de 

dificuldade a falta de atencao dos alunos e o seu comportamento inquieto em saia 

de aula, como tambem a ausencia dos pais quanto ao acompanhamento das 

atividades escolares dos filhos. Porem, em momento algum demonstraram estar 

preocupados quanto ao questionamento de suas praticas. 

O discurso das professoras quanto ao ensino da ieitura mostra-se bem 

elaborado, no entanto, talvez sua pratica nao esteja coerente com esse discurso 

uma vez que sao inumeras as dificuldades enfrentadas no processo de ensino e 



aquisicao da leitura peios alunos. Em relacao' a escrita, as docentas nao a 

conceituaram de forma ciara. Dai, questionamos: Ora, as docentes nao 

conseguem conceituar o que e escrita como poderao suscitar em seus alunos uma 

reflexao sobre este processo, sobre seus uses sociais? No entanto, para as 

professoras o papei da ieitura e da escrita nos dias atuais e de fundamental 

importancia na formacao integral dos indivlduos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Refiexdes sobre a Ieitura e a escrita 

Esta analise tem por objetivo discorrer sobre os encontros reaiizados 

com as professoras da Escoia Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 

Academico Francisco Vida I de Moura, na cidade de Serra Grande-PB, sobre a 

tematica ensino da leitura e escrita. 

Tais encontros tiveram como objetivo despertar as professoras para 

uma reflexao acerca de suas praticas no cotidiano da saia de aula, referente ao 

ensino da leitura e da escrita. 

As atividades do Estagio Supervisionado foram iniciadas com um 

encontro entre estagiarias e professoras que participaram da coleta de dados. 

Apresentando o projeto mais detalhadamente, discutimos, entre outros, um texto 

de Angela Vieira de Alcantara e outros, intitulado "Compreendendo o compreender 



das criangas. A respeito da lingua escrita. Um merguiho no cotidiano das series 

iniciais", com o intuito de favorecer as professoras uma maior aproximacao com o 

trabalho a ser desenvolvido. 

Ao prosseguirmos as discussoes em torno de como estao sendo 

desenvolvidos a ensino da ieitura e da escrita na saia de aula pudemos observar 

que as professoras demonstram uma certa preocupagao ao tratar o tema. Para a 

maioria das docentes, os alunos nao demonstram interesse pelas atividades 

propostas em saia de aula. 

As professoras reconheceram que estao enfrentando momentos difTceis 

na educagao, afirmando nao compreender o que esta acontecendo, como 

podemos observar na fala dessas professoras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Eu ja* fiz de tudo ne, eu ftz tudo e nao deu certo". (Professora A) 

- Eu tambe'm ja fiz de tudo, mais tem que ver a questSo no sentido 
de que a gente tem que este sempre buscando, reffetindo. 
(Professora B) 

Portanto, sabemos que nao e a questao de fazer tudo, tem que parar 

para refletir, como bem frisa a fala da professora B. Diante da postura dessas 

professoras apontamos, assim, o fato de que, segundo Ferreiro (1999, p. 32): "o 

trabalho da professora 6 crucial na identificagao da natureza das dificuldades que 

se apresentam, (...)". 

Realizamos, ainda discussoes acerca de "como levar o aluno a 

compreender o que le", Em geral, os professores defendem a necessidade de 
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afetividade na relacao professor/aluno. Reconhecer nos alunos um ser concrete e 

nao abstrato como estao sendo tratados hoje nas escolas, o resgate dos valores 

que foram sendo gradativamente esquecidos e que tem contribusdo para a 

desestruturacao familiar, foram questoes bastante discutidas neste encontro. 

