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APRESENTAQAO 

Compor urn Memorial de Formapao e muito dificil, justamente pelo fato de 

ele ser de formapao. Tantas tentativas de escrita, tantos caminhos tornados e 

abandonados por receio de estar falando demais sobre mim. Optar por escrever 

desde o comego de minha vida escolar ou apenas o recorte do PROESF e de 

minha constituigao como AP foi crucial e consumiu varias folhas de meus 

escritos. 

Ate que decidi falar desde o comego de meu contato com a leitura. Eu 

nao poderia pular uma etapa da formagao que foi crucial na minha constituigao 

como leitora, ja que meus eixos seguem por esta vereda. 

Entao creio que, ao contar urn pouco da minha historia, fica facil ao leitor 

entender por que escolhi os eixos que escolhi. Comegar a conta-la logo acredito 

que contribui ainda mais para esse entendimento. 

Exerci a fungao de Assistente Pedagogico2 - AP - no Curso de 

Pedagogia do PROESF, no polo de Americana, na disciplina Teoria Pedagogica 

e Produgao de Conhecimento em Lingua Portuguesa. O responsavel por essa 

disciplina - supervisor - no curso de Pedagogia do PROESF foi o professor Dr. 

Sergio Antonio da Silva Leite. Nas primeira e segunda turmas de alunos, 

ministrei aulas para duas classes; na terceira e na quarta, para tres. As quatro 

turmas ingressaram no PROESF em 2002, 2003, 2004 e 2005, num total de dez 

classes por turma. Nossa disciplina era ministrada no primeiro semestre do 

curso. Cada classe possuia em media 40 alunos. Nessas turmas encontrei 

poucas classes mistas e, ainda assim, as mulheres eram em maior numero em 

todas elas. A maioria das classes era feminina. 

Entre as modalidades de TCC sugeridas pela coordenagao do PROESF 

para conclusao da Especializagao em Fundamentos Cientificos e Didaticos da 

1 PROESF (Curso Especial de Pedagogia) - Programa Especial de Formagao de Professores em 
Exercicio na Educagao Infantil e Primeiras Series do Ensino Fundamental na Rede Municipal 
dos Municipios da Regiao Metropolitana de Campinas 
2 Assistente Pedagogico ou AP: Professor Presencial no Curso de Pedagogia do PROESF (In: 
Pereira, Leite e Soligo, 2004 e 2005; Pellisson, 2008). 
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Formagao de Professores: Teorias Pedagogicas e Produgao de Conhecimento- 

Artigo Cientifico, Memorial de Formagao ou Monografia - optei pelo segundo por 

entender que, neste texto, poderia percorrer as tramas de minha pratica como 

AP num movimento de ir e vir, revendo tessituras, na tentativa de retratar uma 

tela fiel de minha atuagao. 

Pretendo discutir a questao da Alfabetizapao, nesta disciplina que lecionei 

para dez classes entre 2002 e 2005, portanto, para aproximadamente 400 

alunos. E minha intenpao abordar e analisar fatos vivenciados nas quatro turmas 

ao longo dos quatro anos. 

O eixo central deste Memorial e evidenciar como me constitui como AP 

nesta disciplina. 

Escolhi como sub eixos a Alfabetizagao, o Letramento e tambem o 

Planejamento, como fazendo parte das apoes previstas pelo professor para que 

os dois primeiros ocorram a contento. Os temas trabalhados na disciplina ao 

longo do semestre aparecem permeando as reflexoes. Elegi a divisao por 

capitulos e, para organizar minhas discussoes, dividi meu texto em cinco partes; 

quatro capitulos e as Considerapoes Finais. A estrategia escolhida foi analisar 

como cada tema foi desenvolvido e de que forma isso alterou minhas ideias e 

praticas. 

No Capitulo 1 fapo uma breve apresentapao de minha experiencia 

profissional como professora. 

No Capitulo 2 abordo minha constituipao como sujeito, minhas vivencias 

em familia e de que maneira o meio em que vivi contribuiu para que eu 

experimentasse situagoes de Letramento fora da escola. Registro algumas 

experiencias de leitura e discuto especialmente a influencia da leitura de HQ3 na 

minha constituigSo como leitora. Apresento as pessoas que num primeiro 

momento foram para mim modelos de leitores. 

No Capitulo 3 fago urn breve apanhado das experiencias com minha 

professora alfabetizadora e como esta me inseriu no mundo da escrita. 

Apresento tambem minha professora de 4a serie, uma professora inesquecivel. 

3 HQ: Histbria em Quadrinhos 
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No Capitulo 4, em que inicio as discussoes a respeito da disciplina 

Teorias Pedagogicas e Produgao de Conhecimento em Lingua Portuguesa no 

PROESF, apresento primeiramente as reunifies iniciais de supervisao, o 

planejamento coletivo, em seguida a definigao da metodologia e os temas 

trabalhados nessa disciplina. Na sequencia elejo o meu primeiro encontro com 

os alunos como elemento de reflexao. Exponho tambem cenas de atividades e 

temas que, por sua vez, foram as bases para as reflexfies dos alunos sobre a 

mudanga do modelo tradicional de Alfabetizagao em diregao ao modelo na 

concepgao critica dentro da perspectiva de Letramento. 

Neste capitulo, enfoco ainda o quarto tema da disciplina, apresento e 

discuto o construtivismo da maneira como era entendido pelos alunos do curso 

e procuro discutir os mitos veiculados nos meios pedagogicos a esse respeito. 

Esse capitulo traz alguns questionamentos iniciais feitos pelos alunos e uma 

abordagem mais teorica sobre os equivocos gerados pela interpretagao 

inadequada dessa teoria. 

Dando continuidade as discussfies tego consideragfies a respeito das 

contribuigfies da perspectiva historico cultural a alfabetizagao, como tambem 

sobre a questao da Afetividade em situagfies de ensino-aprendizagem. 

Nas Consideragfies Finais procuro demarcar o elo entre todas as minhas 

reflexfies acerca dos eixos e sub eixos escolhidos, procurando encontrar nos 

significados delas marcas da minha constituigao como AP. 

O genero Memorial nao e novidade, posto que muitos autores lidaram 

com ele em outros tempos. Exemplos disso sao Machado de Assis (1881/1999; 

1908/1996), Rachel de Queiroz (2004) e Colasanti (2004). 

A novidade fica por conta de urn estilo de memorial que nao se presta 

unicamente a re-contar memorias, porque vai urn pouco alem: o Memorial de 

Formagao. 

Nao tao novidade assim, mas algo recente nos meios academicos, o 

Memorial de Formagao pede que o autor se centre em alguns eixos para nao se 

perder em narrativas desnecessarias. E que, em torno desses eixos, costure a 

sua historia, num todo coerente que nao se tome em 'minhas memorias', posto 
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que e de formagao. Neste universe encontramos Nilma Lacerda (2001), Magda 

Scares (2001) e Guilherme Prado e Rosaura Soligo (2005), entre outros. 

Assim sendo, tentei tecer minha historia. Nao como uma colcha de 

retalhos, mas como uma pega continua - sem emendas - num filamento 

consistente que, ao sen desenrolado pelo leitor, se revele algo valioso e 

interessante. E permita, pela sua leveza e posslvel transparencia, seja lido o 

bordado em linhas invislveis que fiz ao longo desta rica urdidura: 'Eu seria JKP 

novamente. 
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CAPITULO 1 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Minha experiencia na docencia teve imcio em 1983. 

Como professora de Lingua Portuguesa e Literatura, atuei na rede 

publica estadual, em Americana, em classes de 5a a 8a series do Ensino 

Fundamental e no Ensino Medio. Minhas experiencias nao foram evidentemente 

muito felizes, devido as condigoes das escolas em que atuei, por pouquissimo 

tempo. Para ser bem realista, me efetivei duas vezes: a primeira na decada de 

90 e a segunda em meados de 2002, sendo que me exonerei as duas vezes. A 

segunda vez, para me dedicar ao PROESF, inicialmente a Especializagao e, 

posteriormente, a fungao de AP. 

Trabalhei na Escola Senai de Americana em curso tecnico noturno de 

Gestao Industrial, ministrando aulas de Gramatica para gerentes de empresas. 

Inicialmente a proposta era essa, por seis meses, no segundo semestre de 

2001. No decorrer do curso percebi que a deficiencia dos alunos era nao saber 

escrever, nao em virtude da gramatica, mas em virtude das condigoes de 

Alfabetizagao que vivenciaram. Com autorizagao da diregao, mudei o programa 

do curso para Produgao Textual e, com o exito do trabalho e avaliagao positiva 

dos alunos, que perderam o medo de escrever, recebi proposta para voltar no 

outro semestre. Nao pude aceitar devido ao compromisso assumido com o 

PROESF, a partir do primeiro semestre de 2002. 

Na rede publica municipal de Americana, ingressei como professora 

efetiva de Lingua Portuguesa em 1992. Como docente nas escolas da 

Prefeitura, trabalhei desde meu ingresso em periodos integral e noturno no 

OIEP1 e a partir de 2006, em periodo matutino na EMEF2. Nessa rede de ensino 

CIEP: Centra Integrado de Educagao Publica - escola municipal de ensino fundamental em 
periodo integral 

EMEF: Escola Municipal de Ensino Fundamental de periodo parcial. 
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minha experiencia e com classes de 5a a 8a series e com classes de 

Alfabetizapao. 

Nessa mesma rede fiz parte da equipe do CEFEM3, de 2003 a 2006, 

orgao que deixei para me dedicar a minha pesquisa de Mestrado na Unicamp, 

sobre Formagao de Professores. No CEFEM, fui responsavel pela organizagao 

de reunioes pedagogicas para Formagao Continuada de profissionais do 

magisterio da rede nas areas de Alfabetizagao e de Lingua Portuguesa. 

No curso de Pedagogia do PROESF, atuei como Assistente Pedagogico 

de 2002 a 2007 em tres disciplinas, em semestres alternados: Teoria 

Pedagogica e Produgao de Conhecimento em Lingua Portuguesa, Teoria 

Pedagogica e Produgao de Conhecimento em Ciencias e Meio Ambiente e 

Teoria Pedagogica e Produgao de Conhecimento em Historia. 

Na Unicamp, atuei como Assistente Didatico de 2005 a 2006 no curso de 

Especializagao em Gestao Educacional para Gestores do Sistema Publico 

Estadual de Sao Paulo - Modalidade Pos-Graduagao "Lato Sensu" no grupo 

Gestao, Curriculo e Cultura, na disciplina de Portugues, sob a supervisao do 

professor Doutor Sergio Antonio da Silva Leite. 

Atualmente, alem do cargo efetivo de professora de Lingua Portuguesa 

na rede municipal, no Ensino Fundamental, exergo a fungao de Coordenadora 

Pedagogica em dois segmentos distintos. O primeiro, no CCL - Centra de 

Cultura e Lazer de Americana, tendo sob meu encargo a coordenagao 

pedagogica do Projeto 'Aprenda Cantando' junto a 11 escolas estaduais de 

Americana e a 30 escolas da cidade de Sao Paulo, em classes de Educagao 

'nfantil e de Alfabetizagao. O segundo, junto ao SENAI - Servigo Nacional da 

Industria - de Americana, no curso 'Assistente Administrativo', oferecido para 

alunos do Ensino Fundamental, dentro do Programa Menor Aprendiz4. 

Da minha atuagao docente, posso dizer que possuo experiencia desde as 

series iniciais de Alfabetizagao ate a Pos-Graduagao, trabalhando com alunos 

nas mais diversas situagoes; criangas na fase inicial da aprendizagem escrita, 

adolescentes dos ensinos Fundamental e Medio, gerentes de empresas, 

4 CEFEM: Centra de Formagao dos Educadores do Municipio de Americana. 
Menor Aprendiz: Art. 428 da CLT - Consolidagao das Leis do Trabalho. 
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professores, gestores de escolas, pedagogos, supervisores de ensino e 

professores em exercicio. 

Dessa pratica pude extrair o seguinte ensinamento: aluno e aluno em 

qualquer situagao de ensino e precisa - tambem - da mediagao do professor 

para poder aprender. Na relagao professor-aluno, o clima precisa ser de 

respeito, de dialogo e de acolhimento, caso essa mediagao nao acontega as 

relagoes entre professor e aluno ficam estremecidas por fatores pedagogicos e 

a aprendizagem fica comprometida. 
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CAPITULO 2 

FAMlLIA E SITUAgOES DE LETRAMENTO 

Eu pertengo a uma familia de descendencias italiana e austnaca. Tenho 

tres irmaos. dois que atuam na area da educagao e um na area jundica. 

Sou casada, mae de tres filhos, todos estudantes. 

Sou formada em Letras e Pedagogia, concluf o Mestrado em Educagao 

na Unicamp em 2008 e estou concluindo a Especializagao Lato Sensu, tambem 

na Unicamp, atraves da qual fui AP no PROESF. 

Sou professora 

2.1 - Infancia e brincadeiras 

Meu pai gostava de ler e assistia a filmes legendados. A noite, ele jogava 

dama, domino, ludo e montava quebra-cabegas conosco. Eu me lembro que ele 

comprou um Atlas geografico e nos fazia decorar as bandeiras de paises. Cresci 

conhecendo todas as bandeiras, nomes de paises e suas capitais e fiquei 

craque em adjetivos patrios. 

Minha mae voltou a estudar quando eu tinha 13 anos. Cursou supletivo 

ginasial e colegial, fez faculdade de Pedagogia e atuou como pedagoga na rede 

municipal de ensino. Foi atraves dela que conheci obras de Vigotski, de Wallon 

e de Paulo Freire. 

Cresci rodeada de primos, irmaos, tios e tias, pois moravamos todos 

muito proximos. A casa de meu avo materno era muito grande, um terreno 

imenso e, para cada filho que se casava, construia-se uma casa nos fundos 

desse terreno. 

Subiamos em an/ores praticamente o dia todo e meu avo entrava em 

surto, porque em epoca de florada, danificavamos mangueiras, laranjeiras e 

jabuticabeiras, nossos navios-pirata em alto mar. O jogo simbolico de que fala 
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Vigotski (1998). Essas arvores eram muito altas e davam navios perfeitos, de 

varios andares. 

Tornados os devidos xingos, restava-nos brincar debaixo dos pes de 

linnao galego, cujos galhos meu avo podava por baixo, deixando os de cima 

escorrerem pelo chao, de maneira que ficasse cada pe qual uma cabana. Talvez 

seu sonho fosse que passassemos o dia la embaixo, mas, enquanto criangas, 

nunca pensamos nisso. A cabana era mais uma opgao, entre muitas de nossas 

brincadeiras nas arvores. 

Tfnhamos uma ligagao muito forte com arvores. 

Passei anos da minha vida adulta me perguntando por que eu so tirava 

fotos de arvores geralmente de baixo para cima. 

Ha meses, passeando com uma prima por entre chacaras, a pe, vi urn 

banco de cimento em uma calgada de terra, em uma rua tambem de terra. Ele 

estava sob uma arvore e eu perguntei a ela se se lembrava dos bancos de 

madeira que nosso avo fazia debaixo das arvores, sobre os quais 

costumavamos nos deitar. E, dizendo isso, me deitei no banco e olhei para cima. 

Vi uma arvore imensa e linda, e, atraves dela, o ceu azul em que 

brilhavam os raios do sol. Lembrei-me do caso das fotos e fiquei arrepiada e 

surpreendentemente curada a respeito de minhas suspeitas. 

Aquilo nao era uma mania ou um problema, eram recordagoes de 

momentos da infancia, dos mais belos, que eu guardava comigo e dos quais 

nao me dava conta. 

2 1.1 - 0 rancho 

Nesse enorme quintal, havia um rancho comprido, coberto com telhas de 

ceramica, piso de cimento queimado e com um comodo anexo, com piso de 

tijolo, onde meu avo guardava suas ferramentas, carriolas, cacarecos e outras 

coisas que ele julgava importantissimas: pregos, parafusos e similares, tudo 

scondicionado em vidros e organizado em prateleiras. Adoravamos esse rancho 

© em especial esse comodo. 

Tinha ate um mezanino. Na epoca nem conheciamos esse nome, mas 

ele fez uma parte de madeira, entre o teto e o chao, mais alta que a gente, onde 

so ele subia, porque a escada era movel e pesada. Mas nada que nove netos 
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nao conseguissem carregar e escalar para verificar de perto o que continha. 

Quanto tomar susto e xingo, quando ele chegava de repente! 

Os vidros em que ele tao cuidadosamente colocava seus trecos, eram 

nosso material de laboratorio cientifico, de experiencia, quando brincavamos de 

cientistas. Eu gostava de arrumar tudo por semelhanga de conteudo: prego com 

prego, parafuso com parafuso, prego grande perto de prego ainda maior. Minha 

prima e minha irma arrumavam por tipo e cor de vidro. Garrafas vazias coloridas 

tambem serviam de recipientes. 

Meu avo quase enlouquecia. Mas, diante da constatagao de que nao 

havia outra solugao a nao ser nos aguentar, muitas vezes, apos um chilique, ele 

caia na risada, rindo da propria sorte. 

Estavamos ali 'temporariamente', ate seus filhos - nossos pais e tios - 

construirem suas casas. E todos construiram e acabaram se mudando. Quern 

nao construiu, comprou apartamento, mas tambem se mudou. Nesses dias ele 

chorava, dizendo que nao precisavamos fazer aquilo. 

0 rancho, de que venho falando, teve importancia crucial em minha 

constituigao como professora. Era no rancho em que, a tarde, meu avo 

perguntava quern queria ouvir austriaco — dessa forma mesmo, com som forte 

no 'a'. Minha avo ficava brava, dizendo que nem falar certo o nome da lingua ele 

sabia e fingia que falava, E, nao contente, ela o provocava, dizendo que o pior 

©ra que ainda ele encontrava publico. E esse publico era eu. 

Ninguem mais, entre os netos, queria escutar as historias familiares que 

©I© tinha para contar. Mas eu me sentava ali no chao, ao lado de uma poltrona 

em que so ele sentava - 3 g©nte nao podia nem experimentar se era macia — 

(mas sabiamos que era, porque sentavamos escondidos dele), para ouvir suas 

narrativas. E ali ele passava um tempao falando, falando, do pai que viera da 

Italia, da mae que viera da Austria, de como ambos se conheceram no Brasil, do 

tempo de namoro dele com minha avo, de coisas do passado dele e dos filhos, 

do sitio onde viveram, das artes que os filhos aprontavam... 

Muita coisa fiquei sabendo dele nesses mementos, em que ele divagava 

am suas lembrangas e encontrava em mim uma ouvinte fiel. Ele ate se esquecia 

que eu estava all e, de vez em quando, se assustava quando me via ainda 
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sentada e atenta. Minha avo falava que eu era uma tonta de ficar la dando trela 

para ele. 

Mas eu gostava daquilo. Eu gostava de saber historias. Da maneira como 

ele as contava. Como se falar de suas memorias Ihe fizesse um grande bem. E 

fazia. Mesmo se espantando com minha presenga apos tanto tempo, ouvindo, 

ele, ao terminar, me olhava e sorria, como que agradecendo. Na verdade, quern 

tinha que agradecer era eu e eu nao sabia. 

Foram essas memorias, muitas contadas com saudade, ora com tristeza 

era com alegria, que me mostraram o pouco que eu hoje sei da historia familiar 

de meus antepassados. E certo que o narrador, quando narra suas historias, 

mesmo que elas tenham sido reais, as veicula recheadas de sua visao de 

mundo, de sua otica. 

Smolka (2000b), em seus estudos, afirma que a memoria e como uma 

escrita intema que pode ser mudada em decorrencia do contexto social em que 

® produzida - escrita ou oralmente e que buscando a fidelidade sem se tornar 

enfadonho, "Um metodo para lembrar envolve, portanto, disciplina e arte" 

(P-172). 

Disciplina meu avo possuia, nao me lembro dele contando historias que 

nao fosse sentado em sua poltrona e inteiramente entregue ao ato de narrar, o 

que Ihe conferia certa arte enquanto narrador. Os textos orais que ele fazia me 

seduziam enquanto ouvinte. 

2.1.2-0 fogao a lenha 

No comodo anexo ao rancho, havia um fogao a lenha. Esse comodo foi 

minha primeira sala de aula. La eu era a professora, eu tinha meus alunos. E 

®sse era motive de briga entre minha mae e minha avo. Porque minha avo 

Primava pela organizapao das lenhas e minha mae tomava minha defesa, 

®mbora depois ficasse brava comigo quando estavamos sozinhas. 

Nessa epoca eu estava nos primeiros anos escolares. 
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2.1.3 - Qs alunos 

Eu pegava as lenhas do fogao, dispunha-as uma a uma, lado a lado, na 

pared© do quartinho iluminado pela tosca janela e a porta que dava para o 

rancho. Minha avo lavava roupas no tanque ao lado, em silencio. Eu pegava 

carvao, pintava olhos e boca, nariz, sobrancelhas e ia compondo as carinhas 

dos meus alunos, nas lenhas. Seus rostos, pintados a carvao, expressavam 

simpatia e esbogavam sorrisos de satisfagao. Afinal, meus alunos gostavam de 

estar na escola. 

Hoje sei que era projegao do meu sentimento em relagao ao ato de 

estudar, mas, naquela epoca, eu entendia que meus alunos sorriam para mim 

porque adoravam aprender. Eu contava historias, andava pela classe, gostava 

de estar proxima de meus alunos. 

Hoje sei tambem que a forma como se arruma a sala de aula pode 

contribuir para o aprendizado do aluno (Falcin, 2006), mas, na epoca, eu nao 

sabia. Eu arrumava porque achava que daquele jeito ficava mais gostoso de se 

astar ali, num momento de aula. Uma classe bonita e arrumada era mais 

Qostosa. Eu acertava sem saber. 

Eu tinha um caderno pequeno, brochura, que eu acreditava ser meu 

material de professora. E ali eu ficava falando e falando. Na minha concepgao, 

au estava ensinando. Na minha imaginagao, meus alunos estavam me ouvindo 

® estavam felizes Eu estava feliz. Naquela idade, eu nada sabia de alunos 

Passives. Eu os enxergava sorrindo. 

Mas minha avo brigava comigo, porque eu desarrumava suas lenhas. E, 

H^uito brava, colocava todas de volta dentro do fogao, falando que alem de 

desarrumar tudo, eu ainda sujava as lenhas e o chao de carvao e perguntava se 

nao tinha nada mais que prestasse pra fazer. Eu ia pra casa chorando, minha 

^se ficava brava comigo, mas ia tambem argumentar com minha avo, mae dela, 

gue eu estava brincando de escolinha. 

Minha avo nao queria saber. Nao que ela menosprezasse a escola, os 

cadernos, o estudo. Ela propria era exemplo de esforgo, pois depois de todos os 

fi|hos ja adultos e alguns casados. ela ja com netos. eu inclusive, voltara aos 
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bancos escolares para fazer Mobral1. Nas horas de folga era comum ve-la 

concentrada lendo a Biblia no sof^ da sala de TV. For que ela escolhia a Biblia 

eu nao sei, o fato e que ela era leitora. E uma leitora dedicada, pois se 

chegassemos perto dela em seus momentos de leitura, ela nem se mexia, 

apenas erguia os olhos por tras dos oculos para ver quern era, nos dava aquele 

olhar querendo dizer 'estou ocupada' e voltava as leituras. 

Nas minhas brincadeiras de escolinha o que minha avo nao queria era 

ver suas lenhas desarrumadas. Aquela madeira — para mim alunos felizes — 

devolvida por ela no vao do forno, nos dias que se seguiam fatalmente seria 

queimada e viraria brasa e carvao, que serviria para pintar novos rostinhos. E, 

apos o ritual diario da organizagao dos alunos feita pela professora, a aula 

recomegava. 

A organizagao da classe para o inicio da aula fazia parte da rotina 

Pedagogica. Essa rotina de chegar, ter o primeiro contato com os alunos, 

Preparar o ambiente e necessaria a minha pratica ate hoje, porque eu nao sei 

trabalhar num ambiente bagungado, nao adequado ao ensino e a 

aprendizagem. Hoje eu tenho consciencia de que isso e necessario e por que. 

Eu era uma professora teimosa, insistia em ter meu espago, meus alunos, 

m'nhas aulas. Isso aconteceu anos a fio. Era a minha brincadeira mais seria. No 

meu sossego, naquele comodo de chao de tijolo batido, eu comegava uma 

Pratica da qual dificilmente me separaria. 

2-2 - Os livros 

Quando eu era crianga, adquirir livros nao era tao facil como hoje em dia, 
a|em de nao ser uma pratica muito usual. Mas minha mae encomendava uns 

'■vros atraves do reembolso postal e eles chegavam pelo correio, uma vez por 

mes. Eu abria o pacote, eu era mais velha, ja estava na escola, ja podia ler. 

Entao. abria o embrulho e via os livros antes dos meus irmaos. Aquilo me dava 

tanto prazer, que eu tinha que me isolar do mundo para ler calmamente. Eu me 

recolhia a um canto e iniciava a leitura. 

I^OBRAL: Movimento Brasileiro de Alfabetizagao. 
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Na sala da minha casa havia uma estante com livros aos quais tinhamos 

livre acesso. Isso facilitava a leitura. 

