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INTRODUCAO 

O ato de Ier em si e uma atividade complexa, que envolve o ser como urn todo, tanto 

no pessoal como na sua subjetividade, de tal maneira que nao pode ser estudado apenas de 

forma empirica. visto envolver atitudes internas, de niveis cognitivo e mental, os quais nao 

sao observados a olhos vistos. Requer do leitor o contato com as informacSes contidas na sua 

estrutura cognitiva. adquiridas atraves do seu conhecimento de mundo, o que vem a constituir 

no leitor urn arquivo que muitos denominam de "conhecimentos previos", a serem acionados 

sempre que a leitura requisitar, medializado, esse processo, pel a linguagem escrita, com a 

participacao ativa dele, leitor. 

A leitura e a escrita sao processos que possibilitam urn crescimento cultural do ser 

humano, e que cad a vez mais ganha espaco em um mundo cheio de novas tecnicas e de 

consumismo imediato. Assim. e indispensavel que tenhamos o habito constantemente de ler e 

escrever por prazer e nao por imposicao ou obrigacao. 

A leitura e a escrita devem ser concebidas como forma de comunicacao entre os 

homens e tal pratica devera ser vista como algo de exploracao infindavel. 

Nessa perspectiva escolhemos a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim 

Motta, localizado no Bairro Manoel Mariano na cidade de Ico-Ce, para realizar um estudo 

com professores sobre o ensino de leitura e producao de textos em suas sal as de aula. 

A partir disso, pudemos apontar como problematical como os professores concebem a 

leitura e producao de texto na sala de aula. 

Assim sendo, uma das questoes formuladas neste trabalho foi no que se referia ao 

modo, como os professores trabalhavam o ensino da leitura e producao de texto. Diante dessa 

inquietude, perguntamo-nos tambem: O que dificultava o trabalho com leitura e producao de 

textos? 
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Acreditamos que este trabalho tern sua importancia justificada uma vez que possibilita 

compreender aspectos do ensino da leitura e producao de textos, como tambem pod era 

despertar o interesse daqueles que vierem a acessa-lo. 

Apresentacao das partes que compoem o trabalho: 

• Referential leorico; 

• Metodologia; 

• Analise do questionario: 

• Analise do estagio; 

• Consideracoes finais; 

• Referencias bibliograficas. 
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CAPITULO I 

REFERENCIAL TEORICO 

1. A PRATICA DA LEITURA NO COT1DIANO ESCOLAR 

Podemos ate nao entender. o que significa leitura. e no entanto. desde muito cedo o ser 

humano comeca a fazer a leitura de tudo que o cerca. Nesse sentido nos acostamos a Freire 

(2002, p. 20) quando nos diz que: "A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a 

leitura desla implica a continuidade da leitura daquele" 

Com relacao a leitura, MARTINS (1994, p. 7) faz a seguinte pergunta: "O ato de ler 

vai alem da escrita"? Ela faz. um questionamento sobre a leitura da palavra. E percebe que, a 

leitura nao esta restrita somente a palavra. A leitura compreende uma dimensao muito mais do 

que so a escrita. Quando fazemos a leitura de um gesto, de uma situacao; quando lemos o 

tempo, quando lemos a mao, etc. Nestc sentido MARTINS (1994, p. 7) diz que: 

Como explicariamos as expressoes de uso eorrente "Fazer a leitura" de um gesto de 

lima situajao; "ler a mao", "ler o olhar de alguem", "ler o tempo", "ler o espa9o", 

indicando que o ato de ler vai alem da escrita*? 

No entanto, para lermos a palavra, o contexto, a realidade, o ambiente em que 

vivemos, para entendermos o mundo, e necessario termos o conhecimento linguistico, textual 

e enciclopedia. O conhecimento linguistico. significa o conhecimento da lingua e sem 

emprego gramatical. O conhecimento textual, significa o que o texto vai dizer e o 

conhecimento enciclopedico e o conhecimento de mundo, amplo. 
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1.1. A LEITURA ENVOLVE O SER EM TODOS OS SENTIDOS 

A definicao mais clara de leitura e a de que. ler so se aprende na medida em que se ler, 

ou pratica Ou seja, so se aprende a ler lendo. 

De modo que, o ato de ler envolve o ser em todos os sentidos; de forma individual, 

integrada, na convivencia com as outras pessoas e com o mundo, como afirma MARTINS 

(1994, p. 25): "a leitura sena a ponte para o processo educational eficiente, proporcionando a 

formaclo integral do individuo". 