Enfim, as professoras enfocaram tambem a importancia de comecar a 

trabalhar a partir da leitura de mundo. IssozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e possivel observar na fala dessas 

professoras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- £, o professor tambe'm por n§o ser preparado para a leitura de 

mundo, para procurar de inicio v€ o que o aiuno trazia para a 

escoia, para poder oferecer um programa adequado. (Professora 

C) 

- 0 professor sd repassa, repassa e as vezes deixa de procurar o 
conhecimento do aluno onde na maioria das vezes a gente tem 
que entender que o aiuno quando chega na escoia, eie tem sua 
leitura de mundo, eie j£ sabe aiguma coisa, eie j£ tem sua 
histdria. (Professora D) 

Portanto, as professoras parecem compreender que desde cedo o ser 

humano comeca a fazer a leitura de tudo que o cerca, e atraves dela estabelece 

as relacdes, compreende os significados. Esta questao e abordada por Boff (1997, 

p. 9), quando diz: 

(...) cada um l§ com os olhos que tem. E interpreta a parfir de 
onde os p6s pisam (...). Para entender como algu€m l&, 6 
necessario saber como s§o seus olhos e qua! 4 sua vis§o de 
mundo (...). Para compreender, e~ essential conhecer o iugar 
social de quern olha. Vale dizer: Como alguSm vive, com quern 
convive, que experi€ncias tem, e em que trabalha, que desejos 
alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que 
esperangas o animam. Isso faz da compreensao sempre uma 
interpretagao. 



Prosseguimos os encontros, discutindo a tematica "A leitura em saia de 

aula", com o objetivo de analisar a forma como este processo esta sendo 

trabalhado na escoia, bem como se as referidas ieituras levam o aluno a reflexao. 

Ao contrario do que foi anunciado no questionario, as professoras 

consideram que nao estao desempenhando de forma satisfatoria o ensino da 

leitura em saia de aula, pois segundo elas o ensino da leitura deveria ser 

desenvolvido de forma prazerosa. Vejamos seus depoimentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- £ uma leitura cansativa, tudo seguindo a atividades sem sentido, 

atividades mecSnicas, tortuosas de decifragao, tirando o prazer da 

leitura. (Professora E) 

- Aquela leitura enfadonha e extensa, leitura que desestimula a 
crianga, e, consequentemente tira o prazer de Ier, sao Ieituras que 
nSo atraem a crianga. (Professora C) 

Partindo das verbalizacoes das docentes, podemos inferir que da forma 

como vem sendo trabalhada a leitura em saia de aula, nao tem como atrair os 

alunos para que se tornem bons leitores. Nessa perspectiva para Silva e 

Zilberman (1998, p. 113): 

(...) o ensino da leitura nas escolas brasileiras vSo de mal a pior. 
Eis por que 6 imprescindlvel o estabelecimento e a expansSo do 
chamado "espago de contradigSo" dentro da escoia e das aulas 
de leitura, a ftm de se defrontarem posturas e metodoiogias 
esclerosadas e inocuas com outras propostas de 
encaminhamento e orientagao da leitura, embasadas 
teoricamente e viabilizadas poiiticamente pefos professores. 

Outra questao que pode esta dificultando o trabalho de leitura com os 

referidos docentes pode esta relacionado a forma como eies se relacionam com a 
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ieitura, porque para se ensinar a ier e necessario que gostem de le. Em 

depoimento uma professora proferiu a seguinte frase; "- OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pior 6 isso, eu nunca 

gostei de Ier, nem gosto de let" (Professora C). 

Se o professor nao gosta de le, entao como fazer o seu aiuno gostar de 

le? Abordando esta questao Kleiman (1998, p. 15), diz o seguinte: "(...) a prbpria 

formagao preca'ria de um grande numero de leitores, lendo no entanto, que ensinara Ier e 

a gostar de Ier para formar leitores, devemos ter paixao pela leitura". 

Pudemos constatar, pelos depoimentos, que nas condigoes em que v i m 

se desenvolvendo a leitura nas escolas, em particular nas salas de aula, nao 

percebemos um contexto propicio a melhoria do ensino da ieitura na escoia. Da 

forma como vem sendo desenvolvida, o aluno nao e levado a questionar, refletir, a 

gostar de Ier. 

Ao termino das discussoes sobre como vem sendo desenvolvida a 

leitura em saia de aula, observou-se que esse processo e marcado pelo 

desestimulo. Nesse sentido, concluiu-se que as professoras deveriam buscar 

fontes que possam contribuir para subsidiar a sua pratica de ensino de modo a 

contribuir de maneira significativa para uma boa formacao de leitores. 