Na escola ou na igreja eu podia participar de todas as pepas de teatro, 

pois minha ma© incsntivava. Entao, ©u vivia os contos d© fadas © as fabulas no 

palco. Minha ma© costurava as roupas tais quais as dos livros, fazia os figurinos 

pgQggggpjos para cada psrsonagsm qu© su ©ncsnass©. Quantos vsstidos ds 

sonho — de princesas — eu tive bordados com fio dourado 

Dessa epoca, eu me lembro que uma vez eu fui encenar a fabula da 

cigarra e da formiga ©, tanto a cigarra quanto a formiga nao tinham roupa. A 

cigarra usaria uma malha preta com gorro e a formiga uma marrom. Achei tudo 

tao sem graga qu© sugeri saia franzida vermelha d© bolinhas brancas © lencinho 

na cabega para as formigas. Aceitaram minha sugestao. Ficou tao lindo que eu 

©mburrei © queria uma roupa para mim. Oomo ©u era a unica cigarra, minha 

ma© teve que costurar uma saia verde de bolinhas brancas, para ficar diferente 

das formigas. No dia da apresentagao eu me sentei no galho da arvore do 

cenario e, nao so ficava cantando, como estava de fato radiant©. Nao era 

encenagao, eu estava feliz de verdade. 

O contato com as historias infantis no teatro e toda essa vivencia de perto 

com a literatura foram muito importantes na minha formagao como pessoa e 

como profissional porque, de certa forma, o palco ajuda a desinibir. Pra quern 

quer ser professor, o acanhamento diante da plateia nao ajuda muito. E eu me 

tornei craque em enfrentar o publico desde pequena. 

2.3 - As leituras 

Quando. aos dez anos, contrai hepatite e tive que ficar de repouso por 40 

dias - uma quarentena forgada -, eu queria ler. E o que me restavam eram os 

livros de historias infantis que ja tinha tri-lido e ja sabia de cor. Entao, meu tio, 

que era assinante da revista 'Selegoes'2. me forneceu alguns exemplares ja 

bastante lidos por ele, para que eu tivesse algo diferente como leitura. Confesso 

que eu ja havia lido alguma coisa la, escondido dele, porque ele trabalhava a 

noite na empresa Bosch e dormia de dia, entao eu pegava suas revistas e lia 

2 Revista SelegQes do Readers Digest 
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sem ele saber. Ele ainda era solteiro e morava com meus avos e como eu 

estava sempre por la... 

A revista Selepoes possufa uma diversidade de temas e de textos que era 

impossivel nao se interessar por le-la. Eu me lembro de ter lido textos dificeis 

nela, mas era isso que me despertava a atenpao e essa era uma maneira que 

eu encontrava de ficar sabendo coisas diferentes, como contos e assuntos 

cientificos. Ela trazia tambem a segao de piadas - Rir 6 o melhor remedio - e 

essas eram tao divertidas que eu as lia mais que uma vez. 

Possenti (2002) considera a piada urn tipo de texto que so tern sentido se 

relacionado a outro texto e que, portanto, nao pode ser entendido se o leitor ou 

ouvinte nao fizer relagao com outros suportes do contexto social. O que equivale 

dizer que a piada puxa pelo nivel de Letramento do individuo. Para o autor 

(idem), a relapao entre o humor e a lingua passa pela filosofia, psicologia, 

psicanalise e pela fisiologia. Ou seja, a relapao de humor na piada esta entre o 

que urn texto diz e o que ele proprio supoe que urn leitor conhepa. 

Quando meu tio me emprestou as revistas, cheguei a ficar com do; 

pensei: "Coitado, eu ja li algumas". Mas eu nao tinha lido todas, entao aceitei de 

bom grado a oferta de tao estimado e culto parente. A brincadeira e pertinente, 

Ele era e e. ate hoje, estimado e culto, sempre lia muito e era urn de meus 

exemplos de leitores, o meu querido tio Joao. Assistiamos a programas de 

pergunta e resposta pela TV na casa da minha avo e ele acertava todas as 

respostas. Eu ficava admirada e sabia que o conhecimento dele era advindo das 

muitas leituras. 

De repouso, afastada da escola, eu precisava fazer algo da escola, para 

nao sofrer tanto. E eu queria ler, tinha muita vontade de ler. Nessa idade eu ja 

havia lido e ouvido muitos contos de fadas. Eu tinha as revistas, mas me 

trouxeram mais. 

Minha fama de aluna caxias3 corria o bairro e urn padre, extremamente 

diferente do convencional, me socorreu. Daqueles que nao usavam batina, nem 

3 Regionalismo: Brasil. Uso; informal.: que ou aquele que cumpre com extreme rigor suas 
obrigagoes e responsabilidades - dicionario eletronico Houaiss da lingua portuguesa - edi(?ao 
especial, margo/2002. 

15 



aqueles aparatos esvoaQantes, que estudava filosofia na PUCC4 e que me pedia 

para passar seus cadernos a limpo, porque a letra dele era feia, mas me 

orientava para que eu nao pintasse nem caprichasse muito nos desenhos 

porque senao pegava mal para ele. Eu arrumava os cadernos dele e lia suas 

ligoes. Tao dificeis... 

A respeito da letra dele, essa era mesmo irreconhecivel, ilegivel. Foram 

meus primeiros treinos de decifragao de letra. E que treinos! Ao longo de minha 

vida, encontrei muitas letras ilegiveis . sacras ou nao. 

Esse padre diferente, cuja paroquia era vizinha da casa onde eu morava, 

amigo da nossa familia, me trouxe, nessa epoca, em uma caixa enorme de 

papelao dessas de supermercado, de presente emprestado , como ele mesmo 

afirmou categoricamente, sua colegao particular de gibis5. A caixa estava lotada 

de gibis. 

Aquilo era sua reliquia e ele estava emprestando pra mim. Eu nao 

acreditava que fosse verdade. Achei aquele gesto tao grandiose e impregnado 

de tamanho desapego, que isso me marcou pra sempre. Ele sabia que eu 

gostava de ler e abriu mao de coisas de extrema estima para favorecer meu 

repouso e me proporcionar horas alegres. Ele entendia muito os gibis. E 

entendia de leitores. 

Muitas pessoas veem as Historias em Quadrinhos como leitura menor, 

como passatempo. 

Eisner (2001), quadrinista e uma das maiores influencias da HQ moderna 

a partir da decada de 40, afirma que a HQ e mais uma arte da comunicagao do 

que uma simples aplicagao da arte e que "Ate um pedagogo se surpreenderia 

com a diversidade de disciplinas envolvidas na realizagao de uma historia em 

quadrinhos" (p. 144). 

E o autor (idem) elenca as disciplinas utilizadas na composigao de uma 

HQ moderna: "Psicologia, Fisica, Mecanica, Design, Linguagem, Tecnica 

4 PUCC - Pontificia Universidade Catolica de Campinas 
5 Gibi Gibi Nome dado as Historias em Quadrinhos no Brasil; banda desenhada, nome dado ^s 
HQs no Portugues Europeu; comics nos Estados Unidos, bande dessindte na Franga, fumetti na 
Italia, tebeos na Espanha, historietas na Argentina, murlequitos em Cuba, mangA no JapSo, 
(Disponivel em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Will_Eisner). 
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Artistica" (p. 144) e todos os conteudos que essas disciplinas abrangem: valores 

sociais, culturais, costumes, historia, literatura, interagao humana, linguagem 

corporal, gravidade, luz, ar, agua, movimento, forga, maquinas, vestuario, trajes 

caracteristicos, arquitetura, emprego do espago e dos formatos, tecnica ciencia, 

caligrafia, vocabulario, dramaturgia, mitos e imagetica, criagao de enredo, 

anatomia humana, perspectiva, cor e caricatura, alem dos processes de 

reprodugao e impressao. 

Eisner (Op.Cit.) alega que a imagem e urn forte comunicador e que a 

compreensao da imagem requer uma comunidade de experiencia, ou seja, para 

entender HQ ajuda muito se o leitor tiver urn bom nivel de Letramento. 

Eu adorava HQs, mas urn acervo tao grande assim era dificil adquirir. 

Gibis sempre custaram caro. Acredito que esses gibis me chegaram num 

momento muito oportuno, porque eu nao podia brincar e estava triste por estar 

acamada forgosamente. Entao, uma leitura divertida e ao mesmo tempo 

interessante de certa forma fazia as vezes da brincadeira. 

A HQ e urn genero cuja leitura pode ser divertida, mas ao mesmo tempo 

dificil, porque exige que o leitor reconhega o significado e o impacto emocional 

da imagem. A imagem carrega a maior parte do significado, apenas 

complementada por poucas palavras. Entao, eu tinha que ler tudo com muita 

atengao para nao perder nada da historia. 

Larrosa (2003) afirma que "Na leitura da ligao nao se busca o que o texto 

sabe, mas o que o texto pensa" (p. 142) ou seja, o que o texto leva a pensar. E 

que "Por isso, depots da leitura, o importante nao 6 que saibamos do texto o que 

nos pensamos do texto, mas o que — com o texto, ou contra o texto ou a partir 

do texto - nos sejamos capazes de pensar" (p. 142). 

E obvio que naquela epoca eu nao tinha condigoes de avaliar o que a 

leitura me proporcionava, tampouco me dava conta de que essa avaliagao 

existisse. Eu lia porque era agradavel e eu gostava de HQ. Mas e inegavel que 

esse genero de leitura acabou contribuindo para despertar meu lado 

investigative, criativo, perceptive, pois a maioria dos gibis que esse padre 

colecionava era do Tio Patinhas e do Pato Donald. 
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Depois que conclui a Faculdade de Letras e comecei a dar aulas, percebi 

que a maioria dos alunos preferia ler gibis aos livros. Ao mesmo tempo em que 

levava os livros de literatura para a sala de aula, eu pesquisava de que maneira 

poderia utilizar a HQ nas aulas de Portugues. 

Foi durante essas pesquisas que descobri, por exemplo, que o criador do 

Pato Donald, Carl Barks6, que escrevia suas narrativas acerca das aventuras do 

pato e seus sobrinhos pelo mundo, lia muito para escrever e desenhar. Toda a 

saga era meticulosamente contada atraves de consultas feitas a revista National 

Geographic misturando ousadia, humor, aventura e suspense. Entao eu entendi 

por que as historias do Pato Donald eram tao interessantes. Mais que simples 

histohas de humor, elas continham material de pesquisa referente ao cenario, 

aos costumes dos povos onde a aventura da familia Pato ocorria. 

A partir disso, eu inseri com seguranga esse tipo de leitura em minhas 

aulas e, mais que isso, desenvolvi urn trabalho voltado especificamente para a 

HQ com criangas do Ensino Fundamental. Nesse trabalho busquei suporte em 

Eisner (2001), Menezes, Toshimitsu e Marcondes (2003), Azenha (1996) e Feijo 

(1997). 

Feijo (1997), em seus estudos sobre leitura de HQ, escreve que na 

decada de 50, "Uma crianga de 10 anos era o perfil intelectual do leitor de gibis; 

logo, um adulto ler gibis era sinal de pouca inteligencia" (p.56). Abordando a 

questao nos dias atuais, o autor (idem) afirma que a leitura de historias em 

quadrinhos alem de nao atrapalhar a Alfabetizagao ou o interesse pela leitura, 

nada tern a ver com um leitor intelectualmente limitado. Ao contrario, diz ele: 

(...) para apreciar uma boa historia, muitas vezes e precise, por 
exemplo, um minimo de compreensao de leis fisicas, como 
gravidade, agao e reagao, inercia, etc. Senao, como entender a 
espagonave capturada pelo campo gravitacional do planeta, o 
"coice" de um canhao ao dispar ou mesmo a rota de colisao 
inevitavel entre dois veiculos que estao tentando frear e nao 
conseguem? (p.57). 

Eu percebi que a leitura de HQ so contribuiu para aprimorar meu lado 

leitor. Aos dez anos eu ja tinha o dominio do codigo. Usa-lo com leituras 

significativas fez muita diferenga. 

J Disponivel em www.google.com.br. 

18 



Chartier (2001) afirma que a imposigao do livro como 'modelo legitimo de 

leitura' (p. 103) e questionavel. Sabemos que o acesso aos livros, bem como a 

leituras criticas, e necessario, mas e inevitavel a leitura de outros suportes. 

Assim como aconteceu comigo, algumas leituras nos sao apresentadas e nem 

sempre sao livros. 

E bem verdade que, na atualidade, nao so os gibis trazem historias em 

quadrinhos. Atentas ao mercado da leitura, e ao interesse dos leitores por esse 

genero, algumas editoras, como por exemplo, UFJF/Musa {2002)7, Atica 

(2001 )8, Nacional (2008)9, Escala Educacional (2006)10
I Atica (2004)11, Globo 

(2007)12, Desiderata (2007)13 apos pesquisas na area da Arte Sequencial14, 

transformaram grandes classicos em FI.Q. 

No meu caso, o favorecimento causado pelas leituras em quadrinhos 

acrescentou muito em termos de criatividade, ao perceber os movimentos dos 

personagens, suas expressoes ao falar, a criticidade das falas muitas vezes 

dotadas de aparente ingenuidade, criticas ao comportamento, criticas sociais, 

enfim, panos de fundo que pude enxergar em minucias, porque dispunha de 

tempo para ler e reler esse vasto material. 

Nunca me esqueci dos gibis em minha constituigao como leitora e, 

quando professora, sempre os introduzi em minhas aulas, mostrando aos alunos 

a importancia desse tipo de leitura, Obviamente que eu trabalhava com eles 

outros generos e socializava com eles minhas proprias experiencias de leitura 

Dessa forma eu Ihes apresentava a leitura, deixando que cada um escolhesse, 

ao longo dos anos escolares, sua leitura preferida. 

Larrosa (2003), afirma que a tarefa do professor nao implica em "dara ler 

o que se deve ler, mas sim dar a ler o que se deve: ler" (p. 140). Com minhas 

7 Pai Contra Mae, Machado de Assis; O Bebe de Taiiatana Rosa, Joao do Rio; Apologo 
Brasileiro sem Veu de Alegoria, Antonio de Alcantara Machado. 
8 Bravo, Sr. William Shakespeare!, Marcia Williams (Adaptagao dos contos de Shakespeare); Sr. 
William Shakespeare Teatro, Marcia Williams (AdaptapSo dos contos de Shakespeare). 
9 Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto (Colepao Quadrinhos Nacionais); O Corcunda 
de Notredame Vitor Hugo (ColegSo Quadrinhos Nacionais); Moby Dick, Herman Melville. 

A Cartomante, Machado de Assis (Colepao Literatura Brasileira em Quadrinhos). 
12 Dom Quixote, Miguel de Cervantes. 
13 Dom Quixote das Criangas, Monteiro Lobato. 

M IrmSos Grimm em Quadrinhos, Irmaos Grimm. 
Arte Sequencial: Narrativa em Quadrinhos, Eisner, 2001. 



atitudes e historias de leitora, eu contribuia para o convencimento de meus 

alunos a se tornarem, eles tambem, leitores. 

Aquele tempo de hibernagao. em que fiquei 40 dias me recompondo, 

ajudou a ampliar ainda mais meu lado leitor. Ao concluir a 4a serie do ensino 

primario, ja com 11 anos, eu estava curada da hepatite e certamente estava 

diferente como leitora. Eu estava bem melhor. 

Nos estimulos dados por minha mae ao comprar os livros, o fato de eu 

ver meu pai sempre lendo, de eu perceber o valor que meu tio dava as suas 

revistas, de constatar o zelo que o padre tinha por seus gibis, fui me constituindo 

leitora. Para Grotta (2006), "0 sucesso da relagao entre o sujeito e a leitura 

depende da qualidade da mediagao que o sujeito vivencia" (p.225), ou seja, 

minha experiencia com a leitura tornou-se positiva pelos exemplos positives de 

leitores com quern eu convivia. 
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CAPITULO 3 

ESCOLARIDADE 

Estudei em escola publica ate o Ensino Medio. 

3.1 - EducaQao Infantii 

Iniciei minhas atividades como estudante na Educagao Infantii, na rede 

publica, no ano de 1966, com cinco anos de idade. A Educagao Infantii estava 

comegando em meu municipio e nao eram todos os pais que aderiam a ideia de 

colocar o filho na escola. 

Algumas criangas do meu bairro nao foram a EMEI1 porque seus pais 

achavam que eram muito novos para deixarem seus lares e permanecerem 

meio pen'odo na escola. 

No meu bairro, a EMEI ficava localizada no centre de urn jardim publico, 

uma praga situada em frente a minha casa e se chamava Escola Municipal de 

Educagao Infantii 'Jardim da Colina', o nome do meu bairro. Era so atravessar a 

rua, descer ate o meio da praga e chegava na escola. 

Nessa epoca, as atividades de coordenagao motora estavam no auge e 

eu nao escapei delas. Confesso que gostava porque eu nao entendia sua 

fungao e, de todas, a que eu mais gostava era o alinhavo. A professora Vilma 

distribuia cartelas de papel cartao com o desenho e os locais dos furinhos. 

Tinhamos que furar tudo com uma agulha grossa primeiro e depois alinhavar 

com linha grossa colorida. Talvez porque minha mae bordasse roupas em casa 

- e a mao - eu tambem gostasse de fazer aquilo na escola. 

O que me entediava nas atividades da EMEI nao eram as atividades, mas 

a repetigao delas, a rotina, todos os dias tinha exercicio manual. Eu me lembro 

que ficava cansada daquela repetigao diaria e chegava a ficar enfastiada de 

tanto mexer com as maos. Era atividade com massinha, alinhavo, pintura de 

Escola Municipal de Educagao Infantii 
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desenho mimeografado, recorte e colagem. Eu nao me lembro de minha 

professora de EMEI contando historias pra gente. 

Lembro-me que brincavamos no parquinho e que ela circulava entre a 

gente sorrindo, verificando se nao estavamos nos machucando. Essa cena vem 

sempre a minha cabega quando me lembro da professora Vilma. Seu olhar 

afetuoso e seu sorriso transmitiam a seguranga que precisavamos para estar all 

na escola longe de nossos pais. 

Da epoca da EMEI, entre as lembrangas que me marcaram 

positivamente, esta a musica tocada na nossa formatura, quando fomos para a 

primeira serie. Fiquei muito emocionada ao ouvi-la e nunca mais a esqueci. 

Somente depois de muito tempo foi que consegui descobrir o nome daquela 

melodia. Tratava-se de uma melodia de Grieg2, compositor noruegues. Mas isso 

eu descobri sozinha, quando eu ja era adulta. 

2 Boneco de Neve, melodia do compositor noruegues E. H. Grieg. 

Foto 1 - Formatura na EMEI em 1967, eu e a professora Vilma. 
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3.2 - Escola Primaria 

Cursei da primeira a quarta serie primaria na escola de meu bairro, na rua 

da minha casa. Essa escola era a Escola Estadual de Primeiro Grau 'Professor 

Mario Patarra Frattini'. 

Era uma escola recem-construida, muito bonita, com pisos inferior e 

superior, duas amplas escadarias internas que davam acesso ao primeiro andar. 

A fachada dessa escola era toda de concreto e vidro, urn predio muito moderno 

para a epoca. Do primeiro andar avistavamos parte da praga e do bairro. Ela 

ficava no meio de urn terreno grande e era rodeada por gramados e jardins 

muito bem cuidados, preservados pelos alunos, professores e funcionarios. O 

diretor era o responsavel pelos pes gigantes de azaleas fucsias que coloriam os 

jardins. 

Durante o recreio, costumavamos passear ao redor do predio e admirar a 

beleza desses jardins, percebendo o ambiente agradavel da escola. 

Na primeira serie, aprendi a ler e a escrever com a professora Idalina 

atraves da cartilha, mas nao a famosa Caminho Suave3. Na epoca fiquei triste, 

queria muito pegar essa cartilha nas maos, pois ela parecia urn livro. Mas a 

cartilha com a qual fui alfabetizada nao me foi apresentada em forma de livro, 

ela nao era encadernada. Era a Cartilha do Dudu, que ate hoje eu nao sei a 

origem e consistia em alfabetizar atraves da historia de urn menino que ganhara 

uma caixa. Essa caixa estava fechada e nao sabiamos o que havia dentro. O 

elemento suspense acompanhou todo o processo de alfabetizagao. 

A cartilha era confeccionada pela propria professora, em folhas de 

linguagem pautadas, mimeografadas e entregues pagina por pagina, uma por 

dia ou conforme os progresses dos alunos na leitura. Atraves dessas paginas 

diarias, arquivadas em uma pasta individual, eu ia conhecendo a historia do 

Dudu e aprendendo a ler, acompanhando os episodios em que o suspense a 

respeito do conteudo da caixa me deixava cada dia mais ansiosa. 

Eu tinha que aprender a ler porque a cada pagina que a professora 

entregava apareciam palavras novas que eu nao conhecia. Para saber o que 

havia na caixa era precise saber ler para acompanhar a historia. Vendo a folha 

Caminho Suave: Cartilha, Branca Alves de Lima. 
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repleta de novas palavras era possfvel pensar que ali estava a surpresa da 

caixa, mas qual! 

Fazia parte de minhas conversas com colegas fora da sala de aula nao o 

conteudo da cartilha, mas o conteudo da caixa. 

Foram paginas e paginas aprendendo novas palavras e silabas para 

desvendar o segredo. Na penultima pagina da cartilha, logicamente entregue no 

final do ano, aparecia a caixa ainda fechada. 

Foi quando a professora Idalina retirou do armario uma caixa de sapato 

encapada com papel laminado pink — hoje penso como os meninos se sentiram 

~ com tres furos redondos de cada lado e a colocou sobre a mesa. Meu corapao 

quase saiu pela boca. O que aquela caixa tinha a ver com a historia do Dudu? 

Sim, tinha tudo a ver. Ela era a propria caixa do Dudu. Saira das paginas da 

cartilha e fora parar no armario da professora, que a colocara diante de nossos 

olhos, prestes a ser aberta. 

Hoje, analisando a cena, tudo parece muito engragado, mas quando se e 

crianga, tudo parece magico quando e bem preparado, bem planejado. E a 

professora Idalina planejara cada passo. Tanto que aguardavamos ansiosos 

pela proxima etapa. 

Entao ela nos entregou a ultima pagina. La estava a caixa 

desenhada.ocupando toda a folha, sem nada escrito. 0 que havia dentro da 

caixa era uma pombinha. Mas, por que tanto suspense por causa de uma caixa? 

Foi entao que a professora nos informou que iriamos ate o gramado da 

escola para poder abrir a caixa pink, pois pelo conteudo nao podia ser aberta 

dentro da classe. 

0 que havia dentro da caixa era uma pombinha branca — real que a 

Professora soltou, deixando voar. Uma mensagem significativa para quern esta 

aprendendo a ler e a escrever. 

Nao me lembro de experiencias magantes com essa cartilha. 

Na escola, as leituras eram controladas pela professora, tanto os horarios 

como os livros. Nao tinhamos acesso aos livros, que ficavam trancados no 

errriario de classe Mas quando a professora Idalina mexia nesse armario havia 

'Jrna expectativa da classe para ver o que ela iria pegar. Os livros de leitura 
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eram dispostos sobre sua mesa e os alunos que fossem terminando a ligao 

poderiam pega-los. Alguns desses livros pertencem hoje a Colegao Historias de 

Antigamente, da editora Callis. 

Quando conclui a primeira serie, ganhei um livro da minha professora, 

com dedicatoria. 0 ano era 1968 e hoje, apos 30 anos, ainda o tenho comigo. 

Faz parte de uma das historias de Sheerazade, das Mil e uma Noites. 

Das segunda e terceira series, nao tenho recordagoes nem boas nem 

ruins. Na segunda serie, a professora Marentina era atenciosa com os alunos, 

mas as vezes perdia a paciencia. Nao me deixou marcas nem positivas nem 

negativas. Na 3a serie, a professora Helena era engragada e fazia muita piada 

em classe com o comportamento dos alunos, numa tentativa de intimidar 

principalmente os meninos. Hoje talvez questionassem seu comportamento, pois 

ela colocava alguns apelidos neles. Os que gostavam de fazer bagunga ela 

chamava de galas, pois em sua opiniao, eles faziam isso para chamar a 

atengao Riamos muito com essa professora. 

Eu me lembro que, uma vez, um menino pegou uma caneta azul e riscou 

todas as veias do brago, fazendo contorno com a caneta. Quando a professora 

Helena viu aquilo, falou "(Bonito, fein, gati!' e a classe caiu na risada. Ela 

dificilmente perdia a paciencia, mas quando perdia, era melhor abaixar na 

carteira. Ela ficava muito brava. 

Porem, nao me lembro de ter visto a professora Helena maltratando 

algum aluno. Ela chamava a atengao na medida certa e brincava com os 

meninos, sem humilha-los. 0 fato e que, mesmo sendo energica as vezes, no 

sentido de exigir que a classe mantivesse a atengao para poder aprender, ela 

era querida por todos, pelo seu jeito bem humorado. 

Segundo Pellisson (2008), ser exigente com o aluno em situagoes de 

aprendizagem e tarefa do professor comprometido com sua pratica e sinonimo 

de afetividade para com o aluno, pois evidencia o interesse na aprendizagem 

deste ultimo. 