Paulo Freire relata em seu livro. "A importancia do ato de ler: em tres artigos que se 

completam", 2002, como foi o seu processo de aquisicao da leitura, baseado na compreensao 

do seu mundo. Segundo ele: 

"A deciftacao da palavra fiuia naturalmenle da "leitura" do mundo particular [...] 

Fui alfabetizado no chao do quintal de minha casa, a sombra das mangueiras, com 

palavras do meu mundo e nao do mundo maior dos meus pais. O chao foi o meu 

quadro-negro; gravetos o meu giz. 

Por isso e que, ao chegar a escolinha particular de Eunice Vasconcelos [...] ja 

estava alfabetizado". (2002, p. 15) 

Nessa perspective a funcao do educador deve ser a de propiciar, a de criar condicoes 

para que o educando possa descobrir e realizar a sua propria aprendi/agem e nao somente a de 

ensinar a ler. Nesse sentido, compreendemos com MARTINS (1994, p. 34): 

"Criar condicoes de leitura nao implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso aos 

livros. Trata-se, antes de dialogar com o leitor sobre a sua leitura, isto e, sobre o 

sentido que ele da, repito, a algo eserito, um quadro, uma passagem, a sons, 

imagens, coisas, ideias, situacoes reais ou imaginanos". 

A pratica da leitura deve ser colocada, como uma das principals atividades que a 

escola deve ter. Porque. assim como se expressa CAGLIARI (1995, p. 148) "o melhor que a 

escola pode oferecer aos seus alunos deve estar voltado para a leitura". O autor afirma ainda 

que: "A grande maioria dos problemas que os alunos encontram ao longo dos anos de estudo. 
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chegando ate a pos-graduacao, e decorrente de probiemas de leitura". (CAGLIARI, 1995, p. 

148). 

Nos alunos, estudantes, ainda de nivel de graduacao geralmente temos probiemas, no 

que se refere ao habito da leitura. Porque a leitura foi pouco. ou quase nada trabalha em sala 

de aula, durante o ensino basico. Dai a dificuldade com a elaboracao de textos, interpretacao, 

sintese, etc. 

As pessoas que leem tern um vocabulario mais amplo, se expressam melhor e ampliam 

o seu conhecimento cultural. CAGLIARI (1995, p. 150) diz que: "A leitura e uma atividade 

de assimilacao de conhecimentos, de interiorizacao, de reflexao". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. FRACASSO ESCOLAR, DO ALUNO OU DA ESCOLA? 

Arrasta-se por muito tempo, quase meio seculo, um problema educacional: o fracasso 

escola. Varias criancas e adolescentes se deparam com trajetorias escolares marcadas por 

evasao, rupturas e reprovacao. Esses alunos nao conseguem nem mesmo comecar o processo 

de apropriacao da base alfabelica, e aquisicao de algumas regras simples de ortografia. 

Para explicar o fracasso escolar do aluno, sao dad as v arias explicates, em cima de 

diversas abordagens. Entre elas, a falta de "Prontidao da crianca". Que justifica o fracasso na 

alfabetizacao di/endo, que dependeriam do estado de prontidao do aluno, isto e, do dominio 

das habilidades especificas necessarias ao aprendizado da leitura e da escrita. Afirma essa 

teoria, que a crianca tern que possuir os pre-requisitos necessarios a aprendizagem da leitura e 

da escrita. 

Outra abordagem, que justifica o fracasso do aluno, e a "teoria da carencia cultural", 

que ve nas criancas das camadas populares, as mais variadas deficiencias: de alimentacao, de 

habitacao, de bens materiais, de afetividade etc. Que em decorrencia de terem uma vida de 
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dificuldades. apresentariam deficiencias em fatores cognitivos de extrema import ancia para a 

aprendizagem da leitura e da escrita 

Essa teoria da carencia cultural ainda afirma, que alem dessas deficiencias citadas 

acima, existe outra De que a linguagem e a cultura das criancas das camadas populares sao 

deficientes. 

Outra abordagem, que justifica o fracasso escolar das criancas das camadas populares, 

e a da ""teoria da diferenca cultural", a qua! afirma, que o fracasso na alfabelizacao das 

criancas das camadas populares, e devido a probiemas de natureza linguisuca. Que diz, que o 

dialeto das criancas populares nao e um dialeto padrao. 

Todas essas abordagens, que pretend em justificar o fracasso escolar das criancas 

pobres, nao responsabiliza e nem questiona o papel da escola na producao do fracasso escolar. 