Prosseguindo as discussoes apresentamos o tema: "As condigoes 

sociais de acesso a leitura". Nesta questao refietimos acerca das condigoes de 

leitura vivenciadas peios alunos e professores, sendo enunciados os seguintes 

depoimentos: 
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- As condigdes sao bastante prec£rias, pois nao dtspomos de 
bibliotecas nem de jomal e nem revistas, eies t&m contato apenas 
com o Iivro didAtico, quando solicitados afgum material, eies 
trazem. (Professora E). 

- Falta de material de leitura, profissionais com formagSo preca'ria 
quanto a leitura, falta de incentive da prdpria escoia. (Professora 
C). 

As professoras afirmaram utilizar diversos recursos textuais, e 

denunciam serem precarias as condigoes de acesso a ieitura oferecidas aos 

alunos, sendo que as reclamagoes recaem na faita de incentive das escolas, que 

nao dispoem de bibliotecas, nem mesmo de material para trabalhar a leitura. O 

material oferecido e somente o Iivro didatico, que se apresenta como unico 

recurso para desenvoiver a leitura em saia de aula. Faz-se necessario, portanto, 

refletir sobre o seu uso no ensino da leitura e da escrita. Para as professoras: 

- Essa questao das cartilhas 6 um problema s6rio, pois tem muito 
pouco conteOdo que e" de interesse dos alunos. Nos professores 
temos que procurar outras fontes de conhecimentos que seja da 
reaiidade dos mesmos, para conseguir atrat-ios. (Professora B) 

- Observe! que o mesmo 6 composto de textos sem sentido, e 
cdpias longas onde sd ensina sons, ou seja, a decodificagao 
mecinica de fonemas. (Professora A) 

Todas as professoras apontaram o Iivro didatico como principal 

instrumento utilizado na saia de aula para o ensino da leitura, no entanto 

dependendo da postura da docente frente a este recurso, eie pode tornar-se um 

recurso atraente. Neste item, encontramos outra contradigao com relacao as 

respostas das professoras, quando em uma das questoes objetivas, as docentes 
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na sua maioria afirmaram utilizar recortes de jornais e figures para o trabalho com 

leitura e escrita e apenas tres das cinco entrevistadas afirmaram utilizar o iivro 

didatico e agora nestes encontros todas as professoras afirmam utilizar o iivro 

didatico como unico recurso para desempenhar as atividades referente a ieitura e 

a escrita. Mesmo assim, as professoras poderiam ser mais dinamicas 

proporcionando outros recursos textuais atraves de bilhetes, cartas, histories em 

quadrinhos, etc. e importante que os professores oferegam condigoes para que os 

alunos entrem em contato com diversos portadores de textos. A opgao pelo uso 

das cartiihas e descrito por Kramer (1986, p. 39), portando os seguintes riscos: 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA risco da cartilha - camisa~de-forga e ponto de chagada do 
trabalho escolar; o risco da cartllha-senso-comum que n§o 
sistematiza, na*o faz avangar o conhecimento nem favorece o 
progressivo dominio das especificidades da lingua. 

E importante enfatizar que a cartilha tem contribuigao limitada no 

processo de ensino, portanto, e preciso que o professor saiba como utiliza-ias 

para que nao incorra aos riscos supracitados, ou seja, para que seja um recurso 

ao ensino no proprio uso que dela faz o professor. £ preciso que o professor 

reconhega que a cartilha deve ser usada como recurso, meio e nao fim ultimo do 

trabalho. 

Dando continuidade aos trabalhos reiacionados a tematica em estudo 

discutimos o tema "A escrita em saia de aula. Vivencias e possibilidades", no 

intuito de refletir a importancia de trabalhar a produgao textual com os alunos. 