Foi exatamente por esse motive que a professora Helena permaneceu 

em minha memoria: ela era energica, mas ensinava bem e nos tratava 

igualmente bem. 
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3.2.1 - Marcas aversivas 

Na 4a serie, minha experiencia nao foi das melhores. live uma professora 

— a professora T. — pue me deixou marcas aversivas. Sua pratica em sala de 

aula deixava a desejar, pois alem de nao ser carinhosa com os alunos, se 

preocupava mais em cumprir o conteudo que nos ensinar realmente. Ela ficava 

na porta a maior parte do tempo conversando com a professora da outra 4a 

serie, a professora L, sobre o andamento das aulas. 

Ela comparava os conteudos dados e se a outra professora se adiantasse 

com a materia, ela brigava na porta mesmo, chamando a atengao da colega, 

que se justificava sobre o motive de estar a frente. 

A professora T. questionava como a professora L. podia agir assim, se a 

classe dela era a 'B', a mais fraca. Falava isso na nossa frente e eu ficava 

pensando que se a nossa classe era forte e a outra era fraca, todos os nossos 

amigos de la eram fracos. Ja naquela epoca eu achava que ela nao deveria 

fazer esse tipo de comentario, nem na frente dos alunos nem em qualquer outro 

lugar, pois estava expondo-os ao ridiculo. 

0 tempo que ela passava na porta conversando era um tempo perdido 

em nossos estudos, pois ficavamos parados olhando para ela e ouvindo as 

conversas, que nao eram nada frutiferas. 

Essa professora tinha outras manias. Na porta, conversando com a 

professora L., olhava para os alunos da nossa classe, apontando um por um, 

falando que fulano nao aprendia, que beltrano era carente, que sicrano era da 

caixa4, e que um outro ainda nao tinha jeito por ser muito bagunceiro. Era tao 

ruim ve-la agindo assim, os alunos apontados ficavam constrangidos e isso me 

incomodava. 

Ser da caixa era pertencer a ARM da escola, nao ter recursos para 

comprar material escolar nem uniformes. Os alunos da caixa se sentiam 

humilhados perto dos demais que nao eram da caixa porque eram discriminados 

dentro da escola - pelos proprios professores, que viviam fazendo sermao 

durante a aula sobre os cuidados com o material e pelos serventes, o Sr. A. e 

4 Aluno da Caixa: mantido pela ARM da escola, por nao ter condigdes para comprar material 
escolar nem uniforme. 
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sua esposa, pue, ao entregarem um lapis, urn cademo ou ate mesmo uma 

borracha a esses alunos, muitas vezes durante as aulas, faziam advertencias 

em torn energico sobre a durabilidade que aquele material deveria ter Nos, 

sentados em nossas carteiras, assistlamos a todas essas cenas. 

Aqueles eram meus amigos de escola e eu nao gostava de ve-los 

expostos daquela maneira. Eu me colocava no lugar deles e tentava imaginar a 

vergonha que sentiam. 

Eu sempre tive pena dos alunos da caixa, nao pelo fato de serem da 

caixa, mas pelo fato das humilhaqbes que passavam. 

0 proprio diretor da escola - Sr. Martinho - nao tinha essa postura de 

discriminar alunos. Tratava a todos igualmente, energico, claro, mas nunca o vi 

discriminando alguem. Pelo contrario, ele entrava na escola sempre cantando 

ou assoviando, balanqando as chaves de seu carro e passava por nos mexendo 

conosco, fosse com um assovio mais alto seguido de um sorriso para nos, fosse 

com uma careta engraqada, tambem seguida de um sorriso. 

0 professor Martinho era simpatico e gostavamos muito dele. Antes de 

entrarmos para as aulas, ele permanecia no patio da escola cantando conosco. 

Dificilmente ele nao estava na escola no momento da entrada dos alunos, 

Foi com a professora T. que eu vivi uma expehencia infeliz dentro da 

escola. No segundo semestre, era praxe a escola fazer a festa da pnmavera. As 

classes elegiam meninas candidatas a Rainha da Pnmavera e entre essas 

candidatas a que vendesse maior numero de votos recebia a faixa e o cetro de 

rainha no dia da festa. Eu fui uma das eleitas na mmha classe e, embora nao 

tivesse autorizaqao de meus pais para sair a rua vendendo votos, assumi o 

compromisso. 

Entre os agravantes dessa venda de votos estava o proprio ato em si, ou 

seja. vender votos. Hoje eu penso dessa forma, mas na epoca eu nao me dava 

conta disso e nem ninguem na escola abordava o assunto. A professora T. 

somente nos informava que deverlamos nos esforqar o maximo possivel na 

venda dos votos para ajudar a escola. 

Meus pais se encarregaram da maior parte da venda e eu vendia para as 

Pessoas mais proximas, na vizinhanga. E obvio que nesse ntmo dificilmente eu 



ficaria em primeiro lugar. Mas esse nao era meu objetivo, eu estava feliz per 

participar porque iria desfilar numa passarela. 

No dia da apurapao, fiquei em segundo lugar na contagem dos votos. 

Uma aluna da classe da professora L. havia vendido mais votos. 

Quando a professora T. nos comunicou em classe que nenhuma menina 

da sua classe havia vendido numero suficiente para conquistar o primeiro lugar, 

estava uma fera, seus olhos brilhavam e ela falava em torn muito alto. Xingou 

todas as meninas e nao sei o que ela fez com as outras, mas comigo ela deu 

um jeito de encostar perto da minha carteira, abaixou perto de mim, colocou a 

mao por tras do meu cabelo, perto da nuca e puxou bem forte, mas sem que 

ninguem percebesse, como num beliscao. E me perguntou por que eu tinha 

ficado em segundo lugar, por que eu nao tinha conseguido vender mais votos, 

se eu sabia que por isso nao seria rainha e sim princesa da primavera, se eu 

nao tinha vergonha de ver uma aluna da classe fraca passando na minha frente. 

E afirmou que se eu tivesse me esforgado mais eu teria conseguido Ela falava 

com os dentes cerrados, parecia uma fera. 

Eu nunca havia vivenciado uma situagao daquelas em minha vida, nem 

em casa nem em outro lugar. Diante de seu semblante horrendo eu fiquei sem 

palavras de tao assustada. Minha vontade era cair no choro, eu solugava por 

dentro, mas tive que me confer pelo medo que eu sentia dela. 

Cheguei em casa calada e minha mae percebeu. Quando contei, minha 

mae nao pensou duas vezes e foi ate a escola conversar com a professora, 

Minha mae me levou junto para que a conversa nao soasse em torn de simples 

queixa, ela queria que eu tambem participasse e queria ver a reagao da 

professora T. 

Quando ela expos o fato a professora, essa por sua vez falou com voz 

melosa que imagine que isso havia acontecido, que eu era uma menina muito 

linda e boa aluna e passou a mao sobre minha cabega fazendo um carinho. 

Aquelas palavras mentirosas e aquele semblante falso eu nunca mais 

esqueci. Na hora senti um calafrio e uma decepgao tao grande por saber o 

quanto aquela mulher mentia e nao tinha escrupulo algum em fazer aquilo na 

frente de uma aluna, que sabia bem o que ela tinha feito em classe. 
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Fiquei tao decepcionada e triste que o resto de ano que faltava para 

terminarem as aulas pareceu durar uma eternidade. Para concluir o ano 

faltavam dois meses, mas para mim pareceu um ano. Eu nao sentia mais 

vontade de encarar aquela professora ma e mentirosa nem por um dia, mas tive 

que engolir qualquer reaqao e aparentar que estava tudo bem para ela nao me 

prejudicar ainda mais. Nao sei se ela ficou com medo ou o que foi, mas ela nao 

assumiu o que fez comigo. 

Apesar dessa sua postura, ela foi um fato isolado em minha escolaridade 

e eu nao adquiri repulsa pela escola. 0 meu silencio se devia ao fato de que o 

aluno, dentro das relagoes afetivas, entende quais sao os valores dados a eles, 

por parte de alguns professores. Naquela epoca eu prefer! me calar a 

enfrentar/questionar a professora. 

Tenho ciencia que em suas relagoes em sociedade, os alunos vao 

crescendo e construindo a no^ao de quando e por que razoes e melhor silenciar 

diante dos mais poderosos e nao foi diferente comigo. 

Hoje entendo que meu legado emocional, construfdo pelo legado cultural, 

ensinava-me a controlar meus impulses, aperfeigoando minhas emogoes para o 

convivio em sociedade. 

Por sorte, minha mae acreditou em mim e depois de muita conversa 

pediu que eu deixasse isso passar porque nao valia a pena sofrer. Mas ficou 

marcado em mim e escrever sobre esse fato e algo que me incomoda. 

Sinceramente eu preferiria nao ter essa historia pra contar. 

Mesmo assim, no dia da festa eu desfilei com minha faixa de princesa, 

segunda colocada, e esqueci por uma noite a furia da professora T e meu 

desgosto sufocado por ter que continuar sendo sua aluna durante mais dois 

interminaveis meses. 
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Foto 1 - Coroa?ao e desfile Rainha da Primavera outubro de 1971 

Conclui a quarta-serie primaria no ano de 1971 e deixei a Escola 

Mario Patarra. 
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Foto 1 — Entrega de Certificados 4° ano primario, minha classe e a da professora L. . 

A esquerda, o professor Martinho e seu filho Alexandre, a Rosa Maria, a Helenice e eu - 

dezembro de 1971. 
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Teria continuado la se pudesse. Eu adorava meus amigos, o diretor e a 

escola. 

3.3 - O Ginasio 

Da quinta serie em diante tive que mudar de escola porque a escola do 

bairro em que eu morava nao sediava o ginasio. Era preciso atravessar dois 

bairros para poder chegar a nova escola, um colegio central, denominado 

Institute de Educagao Estadual Presidente Kennedy. 

Essa escola era muito grande e eu. no inicio, tinha um pouco de receio de 

circular sozinha la dentro e me perder dos colegas ou nao achar mais minha 

classe. Ela tambem tinha o piso inferior e o superior e nela cursei da 5a serie ao 

1° colegial. 

Apesar de possuir uma biblioteca imensa, nunca podiamos retirar livros, 

porque o acesso aos alunos era proibido. Tudo o que ouviamos falar sobre a 

biblioteca era que nao podiamos nem pensar em chegar perto, pois quern se 

aproximasse da porta acabaria na diretoria. 

3.3.1 - A diretora 

A diretora da escola era famosa na cidade inteira por ser muito brava. Ela 

andava pelos corredores entre as classes verificando nossa disciplina, com as 

sobrancelhas franzidas e o semblante carregado, parecendo uma fera. Eu 

pensava nela como uma capadora de indisciplinados e sentia muito medo, 

embora eu nao estivesse entre eles, no sentido de fazer baderna. Porem, eu 

gostava de conversar pelos corredores, de dar uns pulos nas escadas, de dar 

bastante risada com meus colegas e, nesses mementos, so o fato de cruzar 

com ela no corredor ou no patio me dava vontade de ficar invisivel. 

3.3.2 - Os professores 

Dos meus professores dessa epoca, eu posso dizer que tive uma boa 

professora de Portugues, a professora Sheylla, que parecia gostar de dar aulas, 

chegava sempre muito animada e trazia musicas para ouvirmos, comentarmos, 

cantarmos e estudarmos portugues atraves de suas letras. Essa professora 

ministrava aulas de ingles e trabalhava com musicas tambem nessa disciplina. 
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Pelo jeito animado que chegava para as aulas, com radio a tiracolo e pela 

maneira segura com que conduzia as discussoes, ela passava uma impressao 

de organizagao. 

Segundo Leite e Tassoni (2002), na pratica docente, a organizagao dos 

conteudos e a escolha dos procedimentos e atividades de ensino aumentam as 

possibilidades de uma aprendizagem significativa. Para os autores (idem) a 

ausencia dessa organizagao ou de um planejamento adequado pode aumentar 

as possibilidades de fracasso por parte do aluno, tendo como consequencia a, ja 

citada, deterioragao das re/a goes entre o professor e o referido objeto em 

Questao" (pAS). 

Sendo assim, pensando na maneira como a professora Sheylla conduzia 

suas aulas, o modo como atendia aos nossos questionamentos e a forma alegre 

com que se comunicava conosco, posso dizer que ela nao so planejava suas 

aulas como gostava de estar conosco. 

Pellisson (2006) afirma que o ato de ensinar exige que o professor goste 

dessa pratica e que as chances de o aluno se envolver com o objeto de estudo 

sao maiores quando percebe, no professor, lagos afetivos com seu trabalho. Em 

outras palavras, o aluno percebe quando o professor gosta de ser professor. 

No Kennedy tive aulas de Ciencias com um professor chamado Joao. 

Esse professor brincava com os alunos, mas nao se aproximava muito de nos. 

Com seu bigode enorme, olhos azuis e jaleco de cientista, ficava isolado atras 

^9 bancada do laboratorio e explicava a materia de la. A classe era em formato 

auditoho e nos nos sentavamos nas carteiras, que ficavam dispostas nos 

degraus. 

Ele fazia piada de situagdes ocorridas na classe demonstrando empatia 

com os alunos, mas sempre que ia mostrar uma experiencia, colocava a classe 

Qm fila, orientando que ficassemos com as maos para tras para nao 

©sbarrarmos em nada e que passassemos pela bancada vendo as experiencias 

que ele havia feito. Nesse momento ninguem podia perguntar nada nem fazer 

barulho, era permitido somente olhar e voltar para a carteira. Quantas duvidas 

ficavam nas nossas cabegas! Entre elas por que nao podiamos chegar perto 

dos animais empalhados, fetos e frascos que ficavam inertes dentro do armario 
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de vidro, inacessiveis ate para ele, pois nunca abria o armario. Nao na nossa 

frente. Seriam somente enfeites do laboratorio? — eu pensava. 

Sempre que ia ensinar uma materia nova ou alguma experiencia, fazia 

um suspense como se fosse desvendar os misterios da Ciencia e eu percebia 

que ele se divertia com nossa curiosidade, 

O professor Joao parecia ser muito organizado, tudo em sua aula tinha 

uma sequencia rigorosa, nada podia sair dos trilhos, nem nosso comportamento. 

Apos retornarmos as carteiras, ele passava as explicapoes sobre as 

experiencias realizadas, mas muitas de nossas perguntas ficavam sem 

respostas, porque era no momento da observagao que a duvida surgia. 

0 professor Joao era ao mesmo tempo engragado e esquisito. Para 

brincar com os alunos ele arregalava os olhos bem azuis e ficava nos fitando 

imovel por um tempo. Achavamos graga naquilo, mas mantinhamos certa 

distancia, pois ao mesmo tempo em que ele brincava, chamava nossa atenqao 

dando um grito para nao estragarmos nada da sala. Depois de ver que tinhamos 

assustado, ele dava uma gargalhada. 

Eu tenho boas lembranpas desse professor, porque apesar de bastante 

energico e exigente, ele sabia explicar bem a materia e dava para perceber que 

sle gostava da gente. 

Havia tambem uma disciplina denominada Educapao Moral e Civica. Na 

minha classe a professora dessa materia era a professora Cecilia. Meiga e 

atenciosa, ela nao ficava atras da mesa para dar aulas. A frente da mesa, bem 

proxima de nos, alunos, apoiava-se numa carteira e explicava a sua materia, 

nos olhando de perto. 

Suas explicagoes eram claras e ao mesmo tempo sofisticadas, pois ela ia 

3 fundo nos temas que abordava. A professora Cecilia respondia a todas as 

Perguntas sempre de forma pausada e com um sorriso Explicava pormenores e 

era muito gostoso ouvi-la. 

O vestuario dessa professora tinha uma caracteristica. era 

monocromatico. Suas roupas e acessorios falavam de variapoes sobre o mesmo 

torn. Se ela chegasse de roupa laranja, tudo nela era laranja, a sombra dos 

o'hos, o batom, o esmalte, os brincos, os sapatos, a bolsa, a pasta de elastico. 
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Era gostoso ficar olhando para aquela combinagao minuciosa de cores. A aula 

passava tao rapido que quando eu percebia ela ja estava se despedindo. 

O que eu mais gostava de ouvir nessa disciplina eram as aulas sobre a 

religiosidade de outros pafses. Tagliaferro (2006) afirma que quando os 

professores demonstram fascfnio pelos livros e pelo objeto do conhecimento, as 

possibilidades de o aluno se envolver com leituras sao amplas. 

Foi a partir dessas aulas que me interessei pelo islamismo, hindulsmo e 

outras religioes e crengas espalhadas pelo mundo. Li por vontade propria sobre 

os imperios bizantino e mugulmano, apos ouvir as aulas da professora Cecilia. E 

ate hoje, me interesso por leituras do genera. 

Eu tive uma professora de Historia na oitava serie, a professora Noemia, 

que possuia urn ritmo acelerado de dar aulas. Extremamente competente, 

queria que aprendessemos tudo de historia com ela, parecia que o tempo de urn 

ano letivo seria pouco para nos ensinar tudo o que queria. E realmente era, 

porque a professora Noemia sabia demais. 

Na tentativa de nos fazer memorizar 'para sempre' os presidentes do 

Brasil ate determinada epoca, ensinou a classe uma palavra enorme - 

defepecranhervedeaw - e depois de nos fazer repetir incessantemente a 

palavra e conferir se haviamos decorado, nos ensinou que a mesma trazia as 

iniciais de todos os presidentes ate entao. 

Na epoca, essa palavra ajudava na hora da prova, pois estava na 

memoria e lembrar do conteudo a partir dela, era facil. Porem, hoje so me 

lembro da palavra e, para escrever os nomes dos presidentes tenho que 

recorrer a pesquisa5; Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de 

Morais, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peganha, Hermes 

da Fonseca, Venceslau Bras, Delfim Moreira, Epitacio Pessoa, Artur Bernardes, 

Washington Luis. 

Depois dessa palavra havia outra, que fazia referenda a presidentes de 

outro periodo e da qual hoje eu nao me lembro, nem lendo seus nomes na lista 

do Google. Interessante que nao aprendiamos o que esses presidentes fizeram 

ou deixaram de fazer pelo pais, aprendiamos somente seus nomes. 

Disponivel em www.google.com.br 
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Outra coisa que me lembro dessas aulas e que eu adorava quando ela 

vinha falando dos visigodos e ostrogodos. Eu me lembro que eram povos e que 

viviam em batalhas, e eu tinha fascinio por ouvir aquelas historias, nao as 

batalhas, mas a cultura deles... 

Apesar de muita coisa nessa disciplina ter que ser decorada para 

memorizar e apesar de eu ja ter me esquecido de muita coisa, da professora 

Noemia nao deu para esquecer, porque, alem de ser exigente conosco em 

termos de estudo e aprendizado, ela era brincalhona e afetuosa. No meio da 

materia ela parava e fazia piada com os acontecimentos historicos e eu me 

lembro que era muito divertido assistir suas aulas. 

Boa parte de meus professores era exigente e nem por isso tenho 

lembranpas aversivas deles. Pelo contrario, esse fator me ajudou a me superar 

enquanto estudante. Pellisson (2006) afirma que o fato de o professor instigar o 

aluno, desejando que avance eu sua aprendizagem, implica presenga de 

afetividade no processo e que as trocas, os dialogos e os questionamentos sao 

importantes componentes dessa relagao. 

Tendo professores exigentes, eu procurava estudar mais para aprender o 

que eu ainda nao sabia e para entregar todas as ligoes, porque tinha 

consciencia que se nao fizesse, eles ficariam muito bravos. Dessa forma, eu 

aprendi a me organizar e a cumprir tarefas escolares, em meu proprio favor. 

Pela minha historia de vida e peia minha ligagao com a literatura e com a 

musica e perceptivel minha ligagao com a arte. Na escola, da quinta a oitava 

serie tive quatro professores de artes. Nenhum foi tao marcante a ponto de se 

tornar inesquecfvel. 

Mas, apesar dos meus professores de Educagao Artistica, eu continuei 

gostando de arte, talvez pela formagao que eu recebera em casa a esse 

respeito, talvez por ler livros de historias e receber incentive em casa quanto ao 

meu lado artistico na infancia. Talvez pelas musicas classicas que ouvia desde 

pequena, talvez por assistir a filmes legendados com meu pai. 
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3.4 - O Colegiai 

Na adolescencia, em 1976, cursei o primeiro colegiai comum. Nunca 

cursei Magisterio, porque meu sonho era ser professora de lingua portuguesa e 

eu esperava ansiosa pela faculdade de Letras. Nesse unico ano em que cursei o 

colegiai, estudei no Institute de Educagao Presidente Kennedy, escola onde 

havia concluldo a oitava serie. 

No colegiai, tive uns professores que nao me atralam - como o de 

qulmica, que so nos mandava pintar tabela periodica e dava nota pela pintura 

mais criativa. Nem com as aulas de pintura do meu pai - que nos ensinara 

pacientemente a pintar com lapis de cor na infancia - eu me animava nessas 

colorizapoes-passatempos, pois, com quinze anos, e diflcil se interessar por 

professores que visivelmente nao planejam aulas e nao ensinam. 

3.5 - Ensino Tecnico 

No ano seguinte, a Fundagao Paula Souza inaugurou urn colegio6 em 

Americana, com cursos profissionalizantes. Era o ano de 1977 e esses cursos 

estavam no auge. 

Resolvi entao mudar de escola. Aos dezesseis anos, prestei exame e 

passei no curso tecnico. Fiz inscrigao para Secretariado, porque era o unico 

curso pelo qual eu havia me interessado. Meu pai ficou bravo e falou que queria 

ter uma filha engenheira, que o campo de trabalho era melhor e mais serio. 

Preconceito para com as secretarias. Eu chorei, mas nao teve jeito. Tive que 

mudar minha inscrigao, Fui cursar Edificapdes. 

No curso de Edificapoes aprendi a desenhar casas, fachadas, 

perspectives. Nessa epoca meu senso estetico ficou ainda mais apurado, dadas 

as exigencias nos detalhes arquitetonicos dos desenhos e das plantas baixas. 

Tive muitos professores, a maioria engenheiros, tenho ate arrepio de me 

lembrar. Eles so ensinavam calculo e eu queria as letras! Incrlvel como muitos 

deles entendiam que eu nao me adaptava aquilo. 

Urn deles, o professor Valdir, impecavel em suas aulas, trazia tudo 

organizado e, apesar de ser engenheiro, talvez entendesse mais de docencia e 

Colegio Polivalente de Americana - ETEA - Fundap3o Paula Sousa 
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fosse mais decente em sua pratica de sala de aula que muitos professores 

formados em licenciaturas. Ele nos olhava, nos enxergava, conversava com a 

gente, via nossas dificuldades de aprendizado e se divertia com nossos apuros 

pedindo socorro nas explicagoes de calculos de vigas de concrete, tesouras de 

madeira para cumeeiras de telhados. 

Ate hoje, quando me encontra, esbopa o mesmo sorriso carinhoso com 

gue na epoca me olhava, sorria e perguntava o que eu estava fazendo naquele 

curso e que, para desenhos de plantas tecnicas eu era incomparavel, nota dez, 

rnas que meu negocio nao era calculo. 

Realmente, eu adorava desenhar plantas de casas e fachadas em 

nanquim e papel vegetal. Eu ficava horas caprichando naquilo. Era meu refugio 

em pleno oceano de vetores, fisica, fundapoes... 

Fiquei quatro anos nesse suplicio e quando me formei, em 1980, com 

direito a me habilitar para assinar plantas de casas populares, nunca retire! 

minha licenpa no CREA7, porque sabia da responsabilidade em se erguer uma 

casa e do risco caso a mesma viesse abaixo. As minhas, certamente, viriam, 

Porque de calculo eu entendia pouco e queria distancia. 

Nessa epoca eu trabalhava numa empresa multinacional. Com meu 

Primeiro salario, ja que eu sabia desenhar tao bem, poderia ter comprado uma 

Prancheta e muitas canetas nanquim com varias espessuras de pontas, pois a 

maioria da classe investia nesse tipo de aquisipao. 0 que eu comprei com meu 

Pnmeiro salario nessa empresa deixou muita gente sem fala e a mim tambem, 

P0ls eu tinha que fazer silencio para ouvir e para ler; eu comprei meu primeiro 
aParelho de som dois em urn (toca-discos, FM) e comecei a colepao de discos 

de vinil de musica classica "Mestres da Musica"8 Eu estava realizada. Alem de 

,er sobre os grandes compositores, poderia ouvir tantas vezes quantas quisesse 
rri|nhas musicas preferidas. O resto da minha classe adorava rock. 

0 professor de Portugues que eu tive no colegio tecnico, que poderia ter 
s|do meu lenitive nesses anos, dormia na mesa. Pegava o livro, mandava seguir 

a leitura por fileira e de vez em sempre cochilava. 

s c^EA ~ Conselho Regional de Enqenharia, Arquitetura e Agronomia de S§o Paulo 
Ed'toraAbril Cultural 
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A professora de Artes fazia as vezes do professor de literatura que eu 

tanto necessitava. Ela trabalhava com letras de musica, nos fazia pensar a 

respeito e discutir os temas. Eram aulas muito gostosas. Dava pra perceber que 

ela fazia aquilo com prazer e que trazia tudo preparado. Percorria a classe 

enquanto dava aula, explicando e conversando conosco. 

Esse curso serviu para eu conhecer grandes amigos, os quais conservo 

ate hoje, a maioria engenheiros, evidente, inclusive os professores, e tambem 

para me mostrar ainda mais claramente o que eu nao queria. Eu nao queria 

outra coisa que nao fosse estudar Letras. 