Ela se isenta do fracasso e do insucesso na aprendizagem da crianca e joga a responsabilidade 

para cima da crianca pobre e sua familia. Segundo GOMES (2002, p. 103). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] sucesso e fracasso na alfabetizacao sao explicadas a partir de caracteristicas 

individuals de desenvolvimento cognitive e da madequacao da escola em identificar 

e considerar essas caracteristicas na apropriacao da leitura e da escrita peia crianca. 

No entanto. o ensino traditional, estimula a postura positiva. quando afirma, que o 

principal responsavel pelo fracasso escolar e o aluno e nao a escola. Esse pensamento recai, 

sobretudo nos alunos de baixa renda, sob a alegacao de que estes alunos nao tern condicoes de 

aprender, dada a sua condicao financeira muito precaria Portanto. para aquelas criancas 

provenientes dessas classes, a pre-escola "'devera proporcionar um ambiente moral e 

intelectualmente enriquecedor, capaz de compensar, por sua atmosfera e, sobretudo, pel a 

abrangencia e diversidade de material usado, a pobreza do ambiente familiar no tocante aos 

estimulos a cunosidade e a atividade" (ARANAO apud PIAGET 1996, p.8) 
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1.3. AIMPORTANCIA DO TRABALHO ESCOLAR COM A 

PRODUCAO DE TEXTOS 

A escola tern que desenvolver ou descobrir meios para, que os alunos tenham acesso a 

producao de textos em sal a de aula. 

A escola tern, que trabalhar essa atividade para encorajar os alunos a perderem o medo 

de expor suas ideias. 

A escola desenvolvendo a producao de textos, estara dando um passo import ante, no 

caminho a ser percorrido ao longo da escolaridade daqueles que se propoem a adquirir a 

competencia e a habilidade para o desenvolvimento da producao de textos. 

Com relacao a producao de texto, CAGLIARI (1995, p. 122) diz que: 

A producao de um texto escrito envolve probiemas especificos de estruturacao do 

discurso, de coesao, de argumentacao, de organizacao das ideias e escolha das 

palavras, de objetivo e do dcstinatario do texto. Por cxemplo, e ser ever um bilhetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 

diferente de escrever uma carta, uma noticia, uma propaganda, um relate de uma 

viagem, uma piada etc. Cada um tern sua ftmcao, e todas essas formas precisam ser 

trabalhadas na escola. 

Para que a pratica da producao de texto aconteca em sala de aula, e necessario que o 

professor estimule os alunos a desenvolver os seus textos. 

Existem muitas estrategias para o desenvolvimento da pratica de producao de textos, 

entre os quais destaco algumas: leituras freqiientes realizadas pela professora, leitura de textos 

variados. conversacao entre professor e aluno sobre producao de textos. 

Essas estrategias trabalhadas em sala de aula, proporcionarao ao aluno o 

desenvolvimento das habilidades. para a producao de textos. 

Convem ressaltar a import ancia da interacao docente no processo de cri atividade na 

producao de textos pelos alunos. Nessa pratica, a atitude do professor devera ser sempre de 
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apreciacao incentivadora, de modo a torna-la prazerosa sobretudo dar significado a escrita 

para os alunos. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa quanto aos fins, caracteriza-se como pesquisa de carater 

exploratorio. Pois segundo GONCALVES (2001, p. 65) "E aquela que se caracteriza pelo 

desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com objetivo de oferecer uma visao panoramica. 

uma primeira aproximacao a um determinado fenomeno que e pouco explorado". 

Utilizamos como instrumento de col eta de dados um questionario elaborado com 

perguntas abertas e fechadas. no intuito de adquirirmos respostas relacionadas a tematica 

proposta. 

Os professores tiveram a oportunidade de emitir conceitos, concepcao sobre a 

caracteriza?ao da leitura e producao de textos que realizam na escola 

Nessa perspective trabalhamos com 5 (cinco) professores do turno da tarde e da noite 

da Escola de Ensino Fundamental Joaquim Motta, localizado no bairro Manoel Mariano, na 

cidade de Ico-Ce. 

A escola estudada contem 873 (oitocentos e setenta e tres) alunos, funciona nos tres 

turnos: manha, tarde e noite; tern 35 (trinta e cinco) professoras. 34 (trinta e quatro) com 

graduacao e 1 (um) com pos-graduacao. A estrutura fisica da escola e composta por uma 

biblioteca, uma secretaria, uma direloria, tres banheiros, nove sal as de aula, uma cantina e um 

deposito de livros. 