Partindo desse objetivo as professoras enfatizaram mais uma vez, atraves de suas 



falas, as dificuldades sentidas pelos alunos em relacao a aprendizagem da leitura 

e escrita. Isso e possfve! observar na fala dessa professora:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Uma crianga nao tem 

ainda auto-determinag§o para dar conta de cuidar de uma tarefa dificii como 6 Ier e 

escrever" (Professora A). 

Sabemos que escrever nao e facil, principalmente para as criancas, 

sobre essa questao Cagliari (1997, p. 99), adverte que: 

Mesmo que a crianga tenha um contato frequente com Iivros, 
revistas, que seja adultos e criangas mais velhas lendo e 
escrevendo, o trabalho sistemitico de escrita e ieitura durante a 
alfabetizagao se coloca como algo novo, um desafio. 

Quanto ao trabalho dos docentes utilizando a producao textual com 

seus alunos pedimos que relatassem algumas experiencias. Vejamos algumas: 

- Sabe o que foi que eu fit um dia desses: eu bote's os meninos 
para Ier um texto de geografia, depois eu disse: produzam um 
texto (...). Entao quando eies viajaram na imaginagao deles e 
produziram o texto deles, contando a histdria que estava naquefe 
texto, mas com as palavras deles, eu achei que fosse muito mais 
Wave/. (Professora C) 

- Sabe o que eu estou fazendo com os meus alunos. Eu estou 
trabathando produgSo de texto. Eu fago assim: ou levo cinco, seis 
diciona'rios para saia, ai eu digo: Olhe, produgBo de textos, o tema 
6 esse aqui, agora tem o seguinte os dicionarios est§o aqui, a 
medida que voc$s v§o me perguntar uma palavra se escreve com 
isso, ou com isso, voces vao atrapalhar o raciocinio dos seus 
coiegas... o ditiondrio aqui, ddvida de acentuagSo... pegue o 
dicionSrio, porque trabalhando assim eies vao aprender a n§o 
receber as coisas prontas e acabad&s e a ter responsabilidade. 
(professora D). 

Como podemos observar nos relatos das professoras as atividades de 

producao textual desempenhadas da maneira como vem sendo, pode tornar-se 
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desastrosa, uma vez que pode tornar o desenvoivimento das habiiidades da 

escrita destitusdos de prazer. Porem, seria interessante se as criancas 

escrevessem o que quisessem, como quisessem. O professor neste tipo de tarefa 

deveria, portanto, orientar quanto a forma do que se vai ser escrito, um cartaz, 

uma historia, um bilhete, por exemplo. A producao e leitura de textos 

desenvoividos em saia de aula necessitam obrigatoriamente estar figada a uma 

seqii&ncia pianejada de atividades, com finaiidades definidas, requerendo escritas, 

Ieituras e reescritas, como tambem uma avaiiacao do que foi produzido. 

Muitas praticas reiacionadas a lingua escrita estao iigadas apenas a 

mera reproducao, aiem disso, espera-se que o aiuno, ao escrever, reproduza o 

que tem nos Iivros. Aiem disso, o professor se empenha muito'em fazer exigencies 

aos alunos, priorizando aspectos relacionados a forma da escrita, Constatamos 

isso nas palavras dessas professoras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A gente tem que habituar o aluno a escrever leglvel, ter uma 
letra mais organizada. Porque tem aluno que tem uma letra que 
sinceramente nem eie mesmo entende. (Professora E) 

- Porque 6 que eu pego que eies fagam do Iivro para o cademo? f= 

justamente por isso, para eies melhorarem a ortografia e a 

caligrafia, porque eies nSo tem ortografia nem caligrafia. 

(Professora B) 

- Eu acho que o iivro nesse caso ai te servindo para eie, este 
servindo de enfeite pra ete aprender a escrever leglvel, porque a 
gente nao vai tamb&m exigir que o aluno faga uma letra perieita, 
toda desenhada, mais pelo menos que tenha uma letra que de 
para a gente entender, para que quando qualquer pessoa pegar o 
cademo evSo que este escrito neie. (Professora D) 

Como vimos, as professoras dao muita enfase a ortografia e a 

organizacao da escrita dos alunos. Consideramos este fator como empecilho para 
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a producao espontanea dos alunos. As professoras ao inves de se preocuparem 

com a ortografia dos discentes deveriam preocupar-se mais com as ideias 

expressas nas producoes, com a criatividade do aluno. 