3.6 - Universidade 

Prestei vestibular para o curso de Letras na PUCC, em 1980, passei, 

estudei de 1981 a 1984, amei cada dia de aula. Formei-me professora de 

portugues e de Alemao. Preferi alemao ao ingles, creio que pelos 'austriacos' do 

meu avo. Eu sempre tive carinho pela lingua e pela cultura alemas. 

Quando me formei em Letras, meu grande sonho era prosseguir os 

estudos e cursar Mestrado. Mas eu me casei, meu marido estava terminando a 

faculdade, tinhamos gastos e nao dava pra ele estudar e eu cursar urn Mestrado 

Pago. Minha ideia era fazer Mestrado na PUCC. Jamais me passou pela cabega 

gue um dia eu poderia ter a chance de fazer meu tao sonhado Mestrado na 

Unicamp. 

Abri mao desse sonho na epoca, tive meus filhos e decidi dar um tempo 

nos estudos, para poder ficar mais proxima deles, porque eu ja trabalhava 

durante o dia, imagine ficar longe deles tambem a noite. Julguei que para eles 

sena mais importante naquele momento minha presenga que meu diploma. Nao 

errei, mas nunca abandonei a ideia do Mestrado. 

Trabalhando ainda na mesma multinacional, como secretaria, quando 
Podi demissao, um dos diretores, uma pessoa altamente seria enquanto 

Profissional, me chamou para conversar. Deu-me uma semana para pensar, 

d^endo que eu era excelente funcionaria e que seria besteira trocar de servigo, 

alegando que alem de eu ganhar metade do salario, ser professor, na rede 
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estadual, nas condigoes atuais seria atuar num estagio antes do relaxo. Alegou 

que eu iria me decepcionar, porque eu era muito organizada. 

Levei altamente em consideragao aquela proposta e esperei veneer o 

prazo de uma semana, em consideragao a ele, mas a palavra relaxo me soou 

tao forte que, como urn desafio, me impulsionou ainda mais para a profissao de 

professora. Eu nao iria ser uma professora relaxada. Nao queria ser assim. 

Apos 14 anos, ja atuando como professora de Lingua Portuguesa, cursei 

Pedagogia para entender melhor algumas coisas acerca da educagao, que o 

curso de Letras nao chega a abordar totalmente. 

Sendo professora de Portugues e de Alemao, me formei tambem 

Pedagoga, 

3.7 - Unicamp 

Trabalhando na rede municipal, como professora de Portugues, tive 

oportunidade de participar, como candidata, da selegao de professores para o 

curso de Especializagao do programa do PROESF e, em consequencia, apos 

selecionada, atuar como AP no curso de Pedagogia. no mesmo programa. 

3-7-1 - Os Assistentes Pedaaoqicos 

Dentro do programa do PROESF, antes de atuar como Assistente 

Pedagogico cursei a Especializagao — Pos Graduagao Lato Sensu em 

"Fundamentos Cientificos e Didaticos da Formagao de Professores", na 

modalidade 'Especializagao em Fundamentos Cientificos e Didaticos da 

Formagao de Professores: Organizagao do Trabalho Docente' - cujo curriculo 

©specifico preparou os profissionais docentes para trabalharem no curso 

especial de Pedagogia. A distribuigao dos APs, nas tres modalidades existentes, 

ficou a cargo da FE e se deu tanto pela formagao academica de cada urn, como 

Pelo cargo exercido no municipio, dentro do Ensino Fundamental e da Educagao 

Infantil. 

Os Assistentes Pedagogicos foram selecionados, primeiramente, nas 

redes municipais, entre dezembro de 2001 e fevereiro de 2002, por indicagao 

interna da Secretaria de Educagao de cada municipio, atendendo aos criterios 

basicos exigidos pela Faculdade de Educagao da Unicamp de serem 
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professores pedagogos em exercicio de sala de aula na rede e estarem dentro 

do perfil definido pela FE da Unicamp. Ou seja, ter formagao superior em 

Pedagogia e, de preferencia com Pos-Graduagao ou Especializagao. Ter 

reconhecida lideranga pedagogica nas escolas e ser comprometido com a 

Educagao; ter interesse em participar do projeto uma vez que teriam o 

compromisso da docencia no curso de Pedagogia e a atuagao futura nos 

nucleos de formagao continuada em seus municipios. 

A decisao final para participagao dos indicados no curso de 

Especializagao, e posteriormente para atuagao como APs no Curso de 

Pedagogia, ficou a criterio da FE. Atendendo as exigencias da universidade, os 

professores pre-selecionados em fase municipal passaram tambem por urn 

Processo de selegao com docentes da FE da Unicamp, no final do mesmo 

periodo, envolvendo entrevista, analise de curriculo e dinamica de grupo, 

A clareza nos criterios para selegao dos candidates ao Curso de 

Especializagao e nas entrevistas foi necessaria, segundo os coordenadores do 

Programa do PROESF, pois "A/em de preparar os Assistentes Pedagogicos, o 

curso visava tambem favorecer os municipios com pessoal preparado para, 

Posteriormente, atuarem nos Nucleos de Educagao Continuada" (Pereira, Leite 
6 Soligo 2005, p 4). Portanto, o perfil academico do aluno nao poderia ser 

Pesconsiderado, tendo em vista que, para se adequar ao projeto, este teria que 
86 dedicar a leituras, despendendo tempo, inclusive extracurso, em favor de 

eprirnoramento de conhecimentos. 

O artigo 67, inciso II da LDBEN/96, permitiu nosso afastamento 

temporario por seis meses de nossos cargos nos municipios, a fim de 

cursarmos, em periodo integral, a Especializagao idealizada especificamente 

Para atuagao no PROESF como APs. 

Segundo Pereira, Leite e Soligo (2005), o curriculo dessa Especializagao 
foi assim constituido porque "As areas estudadas contemplaram o 

aProfundamento das questoes dos fundamentos educativos, o dominio desses 

COnhecimentos e a articulagao entre eles" (p 4) 

Nas reunioes iniciais com o professor Sergio para elaboragao do piano de 

aulas ele fez questao de nos incentivar ainda mais afirmando que tinhamos nos 
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apropriado de um conhecimento que tornava legitimo estarmos no curso de 

Pedagogia como APs e que ele nao tinha duvidas disso, pois estavamos nessa 

disciplina pela media obtida no curso de Especializagao. 

0 documento CAPES9 (2004, p.7), referente ao PROESF, aponta para 

aspectos do compromisso assumido publicamente pelas secretarias municipais 

de educagao com a universidade, ressaltando a extensa formagao dos APs na 

Especializagao e a necessidade da continuidade do trabalho com formagao nos 

municipios. Esse documento chama a atengao tambem para o fato da 

transitoriedade dos cargos polfticos e que os Assistentes Pedagogicos, nos 

diferentes municipios, sao professores concursados, e la estarao mesmo 

quando os atuais Prefeitos e Secretaries deixarem seus cargos ou quando a 

Universidade concluir o projeto, "porque as pessoas nos cargos pollticos 

passam. Os professores de carrelra permanecem" {p.7). 

Pellisson (2008) destaca que entende que atraves do documento em 

questao e possivel "divisar o carater imperioso de as politicas publicas 

manterem o compromisso assumido, por questoes de responsabilidade e de 

etica para com a educagao e para com a sociedade" (p.56). Ou seja, 

lndependente de periodos eleitorais e necessario dar sequencia ao programa de 

Formagao Continuada de Professores dentro dos municipios, dentre eles os que 

Participaram do programa do PROESF, atraves dos centres de formagao. 

3.7.2 - Lembranpas de fatos marcantes 

Uma coisa que me marcou bastante foi a recepgao dos alunos do 

PROESF ao longo das quatro turmas ingressantes. A Coordenagao do PROESF 

organizava, a cada entrada/ingresso de nova turma, uma sessao solene em que 

estiveram presentes prefeitos, secretaries de educagao e representantes da 

reitoria da faculdade. Nessa solenidade eram abordados temas referentes as 

Politicas publicas, a formagao do professor e ao programa do PROESF em si, 

poe fora especialmente planejado para professores em exercicio. 

Dessas solenidades o que me chamou a atengao foi a enfase dada ao 
resPeito aos alunos que ingressavam no curso. A esses alunos, ja de inicio, 

9 _ 
- Coordenafao de Aperfeipoamento de Pessoal de Nivel Superior. 
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eram dirigidas palavras de incentivo aos estudos em curso superior de carater 

de formagao continuada e de respeito pelo fato de ja possuirem bagagem na 

profissao, o que faria toda a diferenpa num curso de Pedagogia. 

No primeiro dia de contato com os professores da Unicamp esses alunos 

eram tratados com todo o respeito que urn professor merece ter, urn exemplo 

para a sociedade que na maioria das vezes nao entende o papel do professor 

na vida dos indivfduos, nao valorizando esses profissionais da maneira como faz 

com profissionais de outros segmentos de 'maior prestfgio' (Adorno, 2000 apud 

Pellisson, 2008), como advogados e medicos. 

Adorno (2000) afirma que a cultura existente na sociedade, de nao 

valorizagao do professor, se deve ao fato de o mesmo nao ser considerado 

socialmente capaz e ter sua imagem denegrida em virtude de o seu poder ser 

"um poder sobre sujeitos civis nao totalmente plenos, as criangas" (p. 103). Eu 

sentia orgulho de estar ali fazendo parte da equipe que trabalharia no PROESF 

e ficava emocionada ao ver que, tanto na recepgao dos alunos no primeiro dia 

de aula como no decorrer de todo o programa do PROESF, dentro da Unicamp 

a concepgao era de total valorizagao desses profissionais/alunos, justamente 

em virtude de os mesmos trabalharem com Educagao Infantil e nas series 

iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, com criangas, sujeitos em formagao. 

3.7.3 - Mestrado 

Eu ja havia estado na Unicamp em anos anteriores a 2002, para 

comunicagoes em congresses ou como ouvinte em seminaries e palestras, mas 

agora - como aluna da Especializagao e como AP - estava conhecendo de 

perto uma universidade publica de uma forma que eu nunca havia conhecido 

antes - como aluna - e me deparei com uma realidade que despertou algo 

latente em mim: a questao da pesquisa. 

Fiquei pensando na amplitude dessa universidade, quantas pessoas ali 

dentro pesquisando temas relevantes a sociedade. Observava em cada fala dos 

professores da Especializagao o carater profundo de seus estudos. Desejei 

muito saber como seria pesquisar ali dentro, naquele centre de descoberta do 

conhecimento. 
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Nesse ponto de minhas reflexoes, um lugar, a meu ver, se comparava a 

essa universidade, a esse centro de estudos e pesquisas. O Institute Butanta, 

em Sao Paulo, pela relevancia de suas descobertas junto a sociedade. Se bem 

que em outra area, a seriedade desse institute sempre me chamou a atenpao, 

pelo comprometimento das pessoas que la investigam novas formas de salvar 

populapoes de doengas, posto que os produtos de suas descobertas sao 

exportados para o mundo. 

Muitas coisas me marcaram na Especializagao. Aulas, falas, filmes, 

exposigoes de alunos. Mas, uma fala de Pasteur10, na pessoa do ator premiado 

Paul Muni, despertou ainda mais em mim a nogao da necessidade do estudo 

para aprofundamento em qualquer assunto que se queira pesquisar: 

Voces, jovens, doutores e cientistas do future... nao se deixem 
macular por um ceticismo esteril... nem desencorajados pela 
tristeza de certas horas... que as nagoes passam. Nao fiquem 
bravos com seus adversaries. Nenhuma teoria cientifica ja foi 
aceita sem oposigao. Vivam na paz serena das bibliotecas e 
laboratorios... Perguntem-se antes: 'O que fiz pela minha 
instrugao?' E ao avangarem gradualmente: 'O que estou 
conseguindo?' Ate que chegue a hora que terao a imensa 
felicidade... de pensar que contribuiram de algum modo... para o 
bem.estar e progresso da humanidade (Louis Pasteur). 

A seriedade explicita nessas afirmagoes calou em mim profundamente e 

me questionei a esse respeito enquanto professora. 

Na atuagao como AP na Pedagogia, o contato com os alunos que ja 

exerciam a fungao de professores me fez perceber quao importante e o 

investimento em estudos acerca da formagao de professores. Percebi quanto as 

leituras que eu fazia a respeito desse tema me ajudavam a entender a minha 

pratica e as deles, que eram muitas vezes apresentadas em nossas aulas. 

Os mementos de supervisao com os professores orientadores, docentes 

da FE, das disciplinas das quais fui AP, tambem me serviram para centrar ainda 

melhor o olhar para a questao da formagao do professor e eu pensei em estudar 

mais sobre isso. Mas como eu faria? 

Foi quando surgiu a oportunidade de prestar o exame de selegao para o 

Mestrado. 

10 Filrne: /\ Histdria de Louis Pasteur, 1935 (The Story of Louis Pasteur) 

43 



E entao, sabendo que seria um sonho muito alem daquele que eu 

planejara, eu decidi estudar para a prova do Mestrado na Unicamp. Estudei dois 

anos sem parar. Determinei-me que estudaria todas as noites, das 20h ate a 

bora que eu aguentasse, sempre depois de colocar meus filhos pra dormir. 

Eu poderia ir dormir tambem, ja que, trabalhando o dia todo, dando aulas 

em periodo integral e duas noites por semana como AP, estava cansada, mas 

decidi que queria passar na prova. Precisava passar e sabia que sem dedicagao 

nao conseguiria. 

Encaminhei meu projeto e ele foi aceito. Sufoco na prova, mas como eu 

havia estudado, passei. O tempo foi curto para passar meu texto a limpo, pois 

ele ficou enorme. Papel almago, sete folhas frente e verso. Passei na prova. 

Entrevista, novo sufoco, fui aprovada. 

Chorei muito e agradeci muito, por tudo, por minha familia ter colaborado 

com meus momentos de reclusao para estudar, por minha dedicagao, pelas 

pessoas que leram meu projeto, minha prova e as que me entrevistaram Enfim, 

agradeci especialmente a Deus, por me reservar tao precioso presente. 

E esse nao era emprestado. Era meu. Mas eu sabia que vinha muita luta 

peta frente. 

O tema de meu projeto passava pela Formagao de Professores e a 

necessidade de olhar para a pratica, re-significando-a, os 'por que' e 'para que' 

de tais atitudes. Ingressei no Mestrado em 2004, analisando o processo de 

produgao do Memorial de Formagao de uma classe de alunos do PROESF e 

conclui o curso em 2008. Uma experiencia - tambem - inesquecivel. 
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CAPITULO 4 

TEORIA PEDAGOGICA E PRODUQAO EM LINGUA 

PORTUGUESA 

CENAS DA DISCIPLINA NO PROESF 

No curso de Especializagao, apos um semestre, entregamos os trabalhos 

finals de cada discipline e optamos por duas pelas quais tfnhamos maior 

afinidade, porque atraves das mesmas exercenamos a funpao de AP no curso 

de Pedagogia. Escolhi Portugues e Ciencias. Aguardavamos os resuitados, as 

notas dos trabalhos para saber se tinhamos sido selecionados. Tinhamos 

consciencia de que uma coisa era nossa opgao, outra coisa era a selegao feita 

Pelos professores doutores, em avaliapao de nosso rendimento no curso e em 

vista da qualidade dos trabalhos entregues. 

Qual nao foi minha surpresa quando entrei na sala do professor Sergio 

Leite e este me entregou o trabalho com a nota Dez. Vendo minha surpresa, ele 

falou que eu havia feito um belfssimo trabalho, que eu escrevia muito bem e que 

era uma das fortes candidatas a trabalhar com ele na disciplina de Teoria 

Pedagogica e Produgao em Lingua Portuguesa. Fiquei tao emocionada que pedi 

Para ele repetir o que havia dito e ele o fez. 

Leite e Tassoni (2002) afirmam que "falar da capacidade do aluno, elogiar 

seu trabalho, reconhecer seu esforgo, constituem formas cognitlvas de 

vinculagao afef/Va" (p.12). Para o aluno esse contato e de grande importancia, 

pois desencadeara marcas que irao influenciar na maneira como ele passara a 

lidar com o estudo em todo o percurso de sua vida. 

Nao me esquego das palavras do professor Sergio, pois elas foram o 

incentive para eu iniciar com maior seguranga o trabalho nessa disciplina. Este 
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era urn exercicio novo e por mais experiencia docente que eu possui'sse, e 

inegavel que a preocupapao existia. 

O jeito afetuoso como ele falou comigo, aquele elogio, iria ficar comigo 

para o resto de minha carreira docente. Eu ja havia ouvido elogios nesse 

sentido, mas vindo do professor Sergio Leite era diferente, porque eu sabia o 

quanto ele era exigente. 

4.1 - As reunioes de supervisao na Unicamp 

A partir do segundo semestre de 2002, as reunioes de supervisao 

ocorreram semanalmente, como momentos de socializagao das aulas, de 

discussao das dificuldades enfrentadas, de procura de solugoes e definigao de 

caminhos, sendo o processo de preparagao das aulas, bem como a sequencia 

do curso no semestre, acompanhados de perto pelo professor supervisor da 

disciplina. 

Desde o inicio a coordenagao do curso e os docentes da FE decidiram 

Que o trabalho de supervisao de cada disciplina deveria levar em conta, como 

ponto de partida, a definigao dos objetivos da disciplina, o estudo de textos a ela 

pertinentes, o prepare das aulas e a selegao da metodologia e das avaliagoes. 

0 intuito do planejamento em equipe foi nao perder de vista a 

metodologia e a finalidade do curso. Ou seja, partiriamos inicialmente da pratica 

apresentada pelos alunos e do levantamento de seus conhecimentos previos, 
na intengao de procurar discutir essas praticas, buscando ampliar os 

conhecimentos apresentados, atraves de leituras selecionadas entre nos APs, e 

nosso supervisor. 

A proposta inicial foi esta, apresentada e discutida com todos os grupos 

de APs e respectivos supervisores de disciplinas. 

4-2 - a supervisao na disciplina Teoria Pedagogica e Produgao em Lingua 

Portuguesa 

Em nossa disciplina as reunioes de supervisao aconteciam, no inicio, 

semanalmente e, posteriormente do inicio ao curso quinzenalmente. 0 local era 
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em uma das salas do DEPE, na EE da Unicamp e sempre apos as 18 horas, 

conciliados os horarios de nos APs e do professor Sergio Leite. 

Uma das coisas que o professor Sergio sempre enfatizava em nossas 

reunioes era a necessidade da troca de experiencias entre nos APs, num 

trabalho coletivo de analise de nossas praticas no curso e da necessidade do 

planejamento em conjunto. 

Planejar coletivamente abre o leque de possibilidades de reflexao a 

respeito da propria pratica e da organizagao dos conteudos. 0 ensino voltado a 

concepgao critica, emancipadora, de que fala Freire (2002) requer que o corpo 

docente se organize para planejar suas agdes, seja numa instituigao de ensino 

ou numa disciplina, de forma a garantir uma aprendizagem significativa ao 

aluno, pensando agoes que propiciem a reflexao e o dialogo em mementos de 

construgao cognitiva. 

Para Leite (2001) uma organizagao dessa forma, prevista e 

sistematizada. deixa de ser questao "teorico-pedagogica e assume um carater 

essencialmente politico-institucional" (p.40), dentro da escola. Se um dos 

objetivos do curso de Pedagogia do PROESF era contribuir para que o aluno- 

professor refletisse sobre sua pratica e buscasse atraves disso re-significa-la, 

visando a um ensino de qualidade nas escolas publicas, em favor do aluno 

cidadao participative em sociedade, o caminho a ser tornado por nos so poderia 

ser este. 

As aulas da disciplina de Portugues eram, portanto, planejadas em grupo, 

discutidas passo a passo, selecionados os textos para nossos estudos e para 

'eitura dos alunos. 

Neste sentido, Freire (2002) afirma que a autoridade docente se funda na 

competencia do profissional e que enquanto este for resistente aos estudos e 

nao se esforce no sentido de aprimorar sua formagao "nao tem forga moral para 

coordenar as ativldades de sua pratica" {p/\ 03). E o autor (idem) e mais enfatico 

ainda ao discutir a questao do professor despreparado intelectualmente para se 

apresentar diante dos alunos em situagao de ensino aprendizagem. Ele diz: "O 

Que quero dizer e que a incompetencia profissional desqualiflca a autoridade do 

professor" (p. 103). As palavras de Freire, tao claras ao tratarem da condigao da 
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formagao do professor, estiveram presentes em nossas reflexoes coletivas em 

momentos de supervisao. Como APs, responsaveis pelas aulas presenciais, 

tfnhamos o compromisso de nos prepararmos adequadamente para abordarmos 

os temas previstos para a disciplina, com os alunos. 

Embora todos os passes a serem dados em aula fossem discutidos, 

previstos e delineados durante as reunioes de supervisao, ficava a criterio de 

cada AP conduzir suas aulas, posto que nesses momentos poderiam surgir 

situapoes nao previstas durante as discussoes. Para Vigotski (1998) o ensino 

tern que ser organizado de forma que se tome necessario ao individuo, que seja 

relevante a sua vida e era nossa fungao, enquanto APs, adequarmos a 

condupao das aulas as discussoes/questoes/necessidades desses alunos, 

enquanto professores em reflexao sobre o proprio fazer pedagogico. 

Outro autor russo, Pistrak (2005) tambem defende que o planejamento do 

trabalho docente deve ser voltado para a realidade do aluno, apresentando 

conteudos que possam ter significado no contexto social. No curso de 

Pedagogia do PROESF o publico era composto de professores em exercicio, 

mas em cada polo1 esse publico se diferenciava e, portanto, com discussoes 

especificas de cada rede municipal de ensino, onde nossa adequagao durante 

es estudos e discussoes. 

Leite e Tassoni (2002) entendem que ao planejar, o professor assume 

decisoes importantes que interferem diretamente na relapao entre o aluno e o 

objeto de conhecimento. Sao cinco essas decisoes, segundo eles: 

1- Para onde ir — a escolha dos objetivos de ensino. 

2- De onde partir - o aluno como referenda. 

3- Como caminhar - a organizapao dos conteudos. 

4- Como ensinar - a escolha dos procedimentos e atividades de ensino. 

5- Como avaliar — uma decisao contra ou a favor do aluno? 

o curso de Pedagogia do PROESF ocorreu, no inicio, em tr§s polos distintos: Americana, 
Campinas e Vinhedo, sendo que, posteriormente, o polo de Campinas absorveu o de Vinhedo. A 
distribuigao dos municipios por polo foi a seguinte: Polo de Americana; Americana, Nova 
Odessa. Piracicaba, Santa Barbara D'Oeste e Sumar6; P6lo de Campinas: Amparo, Artur 
Nogueira, Campinas, Holambra, Hortoiandia, Jaguariuna, Monte Mor, Paulinia e Santo Antdnio 
de Posse; Polo de Vinhedo; Indaiatuba, Itatiba, Valinhos e Vinhedo (In: Pellisson, 2008), 
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Na concepgao dos dois autores (idem) a afetividade esta presente nessas 

decisoes tomadas pelo professor que, preocupado em dar uma boa aula, 

demonstra preocupapao com a aprendizagem do aluno Isso demonstra o 

envolvimento desse profissional com o ensino e esse envolvimento certamente 

atinge o aluno, que pelas condigoes oferecidas pelo professor, tern suas 

chances de aprendizagem ampliadas per sentir-se acolhido e respeitado pelo 

mesmo. 

Pellisson (2008) defende que, planejar adequadamente as aulas, levando 

em conta o sucesso do aluno na aprendizagem, demonstra comprometimento 

profissional do professor e que, quanto mais o professor se preocupar em 

garantir ao aluno um ensino proximo de sua realidade, maiores serao as 

chances desse sujeito aprender e estabelecer reflexao a respeito de uma 

postura crltica perante a sociedade. 

Da mesma forma, a autora (idem) ao estudar o processo de produgao dos 

Memoriais de Formagao de alunos do PROESF garante que o sucesso dessa 

produgao escrita se deveu, entre outras coisas, as condigoes oferecidas pelos 

membros do G102, que desenvolveram, entre outras coisas, orientagao 

planejada dos encontros com os alunos, ajudando-os a progredir na escrita, 

Todos esses autores, alguns estudiosos da pratica docente, outros do 

processo ensino-aprendizagem, outros ainda da formagao continuada do 

professor, sao unanimes em afirmar que a aula bem preparada, atraves de um 

Planejamento consciente, amplia as chances de aprendizagem do aluno, 

4 2-1 - 0 supervisor da disciplina 

O professor Sergio Leite, ao mesmo tempo em que cobrava dedicagao e 

estudo de nossa parte, nos ensinava com seus exemplos. Sempre pontual e 

criterioso com datas e horarios e, altamente comprometido com o cumprimento 

dos compromissos assumidos conosco e entre o grupo. Se no horario marcado 

para infcio das reunioes de supervisao ocorresse a ausencia de alguma AP, ele 

2 G10: Grupo formado por 10 docentes da FE responsaveis pela orientagao da produgao dos 
Memoriais de Formagao. 
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rapidamente tentava localiza-la pelo celular, checando o que havia ocorrido e se 

poden'amos contar com sua presenpa. 

Algumas vezes, algumas APs se atrasaram devido ao transito, pois 

nossas reunioes costumavam acontecer no final da tarde, por volta das 18h. 