A clientela atendida e mista, sendo os alunos da cidade e da zona rural. Os professores 

sao todos concursados pela prefeitura. 

O segundo mo men to do nosso trabalho foi feito de encontros com os professores, onde 

discutimos e refletimos sobre a tematica em questao. 
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Efetuamos cinco encontros de estudos e questionamentos sobre leitura e producao de 

textos, com os referidos professores, que decidiram os dias da semana e horarios. As 

tematicas trabalhadas foram: 

• Ap render a ler e escrever 

• Producao de textos 

• Leitura de re vistas 

• O que e ler 

• Fracasso e sucesso escolar: os dois lados da moeda 
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CAPITULO HI 

ANALISE DO QUESTION ARIO APLICADO AOS PROFESSORES 

SOBRE O TEMA "LEITURA E PRODUCAO DE TEXTOS" 

Esse texto visa apresentar as respostas dad as pelos cinco professores, referente aos 

dados coletados atraves do questionario aplicado na E.E.F. Joaquim Motta de Ico-Ce. 

Indagamos sobre, O que e leitura? As professoras "A" e "B" responderam, que e um 

processo de construcao, de transformacao e compreensao. A professora "C" respondeu, que a 

leitura e uma busca de significado e sentido e a professora "D" respondeu, que a leitura e uma 

descoberta. 

Essas respostas demonstram que as professoras entendem leitura a partir de uma visao 

ampla. Com relacao a leitura, CAGLIARI (1995, p. 149) diz que: "[...] ler e um processo de 

descoberta? Como a busca do saber cientifico". 

Em seguida, indagamos: Qua! a import ancia da leitura no mundo atual? 

As professoras "A", "B" e "C" responderam, que sua importancia se deve a 

capacidade de nos manter sempre bem informado. A professora "D" no seu depoimento disse, 

que ela permite entender a realidade, compreender, assumir uma postura critica. E por ultimo 

a professora "E" respondeu, que atraves da leitura vemos um mundo real. 

Nesta perspectiva FREIRE (2002, p. 11) diz que: "A leitura do mundo precede sempre 

a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele". 

Indagamos. tambem: Quais os maiores obstaculos na execucao da pratica de leitura em 

sua sala de aula? 

Segundo depoimentos das professoras "A" e "B" e a desmotivacao dos alunos. A 

professora "C" disse que falta incentivo dos pais. A professora "D" respondeu "sao filhos de 

pais analfabetos" e a professora "E" respondeu, que nem todos sabem ler. 
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Pouco sera o rendimento e a motivacao desses alunos, com relacao ao aprendizado da 

leitura, se o convivio humano, suas relacoes sociais, suas condicoes de vida material, forem 

eslritamente precarias. E ainda ha um grande numero de pais analfabetos. sem leitura e sem 

escolaridade, sem condicoes de acompanhar e orientar seus filhos. Isso certamente fara com 

que sua aptidao seja compromelida. 

Dando continuidade ao nosso trabalho, indagamos novamente as professoras. Que tipo 

de recursos didaticos voce dispoe para o ensino da leitura? Segundo depoimentos das 

professoras "A", "B", "C", "D", e "E" os recursos didaticos mais apontados foram: livros 

didaticos, rotulos e revistas. 

As professoras devem trabalhar com materials textuais, tais como: jornais, rotulos, 

revistas etc, nao se restringindo ao livro didatico, para que os alunos venham discutir e 

interagir com os textos e falarem sobre eles. 

Em seguida perguntamos: Quais os recursos didaticos que voce trabalha com maior 

frequencia na escola em relacao a leitura? As professoras "A" e "B" responderam que os 

recursos que trabalham com maior frequencia sao: rotulos de generos alimenticios, livro 

didatico e contos infantis. Ja o restante das professoras respondeu, que utilizam revista 

especializada, jornal impresso. bingo de letras, palavras e frases, teatro de fantoche, noticias. 

receilas e outros sao trabalhados com menor frequencia 

Com relacao a indagacao sobre: Os seus alunos sabem ler? Justifique sua resposta. 

Alguns sabem ler, porque as salas sao mistas. A professora "A" respondeu, que a maioria sabe 

ler e as professoras "B", '"C" e : 'D" responderam que alguns sabem ler, outros nao. Ja a 

professora "E" respondeu, que na alfabetizacao alguns conseguem juntar silabas e formar 

palavras e ler. 