Em outra ocasiao ao discutirmos a tematica "Aspectos qualitativos da 

alfabetizacao", foram abordados alguns elementos causadores do sucesso 

escolar. A partir dessa discussao foram eiencadas pelas professoras alguns 

fatores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Contato direto com os Iivros, acompanhamento dos pais, leitura 
no aconchego do colo da mae ou do pai, estdrias antes de dormir, 
apoio da parte administrativa de todos os que fazem a educaga~o. 
(Professora C) 

- Primeiro o acompanhamento dos pais, segundos o compromisso 
dos professores e dos professores e dos alunos. (Professora D). 

- Uma escoia bem estrutura que disponha de material didatico 
professores qualificados, biblioteca, espago fisico para que a 
crianga possa ter aulas recreativas e se sintam a vontade, 

merenda escolar, etc. tudo isso torna ao atrativo e desperta o 
interesse peios estudos. (Professora A) 

- Pais que tenham compromisso com os filhos e com a escoia, 
alunos que busquem na leitura e escrita, sonhos de dias 
melhores, (Professora B) 

Sabemos que o sucesso escolar depende de fatores como os que foram 

relatados na fala das professoras. Sabemos tambem que para que o sucesso 

escolar dos alunos aconteca depende muito do professor, do aluno, da instituicao 

escolar e tambem das praticas pedagogicas. No entanto, as professoras em sua 

maioria, ainda atribuem maior responsabilidade aos pais por uma tarefa que e, 



cada vez mais de responsabiiidade da escoia, especialmente quando se refere as 

classes populates. 

Outra questao discutida nos nossos encontros diz respeito "A lingua 

escrita como objeto da aprendizagem", vimos que as escolas se apropriam desse 

mecanismo de modo que eie deixa de ser social e transforma-se em objeto 

exclusivamente escolar. Tida, desta forma, omite as suas funcoes extra-escoiares. 

Assim como e importante na escoia e preciso tambem que seja considerada 

importante fora da escoia. Porem, sao muitos os professores que sem uma base 

teorica, obrigam seus alunos desenvoiverem-na, sem ao menos expiicar o que e 

escrita e para que serve. Vejamos os depoimentos destas professoras sobre as 

atividades, referente a escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Voce quer que eie pronuncie a palavra corretinha na 
alfabetizagao. As vezes atS os alunos, os bichinhos choram, 
aguniados ail, sem aprender com medo daquilo all que nunca viu, 
com medo daquele 'bicho' que nunca viu e a gente insistindo. 
(Professora E) 

- ... Colo cava o menino para escrever um monte de vezes, 
colocava para escrever ate embaixo. (Professora B) 

As professoras ate percebem as dificuldades dos alunos. Porem, 

desenvolvem uma atividade cansativa com o objetivo apenas obter a 

decodifi cacao, habilidade estas que nao despertam o senso criticc, que nSo 

despertam a criatividade dos alunos. Segundo Ferreiro (1999, p. 22): "o ensino 

neste dominio continua apegado as praticas mais envelhecidas da escoia traditional, 
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aqueles que supde que s6 se aprende algo atraves da repetigSo, da memorizagao da 

cdpia reiterada de modebs, da mecanizagSo". 

Apresentarnos ainda o tema: "A concepcao escolar da leitura e escrita". 

Nesta questao refietimos acerca da necessidade de oferecer variados textos no 

trabalho com a leitura e escrita na saia de aula. 

As professoras enfocaram a importancia da convivencia com a leitura e 

a escrita tanto na vida escolar quanto na vida extra-escolar dos alunos em 

particular das criancas. No discurso desta professora percebemos o valor que eia 

atribui a estas habiiidades: Conviver com a leitura 6 uma vivencia unica do ser 

humano, quer dizer unicamente do ser humano de ser criado pelo criador. Foi o unico que 

teve o privifegio de conviver com este instrumento" (Professora D). 