Sem previo aviso de ausencia a reuniao, certamente ele ligaria para a pessoa 

indagando o motive do nao comparecimento, dado o compromisso assumido. 

Nessa postura, eu notava no professor Sergio, que a mesma 

responsabilidade que ele assumia para com essas reunioes exigia que tambem 

entendessemos ser necessaria de nossa parte. Ele estava sempre com as 

'situras em dia e comparecia as reunioes apto as nossas indagagoes ou apto a 

nos indagar sobre aspectos de textos lidos. Nesses momentos, ele era ao 

mesmo tempo, compreensivo e exigente. Caso uma de nos nao tivesse 

entendido algum texto ou algum conceito, ele prontamente colocava o assunto 

Para discussao e colaborava com seus conhecimentos e exemplos, nos 

ensinando pacientemente. Porem, cobrava a leitura de nossa parte para que o 

debate pudesse existir, mesmo que atraves de duvidas de nossa parte, mas que 

tivessemos subsidies para as discussoes coletivas, que alimentavam nossos 

©ncontros. 

Como AP, assim como as demais do grupo, assumi o compromisso de 

sstar presente nessas reunioes para garantir o exito do projeto durante as aulas 

Presenciais. Procurei cumprir o combinado comparecendo a esses encontros 

Pontualmente e com material que contribuisse com minha estada neles, ou seja, 

'situras em dia, anotagoes de reflexoes pessoais e do andamento das aulas nas 

diferentes classes e turmas, bem como dos resultados obtidos ate entao. 

Nessas reunioes eu percebia que a postura firme do professor Sergio 
l-eite ilustrava o perfil do professor comprometido com o ensino, porque 

Preocupado com a aprendizagem do estudante e porque envolvido com o que 

faz. 

Boa parte da seguranga que eu sentia por estar nesse grupo advinha 

dessa sua postura, na qual eu enxergava agoes concretas de envolvimento com 

0 ensino e a aprendizagem e nao meramente discurso (Freire, 2002; Leite e 

Tassoni, 2002; Pellisson, 2006 e 2008). 
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0 exemplo, mais que as palavras, evidencia a intengao do professor. 

4 2.2 - O planeiamento 

Nossas primeiras reunioes de supervisao com o professor Sergio Leite 

serviram para discutirmos a metodologia a ser utilizada nas aulas, bem como os 

textos a serem estudados e a forma como essas leituras seriam aplicadas aos 

alunos. 

Inicialmente, nos dois primeiros encontros, tivemos longas discussoes 

sobre a relagao teoria e pratica. 

Nesse sentido, o professor Sergio Leite propos uma bateria de questoes 

(Anexo 1) a partir das quais apresentavamos nossos conhecimentos e 

conceituagao a respeito para depois discutirmos em conjunto e aprendermos 

com ele por que a teoria nao e mais importante que a pratica e vice-versa. 

Antes do PROESF, pela minha formapao academica, eu entendia que a 

teoria era mais importante que a pratica. Porem, nessas reunioes iniciais eu 

entendi que nao. Atraves dos questionamentos ao nosso grupo de APs3, o 

Professor Sergio Leite foi explicando por que a pratica era tao importante quanto 

a teoria e que nenhuma das duas era mais importante que a outra. Para 

alimentar nossas discussoes, estudamos textos a respeito do assunto (Smolka, 

1993 e 2000a; Salvador, 1994; Novoa, 1995 e 1999 e Schdn, 1995 e 2000). 

Embora eu tivesse esse entendimento inicial a respeito da teoria, eu tinha 

cm mente, atraves de conversas com minha mae pedagoga na rede municipal 

de ensino, que nem toda pratica e adequada e que e ingenuo uma pratica sem 

um corpo teorico consistente. 

Trabalhando como AP, pude constatar isso na pratica, pois os alunos me 

surpreendiam com suas experiencias de sala de aula que serviam como 

'mportantes elementos para as discussoes diante das teorias estudadas. 

E seguro para o professor saber que a teoria constitui um lugar a partir do 

qual se olha a pratica cotidiana e que serve para que a pratica nao incorra em 

cspontaneismo (Smolka, 1993 e 2000a). 

Grupo de APs da disciplina: leda Maria Cezarone, Ivanda Alexandre, Maria Cristina Rosolen 
Moretto Pellisson, Michele Schldgl, Roselene dos Anjos. 
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Estudos que reconhecem que a pratica e o ponto de partida, ou seja, a 

concepgao inversa do antigo modelo teorico (Novoa, 1995, 1999 e Schdn, 1995, 

2000) - que passou a ser questionado e que preconizava que a teoria gerava a 

pratica - fazem parte das contribuigoes advindas de estudos sobre a Formagao 

Continuada do professor. E importante para o professor manter-se atualizado a 

esse respeito, para poder entender os porques desses questionamentos e para 

poder entender por que algumas praticas precisam ser re-significadas. 

Aprendemos que teorias sao ideias, falas, respostas intra-verbais, e que 

praticas sao escolhas, contatos, relagao pessoa a pessoa (coisas que a teoria 

nao da conta). Entendemos que teoria e pratica sao coisas simultaneas, que 

ideia e pratica caminham numa relagao dialetica continua. 

E fato, ainda nos dias de hoje, surgirem perguntas sobre o que e mais 

importante - a teoria ou a pratica. A LDBEN 9394/96 em seu Art. 61, incisos I e 

II, evidencia que, o que se busca superar e, exatamente, essa dicotomia 

existente entre as duas. 

Conforme aponta Schdn (2000) na atualidade, na maioria dos cursos de 

formagao oferecidos aos professores, a pratica e fator relegado a segunda 

instancia ate mesmo dentro de boa parte das academias, onde a teoria 

prevalece, evidenciando sua primazia na formagao do profissional 

Contudo, no caso especifico do profissional do magisterio, pode-se 

afirmar, sem duvida, que ambas — teoria e pratica — possuem a mesma 

importancia, a medida que uma se articula com a outra em situagoes de reflexao 

por parte do professor, numa relagao dialetica, alimentando o processo de 

constituigao desse docente. 

Encontram-se, em Garcia (1995), questionamentos acerca de quais 

seriam entao as teorias indicadas para a formagao do professor: (...) existem 

diferentes tipos ou niveis de conheclmento pedegdgico gue os professores 

possam adquirir?" {p.56). 

E em Gomez (1995), uma resposta parcial a esta questao, indicando que 

"(■■■) nao existe uma teoria unica e objetiva, que permita uma identificagao 

univoca de meios, regras e tdcnicas a utilizar na pratica (...) (p. 100). Ou seja, o 

professor so tera possibilidades de usar a teoria se tiver chances de pratica e so 
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ira desenvolver uma boa pratica se estiver atualizado em suas concepgoes 

teoricas. Numa relagao de ir e vir entre as duas. 

Para Novoa (1995), boa parcela de pessoas acredita que ser professor e 

um ato natural, que exercer essa atividade e fato que acontece naturalmente, 

uma especie de dom. Ao contrario disso, 'Professor' e a denominagao de uma 

profissao que requer diploma para o exercicio e, para obte-lo, o individuo passa 

por estudos especificos, que envolvem o contato com teorias especializadas 

sobre educagao. 

Garcia (1995) revela a importancia do entendimento dessas questoes, a 

de que se solidifiquem as primeiras bases para uma boa pratica docente. 

Essa base esta. segundo ele, nos primeiros anos de magisterio, em que o 

professor "aprende a ensinar" (p.66). seja com a propria pratica, seja com o 

conhecimento adquirido atraves de estudos ou em instituigoes destinadas a sua 

formagao continuada. 

Nesse sentido, e imperioso que professores e formadores conhegam a 

trajetoria de sua profissao e a relevancia social de que esta e imbuida, para 

buscarem mudangas em termos de qualidade de formagao na area da 

educagao, a fim de que, solidificando sua autonomia no processo de formagao 

Permanente, obtenham realmente as condigdes de servigo e a valorizagao 

a'meJadas e merecidas. 

Em minhas leituras a respeito de teoria e pratica, aprendi que o 

conhecimento academico pouco ajuda o professor iniciante em sua pratica, pois 

a teoria por si so nao prepara para a pratica (Gomez, 1995). Um professor 

recem formado, tornado de saberes teoricos, porem sem nenhuma pratica 

docente, nao sabe de fato o que e ser professor. Da mesma forma, um sujeito 

pue pretenda ensinar em instituigao oficial de ensino, sem ter passado por curso 

sspecifico sobre a area em que ira atuar, certamente se deparara com 

Problemas tais como: sobre o que, como e por que ensinar determinado 

conteudo, 

O ponto nevralgico de grande parte dos programas de formagao e a 

divulgagao de modelos de pratica e, em decorrencia disso, a aceitagao desses 

fPodelos. Dessa forma, o professor demonstra estar aceitando tambem o status 
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Quo, aquilo que ja esta posto e que nao se pretende mudar. For outro lado, 

tendo conditpoes para contestar os modelos oferecidos, o professor indicaria 

©star refletindo, somente imitando modelos se ainda necessitasse deles. 

Para Adomo (2000a), a postura de submissao a determinadas praticas 

pedagogicas, assumida por grande parte dos docentes, precisa ser 

superada/enfrentada pelos mesmos, que sao os sujeitos mais bem indicados 

para saber a respeito de como exercer sua pratica 

Aprendi com o professor Sergio Leite que outro divisor de aguas, em 

termos de programas de formagao docente, sao os cursos de capacitagao que 

nao colocam o professor em contato com situagdes que desencadeiem a 

reflexao que o faga pensar sobre praticas padronizadas e simplificadas de 

ensino. 

E que e importante que a formagao continuada do professor seja 

centrada em sua pratica de sala de aula. Porem, Garcia (1995) adverte que as 

contribuigoes epistemologicas, ideologicas e culturais sao inseparaveis de um 

programa de formagao, por fornecerem suporte para avangos em termos de 

reflexao sobre a profissao, em busca da necessaria autonomia do profissional. 

Ou seja, o entrelagamento entre teoria e pratica e necessario a reflexao quando 

se busca a superagao qualitativa de saberes. 

Discutimos em nossas reunioes que a investigagao do professor sobre a 

propria pratica permite que a teoria se adeque a pratica e a pratica se aperfeigoe 

com o conhecimento teorico. Sendo assim, em seu processo de constituigao 

profissional, o docente, ao vincular sua pratica a teoria estudada, e vice-versa, 

Podera realizar uma interagao adequada entre as duas dimensoes, tendo 

maiores chances de entender o valor de ambas, seu carater distinto, mas 

indissociavel. 

Discutimos tambem que, o refletir sobre a propria pratica, o professor 

depara-se com incertezas, fracassos e sucessos, com os quais nem sempre 

esta preparado para lidar. Porem, e nesse momenta de reflexao que pode 

ooorrer seu crescimento enquanto profissional, pois o confronto com suas 

orengas implicitas e um enfrentamento necessario e um importante passo para 

pue a mudanga ocorra. 
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Vimos que ha muita discussao no sentido da superaqao da dicotomia 

entre tsoria e pratica e ©ste tambem e um dos conhecimentos imprescindiveis 

aos estudos do professor em seu caminhar continuo de profissional em 

formapao e em constant© processo de reflexao. E tudo isso precisaria estar bem 

esclarecido em nossas mentes, pois seria o detonador de nosso olhar 

pedagogico para o desenvolvimento da disciplina no curso. 

4.2.3 - Definicao da metodologia 

A metodologia desse curso nao poderia ser igual a do curso tradicional de 

pedagogia pelo fato de os alunos do PROESF ja possuirem a pratica docente. 

Tinhamos uma questao inicial para reflexao em nosso grupo; se teona e 

pratica se alimentam mutuamente e se a pratica e o ponto e partida, como 

direcionar nossa disciplina nesse curso? Como aproveitar a pratica que os 

alunos tern? 

Decidimos partir das experiencias vivenciadas por esses alunos na epoca 

de alfabetizagao. Na primeira aula, pedin'amos um texto sobre a leitura e a 

escrita em suas vidas, uma produgao de texto sobre o processo de 

alfabetizagao pessoal e de constituigao como leitor de cada um Trabalhanamos 

com uma abordagem metodologica que, independent© do conteudo que o aluno 

trouxesse para a aula. aplicariamos o suporte teorico e para isso precisariamos 

de bastante embasamento. 

O nosso desafio era descobrir como ensinar portugues para quern ja 

trabalhava com isso, de forma que as praticas em contato com as teorias 

estudadas pudessem gerar reflexoes. Essas reflexoes seriam travadas frente as 

concepgoes atuais do ensino da lingua e as contribuigoes recentes a area da 

educagao, advindas da psicologia e da linguistica 

Outra decisao tomada em grupo foi que todo assunto a ser trabalhado 

teria que ser sobre a pratica docente desses alunos. A pratica seria elemento de 

reflexao basico. Atraves de nossas discussoes com o professor Sergio Leite e 

orientagoes a respeito, ficamos seguras de que a pratica e a teona estao mter- 

relacionadas. 
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Resumindo, estavamos seguras que a ideia produz mudanga na pratica e 

a pratica produz a revitalizaQao da teoria. Convencidas que o unico ponto de 

partida so poderia ser a pratica e que sempre a partir de um referencial teorico 

poderiamos olhar para essa pratica, tinhamos definido o grande objetivo da 

disciplina: levar os professores a analisarem suas praticas a luz das concep^oes 

teoricas recentes. 

E obvio que, enquanto APs, teriamos que entender o Modelo Tradicional 

de Alfabetizagao e ter conhecimento das concep^oes atuais, para enxergarmos 

nas praticas trazidas pelos alunos, elementos que evidenciassem essas 

praticas. Estavamos cientes de que para a critica a um modelo poder ocorrer, 

teria que haver contraste e esse era fornecido pelo elemento teorico. 

Dessa forma, nunca comeQamos com uma atividade do tipo Leia o texto 

©m casa", mas partiamos de uma atividade em classe, puxando pela pratica do 

aluno, fosse atraves de Role-Play4, de confecQao de cartazes, de debates, de 

grupos de verbalizagao e de observagao - GV-GO -. para depois indicarmos os 

textos a serem lidos. 

Definimos temas; 

1) Modelos de Alfabetizagao e concepgoes de escrita subjacentes; 

2) Letramento; 

3) Alfabetizagao na Perspectiva Critica, 

4) Contribuigoes da Linguistica I e II; 

5) Contribuigoes da Psicologia - 0 Construtivismo de Emilia Ferreiro; 

6) Contribuigoes da Psicologia - A Abordagem Histonco Cultural I e II; 

7) PCN - Estudo; Oficina de Leitura; Oficina de Produgao de Texto. 

Neste memorial, optei por tratar dos seis pnmeiros temas mais 

detalhadamente. Em relagao ao PCN, esse tema foi escolhido para ser o ultimo 

no curso justamente porque, via de regra, as leituras que se fazem dele sao 

ipsis litteres o que o material apresenta. E dificil o surgimento de retlexao mais 

detalhada a respeito. Por esse motivo, nesta disciplina, depois de estudados 

todos os temas anteriores, a intengao foi que o PCN fosse lido de forma a 

estabelecer conexao com o estudo feito anteriormente no semestre, 

4 Role-Play game: RPG, jogo de interpretagao de papeis. 
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relacionando esse conhecimento a propria pratica docente, numa reflexao 

dialetica. 

Basicamente, a metodologia de nossas aulas consistia em cinco 

momentos, para cada um dos temas trabalhados ao longo do semestre. 

No primeiro momento, a partir da analise da realidade (a pratica, suas 

'deias, suas Utopias, o que o aluno gostaria que ocorresse, o que ele pensava) 

estavamos introduzindo elementos teoricos, pois a pratica docente do aluno era 

a ressonancia do que ocorria em sala de aula e por tras dessas agoes havia 

concepgoes que as embasavam. 

0 segundo momento consistia na pratica reflexiva desse material. 

Tinhamos um rol de questionamentos para iniciar esse exercicio: O que 

aconteceu na vida desses alunos/docentes que possibilitou juntar teoria e 

Pratica? Que tipo de contribuigoes a teoria apresentada traz para o professor? 

No terceiro momento estava prevista, para sedimentagao teorica, a leitura 

de um texto que possibilitasse ao aluno re-significar o seu referencial teorico, 

Era um momento de contribuigao teorica que ocorria em aula, atraves de textos 

ou videos, com intervengao do AP em periodos curtos de aula expositiva. 

Dessa forma, era esperado que o aluno percebesse que estabelecer 

reflexao critica a respeito de determinado assunto e um processo complexo. 

No quarto momento estava o elo entre os tres mementos anteriores, que 
Seria a leitura feita em casa pelos alunos, como sedimentagao teorica do tema 

estudado. 

O quinto momento foi previsto para retorno a discussao de todo o 

Processo dos quatro mementos anteriores, garantindo a apresentagao de 

sintese pelo AP, desenvolvida no encontro seguinte, depois da leitura feita em 

casa pelo aluno. O objetivo era complementar o assunto e sanar possiveis 

duvidas advindas das leituras. 

O planejamento criterioso e o compromisso com o cumprimento do 

rnesmo passaram, nesta disciplina, pela responsabilidade do nosso grupo com o 

de ensinar. 

Embora nosso objetivo maior fosse partir da pratica do professor, isso 

nao significava que incorreriamos no espontaneismo de, no momento da aula, 
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criar situates para explorar determinado tema (Smolka, 1993)^ Como APs, 

precisavamos estar bem preparadas, bem embasadas teoricamente para 

perceber nas talas e nas atitudes dos alunos, evidencias de que conceppoes 

cada um carregava consigo para que o debate retlexivo pudesse se estabelecer 

proficuamente. Nosso papel foi o de qualquer outro professor consciente de sua 

tarefa: em nao encontrando solupao para todas as duvidas dos alunos, procurer 

sanar, ao menos, a maior parte delas. 

Freire (2002) e oategbrico ao abordar a necessidade de o professor se 

preparar para dar uma boa aula, 0 autor atirma que "Sem rigorosidade mefddrca 

naohd pensar certo"(p.55). Se desejavamos fazer com que os alunos olhassem 

para suas praticas enxergando pontos positives e negativos e reflet,ssem acerca 

das mudanpas possiveis e necessarias, alem do porque dessas mudanpas, 

tinhamos que criar um ambiente de discussSo tal que permitisse uma reflexSo 

consistente. 
,• vsom a frpauencia dos encontros de supervisao, 

Dessa forma, nosso rigor com a rrequenud 

bem como com o planejamento tinha motive de ser, 

4.3 - A primeira aula: contatos com a escrita e a le" 

■ . Hisciolina no primeiro encontro, propusemos 
Como atividade inictal da discipima, p , A , 

* nn n^nero carta, com o titulo A leitura e a 
aos alunos a escrita de um texto no g 

•^im or3 nhter um dado imcial, ou seja, o 
escrita em minha vida1. O objet.vo pnme.ro era obter um a 

.rr. rinndo ideia de como organizavam o 
padrao de escrita de cada um, 

oro atraves do tema proposto, fazer com que 
pensamento. O segundo objetivo era, - 

moin deste trabalho de reflexao, as situapoes os alunos expusessem, por meio 
. . a arande questao era os alunos refletirem 

vividas e o que pensavam delas. A g 
widas quais foram suas expenencias com 

score o que aconteceu em suas > m 

alfabetizapao e escreverem sobre isso. 
oarantir a socializagao dos textos em classe, os 

Apos as escritas, para garan rartoC 
.. .otm npssoas cada um lendo quatro cartas alunos se dividiram em grupos de qu P octi.HaHn i im 

z • „ ^rinrinais dentro do tema estudado. Um 
e fazendo o levantamento dos topico p otiHa® 

as ideias principals contidas nessas 
relator escolhido pelo grupo apres 
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cartas. Dessa forma, as cartas eram apresentadas a dasse em ambiente afetivo 

de trocas em discussoes acerca das proprias vivencias. 

Diante da metodologia trapada para as aulas, estava prevista, apos as 

leituras desses textos, a problematizagao de algumas esaitas, levando-os a 

entenderem por que ocorreram determinadas coisas em suas vidas, qual era o 
■ o miais concepcoes embasavam as praticas 

contexto historico em que viviam e quais 

pedagogicas da epoca. 

Alguns alunos nSo se sentiam a vontade tendo suas hisfbrias veiculadas; 

intcialmente, sem citar nomes e nao necessariamenfe lendo sua carta, mas 

* t ^nrializado e problematizado junto aos alunos, 
comentando dados, o texto era socianz 

a resoeitar as historias alheias porque 
que foram orientados antecipadamente 

tambem teriam as suas lidas e respeitadas. 
nrimpiro dia de aula em relaQao ao 

Uma onenlagao dada por mim no pnmeiro d.a oe a 

• . „,.iro trazidas para a sala de aula, surtiu efeito 
respeito as falas e praticas do outro, iraziu k 

♦roc cahendo que esses elementos senam urn dos 
positive ao longo dos semestres. bao m 

hr0 n«5 temas propostos para o desenvolvimento da pilares das discussoes sobre os tema p 
_eA, ,ro Hp resoeito nesse sentido e eu 

disciplina os alunos mantiveram uma p 
^ ^ nara mim pois fosse qualquer discussao 

considerei um ganho para o grupo p 
t «e/-nrrifl semore em ambiente agradavel. 

sobre qualquer tema, a aula transcorna P .t _ . 

ifaHn entre os alunos foi que, em situagao de Outro fator ressaltado enire uo ^ x ^ 
> orecisa das intervengoes do professor e de 

aprendizagem, o aluno muitas vezes p DonPQP 
♦x.oHpr o conteudo. No caso do PROESF, as 

socializagoes em classe para ente nmfpccnr 
» ao minha oarte enquanto AP, como do professor 

mtervencdes ocorreriam tanto de mm P , 
Hac trnras verbais entre os alunos. 

supervisor - em Aulas Magnas, com 
aiunos todos estavam em situagao de 

Dessa forma, enquanto a . 

aprendizagem e precisavam de um reiacionamenfo saudave, para que 

interagoes fossem positivas ^ ^ nesse de respeito 

Muitos alunos passar , ^ ^ ^ seguran?a enn socia|izar 

nos mementos de expos,goes pra , ^ intelectual dos alunos 

suas ideias. Esse foi um dado import 

registrado nas minhas aulas. 
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Amostras das produfdes textuais (cartas) dos alunos ao longo das quatro 

turmas encontram-se no Anexo 2 e evidenciam que a maior parte deles foi 

alfabetizada no modelo tradicional. Alguns percebiam que o ensino nao 

acompanhava a realidade fora da escola e outros registraram que o apoio dado 

pela familia ajudou nos primeiros anos escolares. Para Pellisson (2006), o fato 

de a familia ajudar a crianqa em situaqoes de aprendizagem, no caso as 

escolares. alem de colaborar na continuidade do processo cognitivo. demonstra 

a importancia que a familia atribui a escola. 

As amostras no Anexo 2 evidenciam tambem que a ausencia de 

atetividade por parte das protessoras alfabetizadoras esteve presents nas 

situaqoes de Alfabetizaqao vivenciadas pelos alunos. 

4 3-1 - A carta 

Em uma das turmas ao longo do curso, uma aluna, ao receber a tarefa de 

produpao da carta, comepou a passar mal na carteira e depo.s de alguns 

minutos desatou numa choradeira e preoisou ser levada para tora da sala. La 

fora me informou, aos prantos, que a lembranga de fatos do passado trouxe 

sentimentos que ate entao trazia contidos. Pensar na professora e em tudo o 

que a familia passou fez com que ela se entristecesse e perdesse o controle das 

emogoes. 
x-rroic nn p<?critos me mostraram que os 

Os alunos, em seus retornos orais ou escruos, 
x alouma forma com cada urn deles, 

efeitos dessa carta acabaram mexendo d g 
■ intprpssantes. Apbs a leitura feita por 

Nas quatro turmas, encontrei carta 
. -sqc nprfl oosterior discussao com a classe, 

^'nn, em casa, e as devidas anotagoes par p 

OP apresentava o levantamento de temas encontrados nesses escritos e d.scut.a 

oom os alunos o que de relevante poderiamos aprove.tar para nossas 

h * o Mnifp*? cartas eu utilizei ao longo do 
discussoes nas aulas subsequentes. M 

„ oim imaq com a devida autorizagao dos 
semestre, outras ao longo do curso e alg 
ai. - mHp municioal de Americana, guardadas as alunos, em cursos de formagao na rede m 

devidas identidades. 1 . 

A maior parte desse material procure! utilizer durante todo o curso, 

demonstrando aos aiunos como o malaria, advindo da propna v.venca deles 
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poderia servir de suporte a reflexao nos variados temas estudados Muitos 

alunos se surpreendiam diante da leitura e analise dessas cartas selecionadas, 

ao longo do semestre. 