Por ser uma vivencia unica do ser humano tanto a leitura quanto a 

escrita devem ser trabalhados, com responsabiiidade, com mais criatividade. £ 

necessario que o professor seja dinamico nesta tarefa. 

Em seguida, refietimos sobre o papei da ieitura e da escrita nos dias 

atuais, no decorrer das discussoes foram enunciadas as frases: 

- O papel da leitura e fazer com que a gente conhega melhor o 

mundo em que vivemos, e tambem 6 importante para 
expressarmos melhor e o papei da escrita, tambem 6 importante 
serve para coiocar, a ieitura em prMca. Porque com a escrita a 
gente est£ aprendendo escrever e Ier ao mesmo tempo. 
(Professora E) 

- £r justamente fazer com que o aluno tome gosto e prazer pela 
ieitura so assim, se tornar& um sujeito capaz de compreender e 
questionar o verdadeiro sentido do que 6 leitura. Se o aiuno 6 um 
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bom leitor com certeza eie tambe'm sari um bom escritor, pois d a 

partir da leitura que aprende a escrever bem. (Professora D) 

- Criar cidadaos criticos e conscientes. (Professora C) 

A ieitura e a escrita devem ser desenvolvidas de forma que reaimente 

forme o senso crftico dos alunos, tornando-os pessoas conscientes, fator 

importante na vida de qualquer cidadSo. Mesmo assim, o que nos deixa tristes no 

momento e que uma pratica de qualidade no ensino da leitura e da escrita ainda 

esteja um pouco distante de sua concretizacao. 

No decorrer de todos os encontros, percebemos o quanto o discurso 

das professoras e elaborado. Porem, nem sempre ha coerencia entre os 

discursos, assim como entre estes e as praticas. Assim, interrogamos: sera que as 

suas praticas destas docentes sao reaimente inovadoras? 
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5. Consideragoes Provisorias 

A partir dos resuitados obtidos e anaiisados atraves desse estudo 

podemos considerar que as professoras demonstraram embasamento teorico 

sobre a ieitura. No entanto, ainda sentem dificuldades no processo de ensino 

aprendizagem da leitura e da escrita na Escoia Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Academico Francisco Vidai de Moura na cidade de Serra Grande -

Paraiba. 

As professoras da referida escoia, demonstraram a todo instante 

preocupacoes a respeito do tema. Percebemos especialmente atraves dos 

depoimentos emitidos nas reunioes de estagio que um dos fatores que pode estar 

comprometendo a eficacia do processo de aquisicao da leitura e da escrita e a 

pratica docente, uma vez que as professoras afirmaram desenvolver de forma nao 

satisfatoria o ensino destas habilidades. Segundo elas proprias, suas atividades 

sao desempenhadas mecanicamente, o que de certa forma retira o prazer de 

aprender por parte dos alunos. 

Durante os encontros foram constantes as lamentacoes por parte das 

professoras em relacao as dificuldades encontradas no ensino da leitura e da 

escrita. Todas as professoras apontaram como dificuldades para suas praticas a 



UN(VERS»DAD£ SPHERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO DE PROFESSORES 

8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!BU0TeCASETORiAl  fi1  

falta de interesse dos alunos, falta de bibliotecas, jornais, revistas, como tambem a 

formacao profissional precaria para lidar com o ensino da leitura e da escrita. 

Diante das dificuldades apontadas por eies, o que podemos sugerir 

como contribuicao para amenizar tantas dificuldades e que elas busquem fontes 

que possam contribuir de maneira significativa para uma boa formacao de leitores 

e escritores. Apontamos tambem como alternativa que a escoia busque uma 

maneira de incentivar inteiectualmente seu quadro de professores de forma que os 

habilite para melhor desempenhar suas funcoes em saia de aula no tocante ao 

ensino da leitura e da escrita. Promover na escoia cursos e estudos entre 

docentes, que enfoquem aspectos acerca da ieitura e da escrita seria um bom 

passo na busca de melhorias. 

Apesar das contribuigoes supracitadas, sabemos tambem das 

dificuldades financeiras que passam as escolas de um modo geral e os 

professores em particular, uma vez que ambos recebem pouco apoio por parte 

das autoridades competentes. Sendo* assim, fica certo que para as dificuldades 

existem tambem solucoes, o que falta sao pessoas serias que administrem o 

dinheiro publico em pro! da sua verdadeira finaiidade. 

E preciso, ainda, que para o ensino da leitura e da escrita, os 

professores tenham objetivos bem definidos para desempenhar melhor suas 

praticas. 

Assim, esperamos que a partir do nosso trabalho com as professoras 

da referida escoia, sejam elaborados questionamentos e reflexoes acerca do 
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ensino da ieitura e escrita de forma a viabilizar praticas alternatives direcionadas 

ao alcance do sucesso escolar dos alunos no que se refere a aquisicao dessas 

habilidades. 

Quanto as dificuldades encontradas no desenvoivimento deste trabalho, 

desde o inicio dos trabalhos, encontramos obstaculos que precisavam ser 

superados, dentre varios deles, citaremos alguns por serem considerados os mais 

pertinentes e dificeis de ameniza-ios: Dificuldades financeiras, dificuldades de 

acesso a references teoricas que sao pouco disponiveis na biblioteca do campus, 

dificuldades de transporte, dificutdades em reunir os professores e dificuldades em 

redigir um trabalho desta natureza, especiaimente no que se refere a articulacSo 

entre os dados e as teorias. No entanto, apesar de nos depararmos com tantas 

dificuldades, consideramos importante o estudo realizado, uma vez que nos 

possibilitou conhecer novas referencias te6ricas, como tambem novos aspectos 

dentro da tematica em estudo, favorecendo-nos uma reflexao em nossa pratica 

professional. Aiem disso, o acesso aos relatos das professoras tambem foi 

importante. Logo, esperamos que este trabalho aiem de nos possibilitar reflexoes 

tenha tambem suscitado nos colegas docentes par t ic ipates do estudo uma 

reflexao sobre suas praticas. 
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Universidade Federal de Campina Grande 

Centre de Formacao de Professores 

Campus de Cajazeiras 

Curso: Pedagogia - VII Periodo 

Disciplina: Supervisao Hi 

Professora: Elzanrr Santos 

Aiunas: Francisca das Chagas de Sousa 

Luzenira Duarte de Sousa 

Caro(a) professor(a), o objetivo deste trabalho e solicitar informacoes suas, por 

escrito, em relacao as dificuldades sentidas por voces e seus pares, no processo de 

ensino da leitura e escrita nas series iniciais do ensino fundamental. Estas informagdes 

serao uteis na analise deste estudo. 

Assim sendo, pedimos sua colaboracao com respostas claras, pois de suas 

respostas depende o sucesso do nosso trabalho, uma vez que, o resultado final desta 

pesquisa sera a elaboracao de uma proposta de estudo junto a voces, acerca do tema. 

Questionario 

1 . Que metodologia voce utiliza no ensino da leitura 

( )O ra l ( ) Silenciosa 

( ) Coletiva ( ) Individual 

( ) Outros. Explicite: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. A metodologia que voce utiliza para trabalhar leitura e escrita com seus alunos e 

considerada: 

( ) Satisfatoria ( ) Muito satisfatoria 

( ) Pouco satisfatoria ( ) Totalmente satisfatoria 

( ) Insuficiente 

3. Quais os tipos de textos que voce trabalha no ensino da ieitura e escrita: 

( ) Literatura infantil ( ) Lendas 

( ) Livros didaticos ( ) Recortes de jornais 

( ) Gibis ( ) Figuras 

( ) Revistas ( ) Musicas 

( ) Contos ( ) Textos narratives 

( ) Outros. Explicite: , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Que recursos metodologicos voce utiliza para trabalhar a escrita 

( ) Produgao textual 

( ) Treino ortografico 

( ) Copia 

( ) Outros. Explicite; 



5. Voce acha que a situacao econdmica influencia na aprendizagem dos seus alunos? 
( ) S i m 

( ) Nao. Expiique: 

8. Que dificuldades voce encontra para desenvolver o processo de leitura e escrita? 

7. O que e leitura para voce? 

8. O que e escrita? 

9. Qual o papei da leitura nos dias atuais? 

10. Qual o papel da escrita nos dias atuais? 



1 a PAUTA 

Compreendendo o compreender das criancas. A respeito 

da lingua escrita. Um mergulho no cotidiano das series 

iniciais. 