Para reflexao neste Memorial, escolhi duas delas, uma de aluna da 

primeira turma (2002) e outra de aluna da turma de 2005, conclumte em 2008 

A carta de 2002 possui urn historico que me acompanha desde o dia em 

que foi produzida, conforme eu relate na sequencia, e ja estava eleita para 

compor este memorial. Ja a carta de 2005 veio a fazer parte de meus escritos 

devido a urn fator interessante. Leitora e parecerista de Memoriais de Formagao 

desde a primeira turma de concluintes do PROESF em 2005, no ano de 2008 

fiquei incumbida da leitura de apenas tres memoriais, porque era o ano em que 

eu precisava escrever meu Memorial de Formagao. Entre tres memoriais que 

me incumbi de ler, havia urn em que a aluna comentava sobre a atividade da 

primeira aula do PROESF em nossa disciplina - a carta - e em virtude desses 

comentarios decidi inseri-la no contexto de minhas discussoes 

Na primeira turma, ingressante em 2002, me depare. com uma carta que 

me acompanhou nao so nas quatro turmas do PROESF. como tambem em 

reunioes pedagogicas e encontros de formagao continuada em meu municipio, 

cujas areas de Alfabetizagao e lingua portuguesa eu era a responsavel. A 

« j. - „ . foi rnncedida pela autora, apds minha 
autonzagao da veiculagao da carta foi 

_ . . mr-iortanpifl do conteudo como contribuigao a 
sohcitagao e justificativa da importancia 

formagao continuada dos professores. 

i- j -^i oia<;<;p revelava o prazer da aluna na epoca de 
Essa carta, produzida em classe, revet y 

a ooHpr ter contato com as letras, o 
sua Alfabetizagao, por estar na escola e p 

ao p<;rrever na lousa durante a aula 
sentimento positive por se sentir valonzada 

® O sen.imen.0 aversivo vivenciado pela falta de sensibilidade da mva 

Prafessora. Essa professora. alem de nao valorizar a leitura e nao proporcionar 

aos alunos situapdes em que pudessem desenvolver esse habito na escola, fez 

"so do poder para discrimlnar seus alunos em slluaqoes de aprendizagem. 

■r . i Formacao5 da aluna, a carta, na integra; 
Transcrevi do Memorial de Formapa 

x r,«r, o Afpfividade. Memorial de Formacao. Faculdade Pneto, S. A. da S. AlfabetizaQao, Letramento 
c,e Educa<?ao da Unicamp, 2005. 
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Americana, 30 de agosto de 2002. 

m mementos na vida cue parecem ser unicos, nos fazem parar, pensur. 
"ecordar e refletir. 

Hoje parece ser urn desses dins espedais desde o aman^ece'' ^todaTtl 
muito na minha infancia, nos mementos bans, mdgicos 
lembrangas sao boas. 

Querida amiaa necessitando muito desabafar, pensei em escrever-lhe, pois g'uenaa amiga, necessu • . mroraiada para, quern sabe, hrar 
nossa amizade vem de longa data e me sinto encorajaaa pa y 
do coragao sentirnentos que ainda doem, apesar o 

9r,/,fe>rfpij q escola rural, caixa de lapis de 
Tive uma infancia pobre de recursos materials, escoia i ' 
cor com seis lapis pequenos, mas tinha muita von a 

j-j - i• j/z *-1^1 tirirn&trci sene, scr conuidcido. paro ir o 
Recordo, ctarameute, teumdmU n p ^ ^ significavai maa me 

lousa e escrever dada . " minha ,e,r„ Passei muito tempo 
sentia orgulhosa em ver na lous , 
contemplando. 

. r ,. f..: trnnsferida para um outro munidpio, 
Transcorreu um am w„is recursos materials No fitndo 
lambem para uma escola rural. Essa ^ nies(( mui,as prancbetas, mas 
da sala ha via um armano com hvros, 
tudo aquilo era da professora e nao ttnhamos aces 

Nao me recordo de ter ouvido uma historia secjue 

^ ,, inriri n rlasse que estavam sumindo Hvros do 
Certo dia, a professora dissepar fnfdo a partir do 
armdrio, que era para todos ficarem de otho que esze j 
momenta em que minha irmd e eu chegamos naquela escola. 

. . „ „„ dp fender ela ndo nos deu oportunidade, 
Foi horrivel, nos nao conseguimos ^ ^ olhand0) iembro-me que chord e 
upenas acusou. Recordo-me da clas 
nao conseguia encarar ninguem. 

mnt descobriram que um menino entrava pelo Nao sei quanta tempo se Passou' desCoberto quando estava devolvendo. 
vitro da escola para pegar hvros e j 

■ ~ arthn nede de leitura, para chegar a essa 
Fico imaginando como aquele menino 
utitude. 

Mas. amiga, o gue ainria M. foi offo riessa professora nao se iembrar de o,Har 
em nossos olhos e dizer "desculpa . 

rscta mns ndo apaqou meus sonhos, continuo 
Essa provagao dolorosa deixou mar , 
a admird-los e sempre que posso estou com 
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Desculpe, querida amiga, ter feito esse desabafo, quern sabe um dm este fato 
possa nao ter mais nenhuma importancia, ou apenas ser lembrado corno 
aprendizado para a profissao que escolhi: ser professora e educadora. 

Abragos, amiga. 

(S. A. da S. P.) 

Em contato com a autora dessa carta a fim de saber se de alguma forma 

essa produgao escrita havia deixado marcas em sua pratica pedagogica, no 

intuito de trazer esses dados para discussao em meu Memorial, obtive dela 

essas palavras: 

Posso afirmar que esse fato sempre foi marcante para mim o que 
eu sofn me fez pensar muito quanlo ao meu relacionamento com 
meus alunos Sempre live multa preocupaqao quanto as marcas 
oue eu podena deixar. Marcas que podem ser carregadas para 
sempre 6 diante disso, ao me deparar com uma srtuaqao difictl 
eu me lembraxa do que vivi e certamente procurava uma soluqao 
oue nSo Tiesse a constranger a crianqa. Quanto a te' escrever a 
carta ecompartilhar mmha dor interior ha tantos anos, me causou 

um qrande alivio. Como se ela ja nao fosse mais mmha, Sinlo que um granae am ser aprove,iada para chamar a 

atencao^dos educadores quanto a postura com os educandos. 
slbendo que nossas marcas ficam nas crianqas. E que marcas 
queremos deixar. (Prieto . 2008). 

Pica evidente que o exemplo vivenciado nSo servia de modelo para sua 

Pratica e que o fato de escrever a carta de certa forma auxiliou a aluna a reflet,r 
. . j Hicrntido em seu memorial, o qual ela 

sobre a questao da afetividade, tema d 

inicia com a referida carta. 

om 9005 se encontra, tambem na Integra, 
A carta da aluna mgressante em zuuo se ei.ou , 

'ranscrita em seu memorial, PP- 2^. Tendo em vista que OS memona.s de 

fcrmapsp sSo a/eatonamenfe distribuldos para teHura. de forma que nenftum 

fe/tor possua prioridade por atuno. classe, ou pdlo ' (Pellisson, 2008, p 81), 

acredito que este em especial, tinha que vir parar em m.nhas maos para 
^ x - to aluna inqressante em 2005, inicia 
contnbuir com minhas reflexoes, porque 

desta maneira o seu texto: 

 — fo Pifl em 2002 foi endere(?ada a mim enquanto AP. 
7 A carta a que a aluna se refere, escnta por el , (Anexo 3). 

Resposta da aluna enviada por e-mail ^ mmha i 
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Comeco meu Memorial contando o primeiro dia de aula, onde a 
Assistente Pedagogica Cristina pediu uma alividade para 
conhecer a dasse. Era para escrevermos uma carta para quern 
nos apresentou a escrita e como havia side essa apresentapao... 
Esse momento foi revelador porque foi responsavel por todas as 
mudancas que ocorreram em minha forma de dar aula, Mas 
ouando a Assistente Pedagogica pediu uma stmples carta para a 
pessoa que nos ensinou a escrita entend, que eu nao era a 
professora que sonhei ser. e pior eu era o espelho das mmhas 
professoras (Stringuetti, 2008, p.2). 

Lendo o conteudo dessa introdugao, nao pude deixar de relembra-la, 

escrevendo no corpo de seu memorial, por ocasiao da primeira leitura, que o 

objetivo da carta era mais que conhecer os alunos. Escrevi que era venf.car, 
011 nrnfessores eles tiveram contato na 

entre outras coisas, com quais pessoas ou p 

-virsz-vr+anripi nositiva ou Dsoativa que esses tiveram 
epoca da alfabetiza^ao e a importancia p 

em suas vidas. 

A aluna, ao ler as observapoes ao lado de sua escrita, acabou 

incorporando o trecho ao seu trabalho. O trabalho permaneceu coerente, v.sto 
. .' • P50 QU6 6l3 13 h3Vi3 ©SCPltO 

que foram acrescentadas ideias pertin 

anteriormente. 
« ontnrfl aoresenta na Integra sua carta, a qual 

A partir da introdupao, a autora p 

transcrevo para este memorial: 

Americana, 04 de agosto de 2005. 
_ vctn mrta chepue em mfios, e 

Cara amiga professora da ^mesma profissdo, pots gostana de Ihe 
cjue tambem encontre-a trabalhand , ■ ^ passar por suas mdos, 
contar coma estou agora vinte e etnea pessoa. 
tenho alguns elogios e crlticas parafazer em relagdo a I 

Lembro-me muito bem de como aprendt o eJendido a explicagdo; me 
castigo na mesa com os meninos Por(lut''' imncan(lo; deixei de gostar de sagu 
deixou sem recreio varias vezes, por es -00 foi tao grande que ndo posso 
porque fiquei sem em um de seus cas gos.a fava e ftquei sem recreio sem 
comer hoje, nem sentir o cheiro; e engraga o, ^ ^ ^ corn a minha mesinha de 
a comida porque voce esqueceu de mim na so ^ e nflo vermelha como o 
criangas escolhidas porque pint or am a j or comer, porque pintei minha 
seu modelo. Que motivo mais estranho P"™ J\. nsei para usar as cores sd peguei 
flor de preta e roxa, eu havia gostado e"^T" di ha e deixar uma gordinha sem 
6 pronto. O que magoa e que sempre ^ ^ WC(s nesse dia, bebemos leite 
comer e um pecado; ate a merendeira jo auardar segredo. Ela deve 
We a merendeira fez na hora. E voce pediu para eia g 

obedecido e eu tambem. 
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Penso ndo foi sua culpa ser dessa forma, pelo menos arneniza o sentimento 
deixado. Lembro de seu rosto, seu sorriso, setts carinhos eram bons, quando 
raramente surgiam, o seu semblante mudava quando alguma crianga Ihe 
abragava. E, o tempo precisou passar para eu perceber que uoce ndo gosta de 
abragos, Ihe tncornoda, e o olhar era de nojo. Que triste, demorei para ver tanta 
coisa. 

Tenho urn segredo para the contar: gosto muito de ler, mas ndo sou tdo boa com a 
escrita, em algum momento me perdi com as letras e ndo set onde ou como 
aconteceu. 

Hoje tambem sou professora e tento noo repetir o seu em ou acerto, nao set 
doer. Mas gosto da minha forma de pensar. nao cobro de mmhas cnanfas a cor 
exata que quero dos desenhos mimeografados que aphco, pots cada maneo £ 
dnica. nao deixo eles de castigo por nao fazer igual ao meu modelo; me lembro 
como se fosse hoje, o massacre que foi aprender a letra S de meu name. Nao 
quero fazer o mesmo com meus alunos; desse tempo trago as muswas, mementos 
raros de alegria e descontrafdo, que gosto de lembrar e de passar para frerrte. 

Voce a otima professora, nao vou crilicar. Com voce ou por sua causa aprendi a 
ouvir sem perguntar; eu mudei um pouco e acho que vou melJ™™r, 
Procurando onde foi que eu me perdi na escnta, onde foi que perdi o gosto 
escrever, acho que umdia eu encontro, enquanto tsso conltnuoprocurando... 

Agradego sua colaboragao e deixo um grande abrago. sei que nao gosta, mas 
deixo mesmo assim. 

Beijos 

(S. C. S.) 

Uma carta com evidentes marcas aversivas deixadas pela falta de 

afetividade da professora, uma professora que discriminava os alunos e os 

obrigava a seguir os modelos de atividades impostos por ela. Talvez em 

decorrencia dessas atitudes, tenha contribuido para que a autora da carta 

Perdesse o gosto por escrever. 

Importante perceber que, de um instrumento dado em dasse, cujo 

objetivo era levantar subsidies para a discussao acerca de modelos de 

alfabeli2a5ao e situapdes de letramento, o que surge com esse memorial lido 

Por mim foi algo alem do esperado. 

A aluna escreve que foi a partir dessa atividade que comeparam suas 

reflexoes sobre a pratica pedagdgica pois, atraves disso, pode enxergar que 

exercia uma pratica que nao a satisfazia. 
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A carta em si, segundo Pellisson (2008). e um genero que permite 

intimidade "entre os interlocutores e, portanto, carrega interesses e 

pensamentos do sujeito escrevente, sem que este se de conta" (pp 98-99) e 

que, por ser impregnada de sedugao e permitir alta flexibilidade na conversa, 

desarma completamente o autor (Scares, 2004). 

Nao sem motive, portanto, Stringuetti (2008) revela ter se sentido tao 

incomodada com sua pratica pedagogica a partir da escrita de sua carta, genero 

que por ser confessional (Pellisson, 2008). pode mexer com as emogoes dos 

leitores. No caso de Stringuetti (2008). ao escrever sua carta, passou a ser 

leitora de si propria no memento em que a releu para entrega-la a mim, AP 

responsavel pela disciplina. 

Somada ao material de leitura previsto por nossa equipe de APs 

juntamente com o supervisor, professor Sergio Leite, a carta, segundo essa 

aluna, passou a integrar o rol de subsidies escritos as suas reflexoes. O que 

reafirma o que ja foi apontado por mim, que o material produzido no curso, pelos 

proprios alunos, serviram a reflexao critica sobre a propria pra 

4.4 — Os temas abordados na disciplina 

mm os alunos. passamos a abordar os 
A partir do segundo encontro com 

♦ « r./-> campqtre o primeiro a ser estudado foi 
temas delineados para o curso no semest , y 

"Modelos de Alfabetizaqao e Concepqoes de Escrita Subjacentes", 

4.4.1 -Temn 1 Mnrteinsde AlfabeljzagaoeConceBSSesd^brila Subjacentes 

Dentro desse tema, levantamos questionamentos no sent,do de saber o 

que os alunos pensavam a respeito desses modelos e qua,s suas prat.cas Para 

isso OS alunos prepararam uma encenafao - Role Play - sobre o ensmo com o 
f Ho I ptramento. Com tempo de 15 

uso da Cartilha e sem ela, em situagao 
co cucediam entre ensmo 

Tiinutos para cada grupo, as apresentag 

tradicional e concepgao atual de Alfabetizagao 

Nos qua.ro semestres em que a disciplina ocorreu, de todas as 

apresentagaes dos alunos, uma em especial me chamou a atengao. Os grupos 

epresentavam situagoes em que a professora, alfabetizando 
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tradicional, castigava os alunos que nao memorizavam a ligao a contento Eu 

nao me lembro de ter visto a minha professors, D. Idalma, castigar algum aluno. 

E nas reunioes com o professor Sergio Leite, bem como nas Aulas Magnas 

proferidas por ele, a enfase era no cuidado que o professor alfabetizador precisa 

ter para lidar com as criangas em situagao iniciai da aprendizagem escrita, a fim 

de que se estabelepam lapos positivos entre professor-aluno, aluno-conteudo. 

aluno-aluno, aluno-escola. 

Porem, nesse Role-Play, apareceram tipos de castlgos dos quais eu 

nunca tinha ouvido falar. 

Um grupo trouxe o castlgo do plngo, que corsistia em o aluno fioar em pe 

na lousa segurando o plngo, case a professora passasse a ligao e ele nao 

conseguisse entender ou responder quando a mesma perguntasse 

Quando eu ouvl 'segurar o plngo1 nSo imagine! a dimensao do castigo. Fol 

quando a aluna que fazla as vezes da crlanga punida dlrlgiu-se a lousa e 

esperou a professora desenhar uma gota com o giz num local em que o brago 

da crianga ficasse bastante esticado devido a altura. Em seguida a professora 

autoritaria ordenou que a crianga segurasse o plngo, fazendo com que essa 

colocasse seu dedo indicador no melo da gota - um plngo, com o brago 

estendido para cima ate segunda ordem 

Esse castigo consistia em dar cansago extreme para o aluno, pumndo-o 

pela 'falta' cometida e tambem em vinganga por parte da professora. Como o 

aluno ousava nao aprender o que ela ensinava? 

Nessa apresentagao, de todos os alunos presentes na aula somente a 

autora da ideia conhecia o castigo do plngo. Como reflexao sobre as 

apresentagoes, a suposta Ideologia dos castlgos foi dlscutida a partlr da questao 

do paragrafo anterior. Sem no entanto perder de vista o que pregava o metodo, 

ou seja, se a preocupagao com o domlnio do eddigo exigia do aluno a escrita 

correta, havia toda uma cultura escolar centrada na questSo do erro. A nao 

memorizagao ou a escrita 'incorreta' impticavam em puni?6es 

Esse modelo de Alfabe.izagdo, com «ase em atividades de 

memorlzagao ate a exaustao e objetlvo no dominio do cod,go, casligando os 

que nao oblem sucesso, nao serve mals aos dias aluais Ao fazer uso de um 

67 



tipo de escrita, na escola, que nada tern a ver com o contexto social em que o 

aluno vive nos dias de hoje, o modelo tradicional foi praticamente, porem nao 

totalmente, abolido das salas de aula. 

Pellisson (2008) assegura que, para mudar suas praticas, o professor 

precisa, mais que estar convencido de que a mudanpa e necessaria, entender 

por que ela e necessaria. E que para que a mudanpa acontepa. e preciso haver 

reflexao por parte desse profissional Ele nao muda por ouvir falar 

Nesse sentido. as atividades propostas nesta disciplina permitiram que os 

professores comegassem a pensar nessas mudangas. pois instigaram as 

reflexoes a respeito. Exemplo disso sao os dois depoimentos das alunas citadas 

neste memorial. 

Neste primeiro tema da disciplina uma discussao que ganhava corpo, em 

todas as turmas, era a respeito da fungao do ditado no processo de 

Alfabetizagao. Em algumaa situagoes apresentadas na alividade de Rote Play, 

muitos alunos (criangas) eram expostos a situagdes vexatorias por errarem a 

palavra ditada pela professora. 

Alguns alunos do curso defenderam essa pratioa alegando que para 

aprender a escrever sao necessaries treinos e que quern garante isso, entre 

outras coisas, e o ditado, Inicialmente, essa discussao ganhava adeptos, mas 

com o estudo dos textos selecionados especificamenle para o tema (Leite, 2001 

e 2006; Scares, 2002; Kleiman. 1996, 1998 e 1999), puderam entender que 

muitos dos considerados erros de esaita nada mais eram que casos de 

homofonia (Cagliari, 1999), em que o aluno escrevia sirco e nao arco. sela e 

nao cela. 

O segundo case - oela/sela -, ainda mais grave, income em significados, 

que o metodo do dominio do codigo nSo preve. A professora dita uma co.sa e o 

aluno pensa em outra. No antigo metodo, com o perlodo preparatono 

coordenagSo motora - e introdugao das vogais uma a uma, seguidas das 

familias silabicas e a escrita como espelho da linguagem oral, o ens,no da 

lingua incorria num vazio iinguistico, porque situagoes como essas - cela/sela - 

nao estavam previstas, muito menos era dada ao aluno a chance de pergunlar 
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Nesse ponto das discussoes, os alunos se sentiram muito incomodados. 

Entender a mudanpa de conceppao da ideia da escrita como espelho da 

linguagem oral para escrita como sistema simbolico - porque a servigo da ideia 

- era uma coisa. Aceitar isso na pratica docente do dia a dia era outra, porque 

mudaria tudo, acervo pedagogico pessoal, planejamento, enfim, mudanga 

radical. 

Mas eu insistia que a mudanga nao deveria ser apenas no material de 

suporte as aulas, e sim nas ideias desses alunos enquanto protessores. Foi uma 

fase muito dificil no semestre, com as quatro turmas, embora eu buscasse 

convence-los de que nao eram os unicos que precisavam saber dessas 

questoes 

Para ilustrar nossas discussoes. eu f,z uso de urn exemplo, uma situagSo 

real8 vivida por urn aluno durante sua AlfabetlzagSo e os impactos sofndos pelo 

mesmo, decorrentes da concepgao estagnada de sua professora, acerca da 

Alfabetizagao. Urn menino, que durante urn ditado am sale de aula, ao ouvir da 

professora a palavra Xlta, questionou-a sobre a escrita e nao fo, atend.do em 

sua duvlda, E, diante da sua solldao e da sensagao de abandono pedagogico, 

escreveu o que sabla, em Ingles: Chetah, Na corregao, foi advertido oralmenle 

pela professora, na frente dos colegas e teve que apagar sua escnta, 

substituindo-a por Xita, a macaca do Tarzan, segundo a professora 
 a rr)rn o fato de a professora nao ouvi- 

Nao conformado com a correqao e 
nma fita dp VHS sobre animais e 

1°, ele foi para sua casa apos a aula, peg 

levou-a ate a casa de sua avd, que morava vizinha da professora. Bateu na 

Perta da professora pedindo a ela que assistisse ao films e v.sse que a Cbetah 

era urn leopardo, o mais veloz do mundo, e nSo uma macaca. E que ela podena 

assistir e entregar depois das ferias 

Estavam no final do segundo blmestre e a crlanga nao irla aguen.ar 

esperar ate o proximo semestre para mostrar a professora que sua escnta tnical 

tinha motive de ser. . , 

Depois desse episodio, teve iniclo a Via Crucis do aluno dentro da esco a, 

Pols foi rotulado de terrivel pela professora perante os demais professores, 

sT „ oa cerip do Ensino Fundamental. Ano; 2002. EMEF Paulo Freire, Americana, 2 sene d 
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contando detalhes do ocorrido a sua maneira, segundo sua otica de afrontada. 

O rotulo o acompanhou anos a fio. 

O aluno, nessa escola desda a pre-escola, precisou ser transferido para 

outra na oitava serie, para que nao perdesse de vez a auto-estima como 

estudante e o pouco de vontade de estudar que I he restava. 

Tal exemplo me chegou durante o ano de 2002, ano em que jniciei como 

AP e ocorreu oentro de uma rede municipal de ensino, uma das que 

proporcionaram que professores tivessem acesso a esse curso de Pedagogia A 

diferenga e que a professora envolvida, embora possuisse curso de Pedagogia, 

nao teve a chance de vivenciar as discussoes acerca de Alfabetizagao ocorndas 

no PROESF. Como AP, sabendo dessa historia e de seu - previsivel - tnste 

desfecho, eu nao poderia omiti-la aos alunos do curso, abordando urn tema 

como esse e tratando especificamente de homofonia e considerando os 

diferentes significados da lingua. 

Esse exemplo, bem como os inumeros outros trazidos por eles nos 

momentos de discussoes, possibilitaram o impacto necessano ao 

convencimento dos alunos sobre a necessidade de mudanga urgente de pratica 

4 4.2 - Tema 2: Letramento 

No modelo emancipador - perspectiva de Letramento, o segundo tema 

da disciplina - que defende o ensino e o uso da escrita com fungao social, o 

esperado e que o professor, de posse dos conhecimentos sobre a ineficacia do 

antigo metodo para os dias atuais. pudesse fazer uso de material pedagogico 

Pertinente com a realidade de uma sociedade que avanga em termos de 

conhecimento e que precisa do emprego da escrita e da leitura em situagoes 

reais de uso. 

Para isso, precisa se inteirar das novas concepfoes, que nao enfatizam 

mais somente o codigo, o erro, o metodo a IransmissSo, a prontidao Segundo 

Freire (2002), ensinar exige leitura, pesquisa. E tambem que o professor planeje 

suas aulas em fungao do aprendizado do aluno (Leite e Tassom, 2002 e 2007), 

a fim de aumentar suas chances de sucesso, trabalhando com textos e escrilas 

raais e nao mais o aglomerado de palavras cartilhescas (Cagliari, 1998) O texto, 
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na concepgao atual, pode ser falado ou escrito, independente de tamanho, 

desde que seja coerente. 

No modelo de Letramento, entre as apoes do professor visando contnbuir 

para a aprendizagem, esta o trabalho com o conhecimento previo do aluno. 

(Pellisson, 2008). A partir disso, o professor entendendo o aluno nao mais como 

urn sujeito passive, mas participante, entender tambem que o ensino so pode 

acontecer em situapoes de dialogo e respeito. 

Nas quatro turmas do curso, a maioria dos alunos questionava sobre a 

questao do dialogo em classe e o tumulto que isso causava O que discutimos a 

respeito foi que a relapao dialogica exige conversa e tern ruido, mas nao pode 

ser confundida com bagunpa. Freire (2002) afirma que «o silSncio no espapo de 

comunicagao e fundamental" (p. 132), mas ele mesmo defende que o ensino 

precise acontecer em clima amigavel e de dialogo. Isso implica em dizer que o 

professor precisa saber dosar momentos de dialogo e de explicapoes, o que 

certamente exige silencio para que ele possa ser ouvido em sua fala 

0 professor planeja para que o aluno aprenda e possa utilizer seu 

aprendizado em tempo real fora da escola. As apoes do professor, bem como 

suas intenpoes mudaram, assim como os principios metodologicos Hoje 

prioridade e que o aluno seja ouvido no processo de ensino-aprendizagem e 

para isso ele precisa, entre outras coisas, falar. Entretanto, a disciplma e o 

respeito dentro da sala de aula precisam ser mantidos para que se configure urn 

ambiente de aprendizagem em clima harmonico. 

A fim de constatar o que os alunos sabiam a respeito desse lema, para 

que pudessemos avanpar nas discussoes atraves de elementos fornecidos por 

etes proprios, como atividade preliminar foi proposta a elaborapao de um pamel 

com imagens. O material para o painel os alunos selecionaram em casa e 

trouxeram para a aula. 0 trabalho de selepSo e colagem das imagens foi 

reallzado em cinco grupos de oito pessoas. 0 tema dos pameis foi 0 uso social 

da escrita (Ideia de Letramento)'. 

Apesar de ser trabalho com colagem, este painel deveria tambem trazer 

uma ideia. um conceito fundamental acerca do tema. Para tant0' 0 g™po 

Precisaria ter discutido junto, buscando criterios na colagem e/ou sequencia 
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iniagens para expressar as ideias. Na apresentapao a classe, cada grupo 

deveria escolher um relator que fundamentasse em nome de todos por que o 

Painel foi feito da maneira como apresentado e o que o grupo quis representar 

com as imagens. 

Apos a apresentagao dos grupos, houve reflexao grupal sobre os 

trabalhos visualizados. Em socializagao coletiva buscou-se entender o que os 

Paineis mostravam aos observadores. 

Apos essa socializagao, na minha sintese9, foi apresentado a classe o 

conceito de Letramento nas concepgoes de Kleiman (1995) e Scares (2002). 
para Kleiman (1995), Letramento sao as praticas sociais, do individuo ou grupo, 

re'acionadas a escrita. Na concepgao de Scares (2002) Letramento e o estado 

ou a condigao que adquire um individuo ou grupo social, como consequencia de 

ter se apropriado da escrita e de suas praticas sociais. 

Eu acredito que o termo apropriagao define bem a condigao de saber 
usar e por que usar. Nisso esta implicito, mais que praticas de leitura e escrita, 

08 ©feitos que essas praticas trazem. Nos dias de hoje, cada vez mais as 

•nformagoes vem via escrita e diante disso e dificil constituir-se como individuo 

Sem o dominio dela. Essa questao passa pela cidadania do sujeito e para que 

6889 apropriagao de que fala Scares (idem) Ihe seja garantida, o modelo 

tradicional de ensino precisa ser superado nas escolas. 

Um dado interessante constatado com a atividade do painel foi que os 

trabalhos apresentados refletiam que os alunos entendiam o que era escrita 

oom fungao social, mas se confundiam com os termos Alfabetizagao e 

Letramento, dadas algumas ideias equivocadas vigentes no meio docente, 

Essa discussao foi um dos elementos mais marcantes nos quatro anos da 

^'sciplina, porque o que os alunos/professores precisavam entender era o 

Crater distinto. porem indissociavel da Alfabetizagao e do Letramento. Segundo 

Scares (2003), tanto a Alfabetizagao - processo de aprendizado e de dominio 

^ codigo — como o Letramento - uso social da leitura e da escrita em situafdes 

eais ~ seo processes necessaries a fase inicial da escrita do sujeito Os dois 

——-—   
ntese do AP; Aula expositiva. 
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sao processes diferentes, mas devem caminhar juntos, porque nao se concebe 

rnais a Alfabetizaqao nos dias atuais sem a perspectiva de Letramento. 

O Letramento discute o aspecto social da escrita que a Alfabetizaqao no 

modelo tradicional nao garantia. O Letramento e, portanto, mais amplo que a 

Alfabetizaqao. Leite (2001) assegura que a Alfabetizaqao e necessaria, mas que 

SQora o desafio proposto e alfabetizar letrando. Dessa forma, no trabalho do 

professor, o texto deve ser o eixo condutor e deve ser real, permitindo atlvidades 

ePilinguisticas e a relaqao em sala de aula passa a ser dialogica dentro de 

condiqoes afetivas adequadas. 

Para que isso aconteqa, o ensino precisa estar voltado a uma visao 

©mancipadora de mundo e de sujeitos e o professor precisa se entender e se 

sceitar como o principal mediador dentro da sala de aula. 

^ 4-3 - Tema 3: Alfabetizaqao na Persoectiva Critica 

O terceiro tema da discipline estava diretamente ligado a questao 

Proposta por Freire (2002), ou seja, alfabetizar o aluno dentro de uma 

Perspectiva critica, conscientizando-o atraves de conteudos ligados a vida e 

atraves do dialogo, despertando-o de uma consciencia ingenua para outra mais 

critica. 

Como ponto de partida para o estudo desse tema, foi proposto aos alunos 

Pue elaborassem, em grupos, propostas/projetos de trabalhos pedagogicos 

dentro do tema. Para tanto, uma ideia foi sugerida como eixo do trabalho. Os 

Qrupos deveriam escrever os trabalhos partindo de 'Meu bairro, tema julgado 

e*tremamente rico por proporcionar contato com a realidade do aluno. Aos 

9rupos coube a proposta de objetivos, estrategias, justificativas/ fundamentaqao 

teorica, procedimentos, e temas abordados, bem como a delimitaqao do tempo 

do projeto. 

O objetivo dessa tarefa nao era ensinar os alunos a elaborarem projetos, 
mas sim faze-los perceber que mesmo na leitura e na escrita havia possibihdade 

de se trabalhar com a realidade do aluno. E que, conforme mudam as series (na 

Educa?ao basica, da Educagao Infantil a 4a serie do Ensino Fundamental), o 

Professor pode aumentar a problematica a ser discutida com seus alunos 
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Apos a elaborapao, na exposipao dos grupos a classe, a mim coube a 

tarefa de, partindo do que eles pensavam, identificar nas suas falas ideias de 

Perspectiva cntica e assinalar o que foi perdido durante a escrita ou a 

explanagao, do ponto de vista dessa perspectiva, que nao puramente descritiva. 

Era esperado que ao menos aparecessem as carencias do bairro, saindo 

da visao romantica do mesmo. 

Nesse ponto da aula, minha tarefa era estar atenta as apresentapoes 

para verificar exatamente quais grupos nao enxergaram uma perspectiva critica 

no estudo do bairro e se propuseram realmente atividades que desenvolvessem 

a capacidade de o aluno ver o que faltava no bairro, demonstrando um olhar 

critico da realidade. 

Como segunda atividade dentro do estudo desse tema, em momento de 

reflexao coletiva, foi pedido a cada grupo que se posicionasse a respeito dos 

trabalhos apresentados, avaliando os aspectos positives e negatives dos demais 

grupos, fazendo criticas as propostas, 

0 que pude perceber nessa atividade ao longo das quatro turmas foi que 
al9uns grupos elaboraram propostas dentro de uma perspectiva critica de 

trabalho em Alfabetizapao, exemplificando quais eram as carencias do bairro e a 

busca por solugoes. Outros grupos apenas lanpavam a observagao constatando 

0 gue faltava no bairro nao apresentando sugestoes sobre o que fazer para 

•^elhorar. 

Freire (2002) e Amaral (2001), trabalhando com a ideia de que a 

Alfabetizagao e desenvolvida na perspectiva de construp^o da consciencia 

critica, partindo da consciencia ingenua, apontam para o fato de que agora, o 

PaPel do professor e ajudar o aluno a pensar, a refletir e agir, diferente do 

modelo tradicional que apenas transmitia e nao permitia que o aluno se 

Posicionasse a respeito do que quer que fosse. 

Essa discussao deixou evidente que os alunos do curso, em suas 

Praticas pedagogicas, embora previssem contribuir para desenvolver o lado 

Poestionador de seus alunos, achavam muito dificil a tarefa de desperta-los da 

consciencia ingenua, porque para agir dessa forma, cabia ao professor tambem 

boixar de ser passive e submisso. 
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Eu acredito que superadas as dificuldades de compreensao dos 

conceitos de Alfabetizapao e de Letramento, entender a Alfabetizapao na 

perspectiva critica foi a segunda das duas tarefas mais impactantes enfrentadas 

pelos alunos dentro dessa disciplina. 

A terceira ainda estava por vir. 

4.4.4 - Tema 4: Contribuicoes da Psicoloaia: 0 Construtivismo de Emilia 

Ferreiro 

Para os alunos do curso de Pedagogia - professores em exercicio - o 

diffcil nao era alfabetizar. Tampouco alfabetizar letrando, posto que esse era um 

desafio e desafios podem tambem ser recebidos como estimulos. Assim como 

alfabetizar dentro da perspectiva critica, outro grande desafio 

A dificuldade, para esses alunos. estava em entender por que o 

construtivismo dava tantos direitos aos alunos, tirando a autondade do 

professor. 

Vale lembrar que, embutidas nessas falas estavam os tres principals 

mitos que foram propagados pela leitura inadequada da teona construtivista nas 

redes de ensino: 

1) O aluno aprende sozinho. 

2) 0 ritmo do aluno deve ser respeitado. 

3) O erro e construtivo. O aluno nao deve ser corngido 

Diante dessas premissas, como entSo alfabetizar dentro de uma proposta 

construtivista? 

Primeiramente, antes de discutir esse pensamento inicial dos 

Professores, demonstrafao coletiva de como era o entendimento deles acerca 

desse assunto, penso ser importante esclarecer alguns aspeclos 

Uma das questoes que interferlram na forma de pensar dos professores 

nesde a decada de 80, tern a ver com expressoes como aprendizagem 

espontSnea-e -professor facMador" (Klein, 2002, pp. 28-29, respectivamente), e 

rteram origem a praticas pedagdgicas que pouco contribuiram para a 

aPrendi2agem do aluno. 

Na aprendizagem espontanea, considera-se que o aluno aprende 

so2inho, de forma natural (Op. Cit. p.28), e que o professor nao deve mterfenr 
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nesse processo - o que se entende por "o aluno constrdi o conhecimento 

sozinho" (idem, P-29), diferente de "o aluno constrdi o conhecimento (p 9 ). 

apontado pela mesma autora. 

Porem, embora considere a relevSncia das contribui56es de Ferreiro e 

Teberosky (1999) para a area da alfabetizaqao, Klein (2002) afirma que, embora 

o aluno possua condiqoes para elaborar o en.endimento daquilo que aprende, 

necessita da intervenpao do professor para que possa aprender o conteudo 

ensinado, necessltando entender, inclusive, para que serve tal 

"Entendemos, assim. que 6 necessario compreender cowo se aprende. oomo se 

enslna e, enfim. oomo se oonfigura o objelo que se pretende ensmah (op, c,t 

P-122). 

Essa intervengao configura a agao do professor mediador, aquele que se 

coloca entre o aluno e o conteudo, fazendo a pon.e entre o su,e,to e o obje o 
armintando ouvindo, tornando a explicar, 

conhecimento, ouvindo, explicando, pergu . 

"urn processo continue de enslnar. 0 professor mediador ^ ™ 

'acllifador. Ao confrarlo, se eu pudesse denominar, diria que ele deven se o 

dificultador, porque afraves de sifuagaes que levem o aluno a pensar e a re le , 

ele cria oportunidades - dificeis - de desafer o aluno, fazendo-o, a.raves , 

progredir em fermos cognltivos. ^ ^ ^ ^ ^ para 

Nessa relagao, o professor pre ^ ^ diferenciad0 

Poder permitir que o aluno o quest,one, para P ^ ^ ^ 

de Letramento dos alunos de uma mesm ■ 

diferentes momen.os culfurais vlvenciados pelos suieifos " ^ para 

de - geragao - para saber fraba.bar com 
saber explicar com pertinencia. Enfim, o prof 

entre autoridade e autoritarismo. ^ concepcao emanclpadora, as 

No processo de alfabetizagao en ro ^ ^ ^ da 

If'Poteses de escrifa que o sujelfo elabora nao Ihe sao^^ ^ ^ 

cartiiha. Precisam ser pensadas, retletidas por e e, processo 

- construgao menfal. A,gu.m fornece os elemen.^ ^ 

econtega e esse alguem pode ser tambel" ao interagir o objeto 

especifirflmor,tQ hqv/q cor n orofassoc. O ap 
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(escrita), entra em relagao com outros sujeitos (colegas e professor) O aprendiz 

nao esta sozinho, e tambem sujeito do conhecimento, assim como seus 

companheiros de sala de aula, devendo entender o objeto de acordo com seu 

uso social. Sendo assim, ele necessita de outros para entender o proce 

O professor, nao interagindo, 'nao podendo' dar a resposta pronta, 

permits que o aluno produza e teste sozinho sua hipolese, 0 aluno desamma, 

pois nao encontra saida. No caso do aprendizado da lingua, ha que se levar em 

eonta que a lingua oral e diferente da lingua escrita e, nesse aspecto, o aluno 

precisa da intervengao do professor para checar suas hipoteses. Caso iss 

ocorra, esse aluno se ve num conflito sem fim. 

Para Klein (2002): 
_i i 'oe Ho aifabetizacao Qua se centram na rela^ao 

[etra/ftmema embora . esforpoexclusNo 

Ta^o'dS tambem na forma 
de um processo de ensaio-e-erro (p. 

Desta feita, nas agoes do professor mediador deve estar prevista a 

interferencia de maneira que o aluno se sinta a vontade para pergun.ar, se s.n a 
Hi'ivirla Dm aluno amedrontado pela 

scolhido ao demonstrar onde reside sua 

corregao rfspida do professor e por anota?oes colondas em seu 

seguidas de xingamentos e poucas explicagoes, nao vai se expor pe a g 
a ni .potao nao e 'nao corngir mais, mas 

vez para pedir ajuda ao professor. A q 

como corrigir. ..     
o n nrnfessor deve garantir ao aluno o 

Possenti (1996) assegura que o profess 

acesso a norma culta da lingua. Assim sendo, se nao houver oorregao^ 

asse acesso estara assegurado? Para o autor (idem) e nas ^e8 ^ e 

^ aula que o professor encontra a melh0rJ palavra de tal 

testando suas hipoteses, explicar-lhe por qu 

maneira. ... ^ 

Como professora de Lingua Portuguesa e com eX^e" ^ 

Alfabetizagao, acredito que convem deixar claro que embora par 
^ n nrnfessor vai mvestir e, mais que 0 Processo e demorado. Mais que uma vez, o p 

Uma vez, o aluno vai perguntar a mesma coisa. 
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Apesar de, nesses ultimos anos - decada de 90 - a questao dos mveis 

de desenvolvimento da escrita da crianga (Ferreiro e Teberosky, 1999) estar em 

discussao e ser do conhecimento da maioria dos professores alfabetizadores, 

muitos ainda fazem uso de ditados em suas aulas tentando com isso assegura 

a escrita ortografica correta, sem intengao de insergao em contexto algum, 

levar em consideragao como o aluno entende ou que sentido da as palavr q^ 

ouve. Esses professores desconsideram - ou desconhecem a ?" 

simbolica da escrita. 

As contribuifoes de Ferreiro e Teberosky (Op. Oil.) sSo vahosas para o 

ansino da lingua (Soares, 2003), e seria oportuno que os professores 

alfabetizadores que lldam diretamente com esse assurto se apropnassem 

Jesses conhecimentos. Porem, apenas o dominio do conhecimento dos n.veis 

Je aquisigao da escrita pela crianga, apresentados pelas autoras argent,nas, 

epresenta pouca parcels do que a Psicologia ja estudou P 
■ «i/-inia npsse sentido, encontramos em 

Relativamente aos estudos da psicolog 
.o o n^rpqsidade do conhecimento da 

>molka (2001), indicios que apontam para a 

ungao simbolica da escrita; & Teberosky 

Contudo. ao inves de se ^ entendimento dos processos de 
como contribuigao para recjUZjdo o ensino da escrita a 
aquisigao da escrita' *^^3 grafico-sonora, categorizando 
questao de corr®sp . s em termos de mveis e hipoteses, 
criangas e turmas de Cj" 5 scrjta abrange outros aspectos e 
quando 0 processo de leitura e eso 
^ .   oAac /n fi3V Muai IV."   _ 
outras dimensoes (p.od). 

Podemos inferir dos aPontamen,OS <^'°s 

essores que se preocupam ma.s ^ ^ 

Dicos ha na classe, quando 0 legado eix ^ da escrjta pe|0S 

tido de auxilia-los a entender os processos e ^ ^ 

is passa a crianga e nao os subsidiar na classi 5 fragmentados que 

Pode-se afirmar que a cartilha pec^P® ^ forma como vem sencio 

jsentava, e que o processo COnStrUt^sores _ ngo supera isso, porque 

mdido e praticado por boa parte dos pro es o pode mostrar onde 
■ v erros do aiuno, m 

ofessor, deixando de comgir o Droduzidos em classe 

^ ser feitos os Permite que os 
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tambem fiquem sem sentido. Ou seja, entender que o erro e construtivo e, 

portanto fique como esta, e uma pratica equivocada que precisa ser revista. 

A afirmagao "0 professor deve respeitar o erro do aluno porque 

construtivo" (Klein, 2002, p. 124), implica, exatamente no fato de que, exposto, o 

erro adverte o professor (atento) onde e que o aluno esta precisando de ajuda. 

Com sua interferencia ao corrigir o erro, questionando o aluno e explicando os 

porques em cada situagao, o professor estara agindo de maneira a contribuir 

para gerar aprendizagem dentro da sala de aula. 

Para Klein (2002); 

(...) correipao nao e sinonimo de constata9ao e punifpao do erro. O 
procedimento, no ato de corre^ao, devera implicar, primeiro, a 
consolida9ao daquilo que, na tentativa do aluno, configura acerto, 

e, num segundo momento, numa reflexao sobre as possibilidades 
genericas da lingua e a exigencia especlfica no caso da palavra, 
frase, ou texto corrigido (p.131). 

De outra forma, e possivel questionar se, na ausencia de interagao por 

parte do professor, diante de uma situagao dada por este como desafio a 

aprendizagem, o aluno conseguiria chegar sozinho a alguma solugao. Ou a 

maioria dos alunos e por que nao dizer todos os alunos. 

A respeito da real contribuigao do construtivismo a educagao e a maneira 

como algumas ideias apresentadas por Ferreiro e Teberosky (1999), acerca de 

sua analise sobre como a crianga constroi a escrita, Leite (2001) afirma que 

"Talvez, a grande contribuipao dessa teoria, em termos das praticas 

pedagogicas, tenha sido a total reformulagao da concepgao de erro e a 

consequente revisao do papel da avaliagao educacional (p.37). Para o autor, o 

erro, do ponto de vista cognitive, nao pode mais ser entendido como na 

concepgao tradicional como processo estatico. Segundo ele, o erro seria um 

indicador momentaneo do processo em que o aluno se encontra na fase inicial 

da escrita e que deve ser interpretado pelo professor como parte do 

desempenho do aluno dentro de um processo maior, que permite avangos. 

E inegavel a contribuigao dos teoricos ao entendimento da teoria de 

Piaget e dos estudos de Ferreiro e Teberosky (1999). Outro aspecto que e 

inegavel e que as teorias estao al para serem confrontadas com a pratica e o 

professor que nao se der conta disso, nos dias atuais, permanece estagnado em 
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suas crengas por opgao. Conforme ja comentamos, e interessante o professor 

ler, pesquisar. No entanto, as leituras precisam ser diversificadas para poderem 

conversar entre si. 

Nesse sentido, Smolka (2001) assume que, tomar os estudos de Ferreiro 

e Teberosky (1999) como unices para solugao do fracasso escolar em termos de 

Alfabetizagao ou para explicar os mecanismos de ensino (da lingua) na 

escolarizagao do individuo, nao e suficiente para o professor operar mudangas 

expressivas em sua pratica. 

Na disciplina Teoria Pedagogica e Produgao do Conhecimento em Lingua 

Portuguesa, as discussoes a respeito desse tema foram calorosas. A maioria 

dos alunos/professores de alguma forma ja havia sofrido com as consequencias 

desses mitos no exercicio da profissao. Conceitos advindos de leituras 

indevidamente interpretadas geraram equivocos que interferiram negativamente 

na pratica dos professores. Em decorrencia, as implicagoes pedagogicas da 

tentativa de adaptar alguns estudos ou a teoria piagetiana diretamente a 

educagao podem ser encontradas nos mitos que o construtivismo deixou na 

rede. 

Sobre essa questao, que tern gerado ate hoje distorgoes na interpretagao 

da teoria piagetiana, Banks-Leite (1998) apresenta consideragoes que levam a 

reflexao sobre o uso do construtivismo nos meios escolares: 

( ) Piaget foi lido pelos pedagogos da Europa e do Brasil que 

tinham preocupagoes basicas comuns: a critica a escola 
tradicional, a busca de novos metodos pedagogicos e 
questionamentos sobre a propria concepgao de "educagao". (...) a 
"leitura" efetuada pelos pedagogos os diferenciam de forma 
consideravel; enquanto no meio europeu se discutia a 
contribuigao de Piaget ao estudo da mentalidade infantil, a 
repercussao dos trabalhos de Piaget no Brasil se deu na esfera 

dos metodos de ensino (p. 184). 

Como vemos, trata-se de uma apropriagao, da maneira como esta posta, 

discutivel nos meios escolares. 

Algumas agoes pedagogicas advindas dessas concepgoes erroneas 

acabaram por prejudicar muitos alunos, implicando em marcas aversivas que 

esses carregam de seus professores. As corregoes feitas de maneira abrupta 

exigindo reescrita sem explicagao do porque, os rotulos impostos advindos de 
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dificuldades na aprendizagem, o fato de o professor acreditar que nao deve 

atender o aluno em suas solicitapoes, em suas duvidas, todas essas sao 

praticas cujas consequencias implicam de forma negativa na formagao do 

sujeito aprendente, Essas praticas, alem de deixar marcas que acompanham o 

aluno pela vida afora, em nada contribuem na aprendizagem da lingua. 

Percebi que para os alunos do curso o estudo detalhado desses mitos - 

que segundo Klein (2002) propagados da forma como estao, sao mais 

equivocos que verdades - foi urn marco na disciplina, pois esclareceu muitas 

duvidas, que eles conservavam ha anos em sua pratica. 

O contraste entre esses mitos e uma interpretagao pertinente de acordo 

com as concepgoes atuais de ensino ficou por conta do estudo da perspectiva 

historico-cultural. 

4.4.5 - Tema 5: Contribuicoes da Psicoloqia - Perspectiva Historico Cultural 

Na perspectiva historico cultural (Vigotski, 1998), o homem e entendido 

como urn ser com bases geneticas - obviamente - porem, constituido pelo 

contexto historico em que vive e pelo meio que o circunda, ou seja, pela cultura 

em que esta inserido. 

Para Vigotski (Op. Cit.) e nas relagoes pessoais - inter-relagoes - e na 

relagao consigo proprio - intra-relagao - que o intelecto do homem e construido. 

Urn dos pontos interessantes no curso foi o apontamento dos alunos no 

sentido de que a grande maioria nunca havia estudado Vigotski mais 

detalhadamente. Segundo eles, nos encontros de formagao continuada nas 

redes municipais esse autor era estudado de maneira superficial e/ou atraves de 

fragmentos de textos. E que dessa forma ficava dificil estabelecer relagao entre 

essa teoria e qualquer outra. 

Uma das preocupagoes durante nosso planejamento - APs e professor 

Sergio Leite - foi justamente desenvolver urn estudo minucioso acerca das 

implicagoes dessa perspectiva quando de situagoes de ensino aprendizagem. A 

fim de que essas concepgoes advindas desses estudos se tornassem 

consistentes para esses alunos, a abordagem desse tema foi estendida para 

mais que urn encontro. 
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Um dos pontos fortes da perspectiva historico-cultural esta no ato de o 

carater da mediagao do professor em sala de aula ser elemento crucial na 

aprendizagem do aluno. 

Conhecimentos importantes que refletem diretamente na aprendizagem 

do aluno - como mediagao, carater da mediagao e da relagao entre afetividade 

e cognigao, (Vigotski, 1998 e 2001; Freire, 1983 e 2002; Leite, 1988 e 2005; 

Leite e Tassoni, 2002 e 2007; Scares, 2002 e 2003) - nao deveriam passar 

desapercebidos pelo professor em exercicio nos dias atuais, a fim de que 

repensasse e adequasse sua pratica as reais necessidades do aluno. Tais 

estudos indicam que uma das fungoes do professor e a de nao se posicionar 

como unico detentor do saber, uma vez que os alunos tambem possuem seus 

conhecimentos, sendo necessario respeitar esses saberes. 

O dialogo torna-se, desta forma, o marco, o ponto de partida para o 

desenvolvimento do trabalho em sala de aula. Da mesma forma, o levantamento 

dos conhecimentos previos dos alunos so tern inicio, se houver dialogo no 

processo de ensino e se o professor for tambem um bom ouvinte. 

Freire (1983), defende que dialogar pressupoe a nao imposigao das 

ideias, tanto por parte do professor como do aluno, porque e nas trocas 

(verbais) que estao as chances de um maior entendimento em sala de aula. 

Entendo como respeito aos saberes do aluno. em primeiro lugar, saber 

ouvir, apos a problematizagao previa, no sentido de contribuir para que esse 

progrida em termos de conhecimento. Porem, entendo tambem que respeitar o 

conhecimento do aluno nao e sinonimo de nao questiona-lo. Pelo contrario, e 

questiona-lo acerca do que ele sabe a fim de que, ajudando-o a refletir sobre 

seu proprio saber, venha a contribuir para que ele caminhe para o que ainda 

nao sabe. 