(Angela Vieira de Alcantara; Jacqueline de Fatima dos 

Santos Morals; Cocis Alexandre dos Santos Balbino) 

Analisar as condigoes de leitura nas series iniciais; 

Identificar os elementos causadores do fracasso escolar; 

Refletir sobre o uso das cartilhas como objeto essencial no 

ensino da leitura. 

Texto para a reflexao (O que teimamos em nao ver, Celso 

Antunes, p. 21); 

Apresentagao do material para o estudo; 

Estudo dirigido da tematica; 

Debate e relato de experiencias relacionados ao texto; 

Avaliacao. 
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Tematica: 

• Como levar o aluno a compreender o que le. 

(Roberta Bencini) 

Objetivo: 

• Identificar estrategias de como estimuiar os alunos a 

sempre trocar ideias a partir de um texto lido. 

istrat&gias: 

• Dinamica; 

• Apresentagao do material para o estudo; 

• Leitura coletiva da tematica; 

• Discussao do texto em estudo. 
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*  

A ieitura em saia de aula. 

(Mirian de Albuquerque Aquino) 

Analisar como estao sendo feitas as Ieituras em saia de 

aula; 

Observar se as Ieituras feitas em saia de aula estao 

Sevando o aluno a reflexao. 

Leitura do texto proposto na tematica; 

Debate sobre o texto fido; 

Estudo dirigido. 



As condigoes sociais de acesso a ieitura; 

(fvlagda Becker Soares) 

Valores atribuidos a ieitura; 

A importancia da ieitura; 

0 pape! da leitura na vida discente. 

Identificar as condigoes de leitura vivenciadas pelos 

professores; 

Compreender a importancia da ieitura; 

Analisar o papei da leitura nos dias atuais. 

Apresentacao do material; 

Musica Gabriel Pensador (Estudo errado); 

Leitura coletiva e discussao do texto proposto na tematica. 



A escrita na saia de aula: Vivencias e possibilidades. 

(Beatriz Helena Marao Citelli e Robson Marques Ivanhoe) 

Perceber a importancia da producao textual dos alunos. 

Leitura do texto em estudo; 

Comentarios gerais sobre o texto; 

Estudo dirigido; 

Texto para reflexao. (O que e a chuva, Celso Antunes, 

pag. 85) 



Aspectos quaSitativos da alfabetizagao; 

(Emilia Ferreiro) 

Os objetivos da alfabetizagao inicial. 

Identificar as fungoes da leitura e escrita; 

Perceber que atraves da leitura critica se manifesta toda a 

producao humana. 

Leitura da tematica; 

Debate em tomo dos pontos principais da tematica; 

Avaiiagao do encontro. 



TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PAUTA 

Tematica: 

• A lingua escrita como objeto da aprendizagem. 

(Emilia Ferreiro) 

Analisar a forma como a crianga domina a escrita; 

Possibilitar reflexoes acerca das dificuldades enfrentadas 

peios professores no ambito da leitura e escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estrateqias: 

« Leitura do texto proposto na tematica; 

• Con versa informal sobre o texto; 

• identificagao das palavras chave do texto. 



A concepcao escolar da leitura. Por que meu aiuno nao le? 

(Angela Kleiman) 

Analisar como estao sendo feitas as ieituras em saia de 

aula; 

Observar se as ieituras feitas em saia de aula estao 

levando o aluno a reflexao. 

Leitura do texto proposto na tematica; 

Debate sobre o texto lido; 

Estudo diriqido. 