Uma forte base para essas reflexoes acerca do caminhar de um ponto a 

outro para o crescimento em termos de conhecimento, advem da teoria 

vigotskiana. Ela trata, entre outras questoes, do papel do professor na mediagao 

entre sujeito e objeto de ensino e do conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal. 
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Na pratica docente, entender como o individuo aprende e nao quanto ele 

aprende e fundamental. Esses e outros conhecimentos, advindos das 

contribuigoes de areas afins a educagao, como a Psicologia e a Lingufstica, 

precisariam estar presentes de forma consistente nos estudos dos professores 

em seu processo de formagao profissional. 

Nao compreender essas concepgoes e sua implicagao na pratica 

pedagogica, e colocar-se a margem do que se poderia chamar um ensino com 

fungao social, adequado para a atual sociedade e com fungao real, que implique 

em aprendizagem. 

Faz parte do entendimento necessario ao professor acerca da real fungao 

de sua pratica, bem como sua relagao de afeto com o objeto de ensino e com o 

sujeito com o qual trabalha respeitar os passes de cada aluno e suas 

particularidades na construgao da aprendizagem. 

Tenho consciencia que o motor do processo de um bom ensino esta 

tambem na qualidade da mediagao do professor. For isso, acredito que, mesmo 

nao tendo muita afinidade com as disciplinas da area de exatas do curso de 

Edificagoes que fiz na adolescencia, gostava das aulas do professor Valdir pelo 

seu jeito seguro de explicar a materia e de me entender 'descontextualizada' no 

curso. Tambem nas nossas reunioes de supervisao, a maneira como o professor 

Sergio Leite conduzia os estudos e o grupo me fez entender por que nosso 

trabalho era tao relevante ao ensino. 

Da mesma forma, o fato de estar preocupada em desenvolver da melhor 

forma as aulas na Pedagogia e de ter procurado atender aos anseios dos alunos 

em termos de conhecimento, estudando e interagindo com eles, acredito que 

contribuiu para estabelecer uma mediagao de carater significative no processo 

de ensino-aprendizagem desses alunos e para eu obter sucesso no meu papel 

como AP. 

Ensinar, conversando com o aluno e ouvindo o que ele tern a dizer no 

processo de ensino-aprendizagem, evidencia o interesse pela maneira como ele 

esta entendendo o que aprende. Observar como esse aluno se porta em relagao 

ao objeto de ensino, dando atengao a ele e ao modo como pensa, no sentido de 
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buscar conhece-lo melhor, contribui para que se estabeleqa uma saudavel 

relagao entre professor e aluno, necessaria entre o ensinar e o aprender. 

Desta forma, arrisco afirmar que o professor nao e o unico responsavel 

por despertar o interesse do aluno pelo ensino, mas pode contribuir e muito 

nesse aspecto. Assim como a maneira como o professor apresenta o conteudo 

ao aluno, colocando-o em contato com um conhecimento novo, auxiliando-o a 

encontrar solu^oes para suas duvidas, pode marca-lo para sempre. A esse 

respeito, Leite e Tassoni (2002) afirmam que: 

O que se diz, como se diz, em que momento e por que - da 
mesma forma que o que se faz, como se faz em que momento e 
por que - afetam profundamente as relapoes professor-aluno e, 
consequentemente, influenciam diretamente o processo de 
ensino-aprendizagem, ou seja, as proprias relapoes entre sujeito e 
objeto. (p. 125). 

Como vemos, essas marcas, advindas do comportamento do professor 

nas inter-relagoes de sala de aula, afetam particularmente cada aluno. 

Da mesma forma, Vigotski (1998) em seus estudos sobre aprendizagem, 

aponta para o fato da mediagao representar um dos mais importantes papeis em 

situagoes de ensino. Para o autor, "... aquilo que a crianga consegue fazer com 

ajuda dos outros poderia ser, de alguma maneira, muito mais indicativo de seu 

desenvolvimento mental do que aquilo que consegue fazer sozinha" (p.111). 

Para o autor, o individuo se constitui - tambem - nas inter-relagoes pessoais. 

Sua afirmativa vai no sentido de que o meio tern forte contribuigao para o 

desenvolvimento do sujeito. Dai o importante papel do professor em sala de 

aula, em aproveitar as chances que tern de ajudar esse aluno a ter sucesso 

cognitivo. Os estudos desse psicologo russo apontam para a crianga, porque 

elas foram seu objeto de analise. 

Podemos afirmar, diante de suas premissas, que em situagao de 

aprendizagem escolar, esteja em que idade estiver, o aluno precisa, portanto, 

das intervengoes do professor. Contudo, para que essas intervengoes surtam 

efeito positive, precisam estar planejadas e ser praticadas com intengao de criar 

condigdes para que esse aluno avance intelectualmente. 
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Importa destacar que e o proprio Vigotski (2001) quern afirma que, embora seja 

grande a capacidade de aprendizagem dos adultos "... ate agora nao se 

descreveu adequadamente o que diferencia de forma substancial a 

aprendizagem do adulto da aprendizagem da crianga" (p. 115). 

Nesse sentido, o aluno, crianga ou adulto, podendo participar do processo 

de ensino como sujeito pensante e falante, e como sujeito que aprende o que e 

ensinado, tende a perceber sua importancia perante a presenga do professor 

que se propde a realmente ensina-lo, como perante os demais colegas de 

classe. Tal fato influencia sua auto-estima (Leite e Falcin, 2006), sua autonomia, 

seu caminhar como sujeito - singular e ao mesmo tempo social - pertencente 

ao processo historico em que se insere. 

Leite e Tassoni (2007), nesse sentido, afirmam que as relagoes de 

mediagao feitas pelo professor, durante as atividades pedagogicas, "devem ser 

sempre permeadas por sentimentos de acolhimento, simpatia, respeito e 

apreciagao, a/em de compreensao, aceitagao e valorizagao do outro" (p. 133). 

Segundo os dois autores (idem) tais sentimentos nao so marcam a relagao do 

aluno com o objeto de conhecimento, "como tambem afetam a sua auto- 

imagem, favorecendo a autonomia e fortalecendo a confianga em suas 

capacidades e decisoes" (p. 133). 

De acordo com esses pressupostos, em momentos de aprendizagem, a 

maneira como o professor lida com o que ensina e a maneira com que se 

preocupa em entender de que forma o aluno aprende (ou nao aprende), sao 

perceptiveis ao sujeito aprendente. Essas importantes relagoes marcam 

definitivamente o individuo em sua forma de entender e aceitar o ensino e, da 

mesma forma, a escola. 

Por este motive, entendo que o professor precisa gostar de ensinar para 

que seu ensinar implique em efeitos positives no sujeito aprendente. Tomo por 

exemplo as lembrangas positivas que tenho de professores que gostam de estar 

com os alunos e de exercer a profissao docente, como o professor Valdir e o 

professor Sergio Leite. Da mesma forma, penso em mim enquanto professora. 0 

fato de eu gostar do magisterio facilita o meu entendimento de que devo me 

interessar pela aprendizagem do aluno. Em vista disso, me dedicar aos estudos 
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e as leituras a fim de estar em constante forma?ao - Formagao Continuada - 

porque, conforme afirmam Freire (2002) e Schon (1995), o professor precisa 

estudar, se atualizar. Nao adianta apenas gostar de ser professor, e necessario 

tambem se dedicar a profissao, no sentido de entender sua fungao junto a 

sociedade. Nesse percurso, pressupoe-se que o professor estude, leia, reflita 

sobre a propria pratica, re-signifique seu fazer pedagogico, volte a ler, a estudar, 

num processo contfnuo de crescimento intelectual e profissional. 

4.4.6 - Afetividade e situacoes de ensino 

Dm tema que permeou todos os demais durante o curso e que despertou 

sobremaneira a curiosidade dos alunos foi a Afetividade. Dentro da disciplina, 

esse assunto foi abordado a partir da perspectiva historico cultural e dos 

estudos de Vigotski (1998) e Wallon (1971). Para esses autores, questoes que 

envolvem aprendizagem passam pela afetividade. 

As discussoes desenvolvidas neste Memorial evidenciam que a 

preocupagao maior da disciplina foi com o fato de o professor re-significar suas 

agdes a luz das concepgoes teoricas recentes. Entretanto, urn dos pilares para 

uma boa pratica em sala de aula e o professor gostar do que faz, gostar de dar 

aulas e gostar de estar com o aluno, para que possa planejar com convicgao de 

quern quer colaborar para o sucesso do processo cognitive do aluno. 

Em processo de Formagao Continuada, esse aspecto precisa ser revisto 

e o professor precisa trazer a tona todos os elementos que o constituem para 

que possa realmente refletir sobre sua pratica. Seus valores, inclusive. 

As cartas das duas alunas do PROESF evidenciaram como a pratica do 

professor interfere no emocional do aluno afetando a cognigao e nao e dificil 

supor que ha muitos casos de professores que deixam marcas — aversivas — em 

seus alunos. Pensar que esse modelo de pratica esta ligado ao metodo 

tradicional e equivocar-se. Essa pratica antiga e mais atual do que se possa 

pensar e nao possui vinculos com metodos. 

Os quatro episodios narrando esse tipo de pratica pedagogica escolhidos 

por mim para compor este Memorial, urn da decada de 70, outro da decada de 

80, outro da decada de 90 e urn do seculo XXI, me permitem perceber e afirmar 
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que essas praticas perduram de seculo para seculo e que precisam ser 

veiculadas para que possam ser combatidas e extintas da sala de aula. 

Se for levado em conta que o aluno aprende conforme as condigoes 

oferecidas (Leite e Tassoni, 2007; Pellisson, 2006 e 2008), e que entre elas 

estao o planejamento e a mediagao e que a afetividade esta vinculada ao 

processo cognitive do sujeito, o caminho para que o professor comece a pensar 

sobre sua pratica estara aberto. Esses tres elementos sao o ponto de partida 

para uma reflexao pedagogica seria a partir das relagoes entre professor-aluno. 

A escola tem papel fundamental nisso, toda forma como o professor 

planeja, facilitando o sucesso do aluno, alem de atuar no cognitive, atua tambem 

no afetivo. Do ponto de vista pedagogico, a afetividade leva a uma releitura de 

todo esse processo. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

Entendo que as situaqoes vivenciadas por mim fora da escola 

ajudaram na minha constitui9ao como leitora e como estudante e me deram 

subsidies para frequentar a escola com acervo suficiente a fim de acompanha-la 

de maneira satisfatoria. Tenho consciencia que bons leitores se formam com 

uma relagao com a escrita atraves de mediadores afetivamente importantes, nas 

relagoes interpessoais e nao por fatores biologicos. 

Tive bons professores que contribuiram para minha formagao enquanto 

cidada, assim como tive professores que me marcaram aversivamente e que 

tambem me serviram como exemplos: eu jamais os imitaria enquanto 

professora. 

No PROESF, atraves de meu Memorial, eu consegui expor a marca 

aversiva deixada por uma professora, fato que ate hoje eu so havia relatado a 

minha mae. Nem meu pai sabia, caso contrario ele teria tornado alguma atitude 

mais drastica com aquela professora. Ele morreu sem saber. 

A minha intengao com este Memorial foi trazer a tona, entre outras 

questbes, acontecimentos vehdicos vivenciados pelos alunos - professores em 

exercicio - em fase de Alfabetizapao que muitas vezes passam ocultos a 

literatura e deixam de ter uma veiculagao maior por permanecerem apenas na 

oralidade 

O ponto alto das discussbes, penso ter sido as condigbes vivenciadas 

pelos sujeitos protagonistas deste texto: eu, enquanto estudante do curso de 

Especializagao e enquanto AP da disciplina, meu grupo de APs e o supervisor 

da disciplina, bem como os alunos do curso de Pedagogia. 

Urn aspecto que procurei levantar desde o inicio do texto foi minha 

vivencia junto a escrita, a processes de Letramento e situagbes de leitura. Com 

essas discussbes espero ter evidenciado como questbes culturais interferem na 

vida social e academica do sujeito. Da mesma forma, assim como aconteceu 

comigo - fora da escola - e verificadas as contribuigbes dessas vivencias em 
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minha constituigao como pessoa, como estudante, como professora e como AP 

- creio que seja importante a leitura deste trabalho, no sentido de ajudar a 

entender como questoes culturais fazem parte da vida do sujeito e como isso o 

constitui como cidadao. 

Da mesma forma, se a vivencia da pessoa nao apresentar/proporcionar 

essas particularidades, e necessario que a escola busque suprir parte dessas 

deficiencias, cabendo ao professor entender que e precise empenho - o maximo 

possfvel - para oferecer situagoes significativas em sala de aula, a fim de que a 

escola contribua para o bom nivel de letramento dos alunos. 

Das reflexoes desenvolvidas neste memorial, percebo no mmimo cinco 

aspectos importantes no sentido das condigoes oferecidas e das relagoes 

professor-aluno: 

1) Pelas duas cartas apresentadas na Integra e pelos dados das demais 

cartas apresentados no Anexo 2, a maioria das condigoes oferecidas 

pelos professores alfabetizadores nao contribuiu para o avango 

cognitive dos sujeitos. 

2) A disciplina de Lingua Portuguesa, no curso, garantiu essas 

condigoes aos alunos - aulas planejadas, mediagao no aprendizado e 

presenga de afetividade nas relagoes de ensino. 

3) As condigoes oferecidas durante as aulas garantiram reflexoes e 

contribuiram para mudangas nas praticas dos sujeitos, haja vista os 

dois depoimentos decorrentes das cartas apresentadas. 

4) Como AP desta disciplina, atingi, portanto, os objetivos propostos. 

5) Como membro do grupo do professor Sergio Leite, pude constatar 

que, assim como eu, as demais APs tambem conseguiram atingir os 

objetivos a que nos propusemos, dadas as nossas preocupagoes 

iniciais, quando do planejamento coletivo. 

Desta feita, posso afirmar que o grupo como urn todo garantiu a 

qualidade desejada para urn curso de Pedagogia deste porte e que, ao final de 

cada semestre em que a disciplina se encerrava - nas quatro turmas - a 

sensagao foi de dever cumprido e cumprido com excelencia, dados os 
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depoimentos dos alunos quando em mementos de avaliagao, tanto em sala de 

aula comigo, come em reunioes com a coordenagao do curso (Pellisson, 2008). 

Penso que, se procuramos discutir com os alunos do curso a questao da 

Alfabetizapao na perspectiva do Letramento e dentro da visao crftica proposta 

por Freire (2002), que defende que esse pode ser urn instrumento direcionado 

tanto para a libertapao quanto para a domesticagao do sujeito, dependendo do 

contexto politico-ideologico em que ocorre, tivemos outro elemento no curso que 

possibilitou que os professores olhassem para suas praticas: o Memorial de 

Formagao. 

A maneira como o Memorial de Formagao do curso de Pedagogia do 

PROESF foi produzido, as condigdes oferecidas para que essa produgao escrita 

obtivesse sucesso (Pellisson, 2008), os conflitos iniciais vivenciados pelos 

alunos ate encontrarem a coerencia adequada as ideias a que se propuseram 

discutir - eixos - as reflexoes necessarias a essa coerencia, fizeram parte de 

urn processo de ensino dentro do curso que a meu ver servira de exemplo aos 

alunos/professores quando em sala de aula com seus alunos em fase de 

Alfabetizagao. 

Por que? 

E no conflito que o aluno precisa do professor para ajuda-lo e nao o 

contrario. A ideia equivocada de que o aluno aprende (sozinho) no conflito 

precisa ser superada. Essa ideia e urn dos mitos que o construtivismo criou 

(Klein, 2002) e que em nada contribui para o aprendizado do aluno. 

Os alunos do PROESF, alem das disciplinas estudadas ao longo dos 

quatro anos e desta disciplina de Lingua Portuguesa que lidou diretamente com 

a questao da Alfabetizagao Critica na perspectiva de Letramento - e portanto da 

significagao que o individuo dara a lingua, a leitura e a escrita e a comunicagao 

em sua vida - vivenciaram, com a produgao do Memorial de Formagao, uma 

situagao complexa de ensino onde estiveram presentes a mediagao, a 

afetividade e a cognigao. 

Esse processo tambem serviu para reflexao sobre a pratica, posto que a 

escrita exigiu isso. Ao escreverem sobre si enquanto professores, os alunos 
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forgosamente tinham que olhar para suas a^oes pedagogicas. Essa 

introspecgao, s© nao dolorosa, ao menos contribuiu para remexer antigas ideias. 

De que forma essas ideias voltarao aos devidos lugares e se voltarao, ja 

e outra discussao. Mas eu entendo que a fungao tanto da disciplina, como do 

curso, quanto do Memorial, nao foi de acomodar ideias e sim de revolve-las. 

Quanto a mim, muitas ideias se confirmaram - sempre procurei ser 

responsavel com minha pratica docente e sempre fui estudiosa, sabendo o real 

papel de ser professor. Outras ideias — os conhecimentos novos, o trabalho 

conjunto, a vivencia nesses longos anos de curso com alunos-professores em 

exercicio - me fizeram ver que a reflexao sobre a propria pratica e o unico 

caminho para o professor poder re-significa-la verdadeiramente. 

A experiencia no PROESF deixou marcas profundas em mim, no sentido 

de confirmar que escolhi a profissao certa e que ser um bom professor, no 

sentido de fazer diferenga na vida do aluno, conform© eu pensava, requer muita 

responsabilidade. 

■ ■ ■ 

Toda essa reflexao, me remete a lembranga de minha infancia e de meus 

alunos de madeira. No sentido do que a madeira pode causar. No sentido de em 

que meu Memorial de Formagao poderia contribuir para a formagao de 

professores e em especifico, para a Alfabetizagao dos alunos. 

Espero que, como pesquisadora e como professora que sou, consiga, 

com minhas palavras e atitudes, despertar o sonho, a busca, a combustao, 

naqueles que tambem estudam a respeito desses assuntos e que, sendo 

professores, sintam o desejo de sempre melhorar sua pratica. 

Lembro-me que todos os meus alunos de madeira pegavam fogo e que, 

dos carvoes gerados por eles, novas feigoes felizes surgiam. 

Como professora, penso que seria muito triste me estagnar numa pratica 

e, ao projetar meu pensamento no future, ter como lembranga um passado junto 

a alunos frios, com feigoes estereotipadas, que, a maneira da madeira 

enregelada, nao se deixaram queimar... 
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Anexo 1 

Questoes iniciais reuniao de supervisao - estudo 

- Como aproveitar a pratica que os alunos tem? 

Como vemos a relapao teoria e pratica? 

- Qua! e a crenpa que vai estar nos apoiando para a nossa pratica com 

esses professores? 

- Qual a conceppao teorica que vai estar embasando nossa disciplina? 

- A teoria produz pratica? 

- A teoria produz mudanpa na pratica? 

- Como construmnos de fato a base teorica para desenvolver a pratica? 

- A teoria e condipao necessaria para levar a pratica? 

- A mudanpa na pratica e fungao do que? 

- For que teoria? 

- Qual o papel da teoria? 
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Anexo 2 

Dados levantados em cartas de alunos durante as 

quatro turmas 

- Existencia de dificuldades na epoca sem identificagao pelos alunos. 

- Contato com a leitura atraves da Cartilha e de livros. 

- Marcas aversivas pelos castigos referentes a dificuldade na 

aprendizagem. 

- Repressao. 

- Retengao na 1a serie. 

- Reforgo com a ajuda de tios e/ou pals desmistificando a primeira 

impressao (negativa) da alfabetizagao. 

- Alunos sem problemas com a cartilha. 

- Exposigao ao ridiculo perante a classe por parte da professora. 

- Leituras de Monteiro Lobato e Andersen introduzindo alunos da leitura e 

na escrita. 

- Liberdade de leitura e escrita. 

- Inseguranga gerada pela repressao na corregao da professora referente a 

pontuagao e a ortografia. 

- Alfabetizagao pelo modelo tradicional. 

- Castigo/ medo do autoritarismo da professora 

- Leitura mecanizada e memorizagao nao deixando marcas aversivas nos 

alunos: boas lembrangas. 

- Linguagem regional (de sitio) por parte do aluno gerando preconceito 

linguistico por parte da professora na escola. 

- Alfabetizados pelas cartilhas Caminho Suave e Reino da Alegria - 

decoreba/ memorizagao com figuras tampadas da cartilha = boas 

recordagoes. 
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Gosto pelo contato com a Cartilha, sentimento de prazer. 

Afinidade com a professora. 

Ajuda da mae em casa. 

Incentive dos pais, 

Ajuda do pai. 

Dificuldade de alfabetizagao na 1a serie devido a falta de afetividade da 

professora = marcas perdidas somente em series posteriores com outras 

professoras. Mais calmas. 

Timidez, mania de persegui?ao por parte da professora. 

Expressao corporal ausente da alfabetizagao/ superagao apenas depois 

de adultos em outros cursos. 

Contato com livros somente em casa. 

0 fato de nao terem frequentado pre-escola gerando dificuldade no 

acompanhamento dos estudos e na aprendizagem devido aos conteudos 

serem ministrados de acordo com o restante dos alunos que cursaram 

pre-escola. 

Sentimento de muito amor pela escola. 

Ansiedade por conhecer a cartilha e por estar na escola. 

Desejo de saber ler e escrever/ investimento da professora apenas na 

coordenagao motora. 

Reconhecimento de que a cartilha oferecia pouco. 

Ridicularizagao do aluno pela professora nas 1as e 2as series. 

Fato de nas 3as e 4as series o aluno ser ajudante da professora em 

classe, colocando ligoes na lousa, melhorando o relacionamento do aluno 

com a classe. 

Estimulos pela leitura e escrita em casa e nao na escola. 

Sentimento afetivo pela cartilha por receber ajuda da familia na 

aprendizagem. 

Repetigao exigida pelo metodo da cartilha gerando sofrimento no aluno. 

Carinho de professoras e familiares ajudando a superar o medo inicial da 

escola. 
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Perda do interesse inicial pelos livros e pela leitura devido ao uso da 

cartilha/ Frustragao. 

Gosto pela leitura em casa, liberdade para rabisco e pintura. 

Sentimento de alegria pelo fato de a professora chegar com livros na 

classe. 

Cheque emocional na escola causado pelo marasmo da cartilha e pela 

postura autoritaria da professora. 

Timidez por ja saber ler antes da classe/ Sensagao de Exclusao e perda 

do gosto pela escola. 

Ditados gerando reprovagoes no final do ano devido a escrita ser igual a 

fala do aluno. 

Frequencia a aulas em escola rural gerando fugas do aluno devido a 

rigidez da professora. 

Alfabetizagao posterior a 1a serie com professor mais receptivo. 

Falta de estfmulo por parte das professoras aos conhecimentos previos 

dos alunos. 

Separagao de classes em alunos fortes e fracos/ Classes chamadas 

'homogeneas'. 

Cartilha e coordenagao motora explorando as bolinhas, chuvinhas, 

minhoquinhas e trazendo desenhos prontos tolhendo a criatividade do 

aluno. 

Sentimento de alegria por descobrir a leitura e a escrita em escola rural 

multiseriada. 

Viagens com pai caminhoneiro auxiliando no processo de alfabetizagao/ 

Leitura de outdoors nas estradas/ Processo mais importante que o 

vivenciado na escola. 

Demonstragao de afetividade por parte da professora pelo fato de ja 

chegar alfabetizado a escola. 

Alfabetizagao pela mae em casa/ Decepgao com a cartilha na escola. 

Riqueza cultural em casa maior que a da escola. 

Dificuldade de trabalhar em grupos na escola. 
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- Choradeira inicial no processo de alfabetizagao/ medo do ambiente 

escolar. 

- Aquisigao do gosto pela cartilha ao longo da primeira serie escolar. 

- Realizagao do sonho por estar na escola, apesar da cartilha e da 

professora. 

- Cartilha apresentando palavras sem significado para o aluno. 

- Cartilha; unica fonte de leitura na epoca de alfabetizagao. 

- Leitura de bulas de remedios e embalagens de produtos nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

- Sensagao de seguranga na escola em virtude do estimulo recebido da 

mae. 

- Lembranga do perfume da professora. 

- Sentimento de felicidade devido a presente da professora: livro com 

dedicatoria. 

- Contemplagao da propria letra escrita na lousa apos aprender a escrever. 

- Gosto pela leitura, apesar da cartilha. 

105 



Anexo 3 

Depoimento 

Re: proesf 

Quarta-feira, 16 de lulho de 2008 11:35 
De: 

Este remetente e verificado pelo DomainKeys 

"Sueli Prieto" <sueiiprieto@yahoo.com.br> 

Exibir informagoes de contato 
Para: 

crispelisson@yahoo.com.br 

Oi Cris 

Cristina, 

Rosso afrmar que esse fato sempre foi marcante para mim, o que eu sofri me fez pensar muito 

quanto o meu relacionamento com meus alunos. sempre five muita preocupacao quanto as 

marcas que eu poderia deixar. Marcas que podem ser carregadas para sempre. 

E diante dsso, ao me deparar com uma situacao dficil eu me Imbrava do que vivi, e certamente 

procura uma solucao que nao viesse a constranger a crianca. 

Quanto a te escrever a carta e compartilhar minha dor interiora de tantos anos, me causou urn 

grande alivio. Como se la ja nao fosse mais minha.Sinto que agora minha experiencia pode ser 

aproveitada para chamar a atencao dos esducadores , quanto a sua postura com os educandos, 

e saber que nossas marcas ficam nas criancas. E que marcasqueremos deixar. 

urn abrapo 

Sueli 
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