Compreendendo que o processo ensino-aprendizagem da leitura, acompanha o 

desenvolvimento socio-cognitivo, que evolui nos diferentes niveis do individuo, que para 
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tornar-se um leitor de qualidade cedo ou tarde, e preciso que o professor tenha profissional 

competence e trabalhe o interesse do educando para o desenvolvimento das habilidades de 

leitura. 

Acreditamos. que esses recursos didaticos supracitados utili/ados pelos professores 

sao de extrema import ancia para a aquisicao do desenvolvimento da leitura e da escrita pelo 

aluno. 

Em seguida, fi/emos a seguinte pergunta. Que tipo de producao de textos voce realiza 

com seus alunos? 

Segundo depoimentos da professora "A" disse, que realiza producao textual com 

temas livres ou a partir de gravuras. As professoras "B" e "C" responderam, que realizam 

producao textual com temas, informativo, narrativo e descritivo. Ja as professoras "D" e "E" 

responderam, que realiza producao de textos a partir de historias contada, de gravuras e 

visualizacao de imagens. 

E importante que a crianca interaja, lendo e escrevendo com diversos tipos de texto 

para desenvolver a habilidade de le-los e escreve-los. Entre as diversas atividades ligadas a 

escrita, encontra-se a producao de textos com temas livres ou a partir de gravuras, trabalhadas 

dentro de situacoes em que tern reais significados. 

Com relacao a producao de textos CAGLIARI (1995, p. 122) diz que: "A producao de 

um texto escrito envolve probiemas espetificos de estruturacao do discurso, de coesao. de 

argumentacao, de organizacao das ideias e escolhas das palavras, do objetivo e do destinatario 

do texto etc". Tais aspectos devem ser objeto de preocupacao do professor que procura 

desenvolver tal atividade com os alunos. 

Em seguida, indagamos Quais as vantagens de reali/ar producao de textos em sala de 

aula? Segundo depoimentos da professora "A" respondeu. para desenvolver o senso critico. a 

oralidade e a escrita do aluno. A professora "B" respondeu, para atingir avancos e rapidez na 
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aprendizagem. As professoras "C" e "D" responderam, para despertar o interesse e o gosto 

pela leitura e a escrita. E por ultimo a professora "E" respondeu, para que o aluno exercite e 

domine a leitura e a escrita. 

Dentre muitas vantagens que a producao de textos pode oferecer, destacam-se aquelas 

que concorrem para a aquisicao de competencias e habilidades como: praticar a analise e a 

reflexao de textos e ajustar os textos as ilustracSes. 

Essas e outras competencias e habilidades adquiridas, com certeza favorecem a 

aprendizagem dos alunos. 

E finalmente fizemos a seguinte indagacao. Quais os fatores que dificultam a producao 

de textos de seus alunos? As professoras "A" e "B" responderam, que a falta de dominio na 

leitura e na escrita. A professora "C" respondeu, que falta incentive dos pais e a falta de 

concentracao por parte de alguns. A professora "D" respondeu, que nem todos sabem ler. E a 

professora "E" respondeu, que falta interesse na criacao textual. 

Conforme o depoimento dos professores supracitados sobre a questao das dificuldades 

enfrentadas pelos alunos, no tocante a producao textual, podemos indagar: sera por falta de 

apoio dos pais? Nao sera por falta de estimulos dos professores? Nao sera por falta de leitura 

dos alunos? Segundo BRAGA (2001, p. 2) Existem muitas estrategias para o 

desenvolvimento da pratica de producao de textos, entre os quais: leituras frequentes 

realizadas pela professora, enquanto as criancas nao dominam o codigo escrito; producao 

grafica e revisao compartilhadas de textos em pequenos grupos, etc. 

Enfim acreditamos. que essas dificuldades que os alunos enfrentam pod em ser 

contornados se efetivamente for feito por parte dos professores, um trabalho voltado para o 

desenvolvimento da pratica de producao de textos. 
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CAPITULO IV 

ANALISE DO ESTAGIO 

No estudo realizado sobre leitura e producao de texto com os professores da Escola de 

Ensino Fundamental Joaquim Motta, posso afirmar, que o estagio foi proveitoso, pois, ao 

longo de todo o trabalho tivemos 5 (cinco) encontros com duracao de 20 horas aula. 

No primeiro encontro houve a presenca de 5 (cinco) professores. Nessa perspective 

podemos afirmar que o primeiro evento nao deixou a desejar. Trabalhamos inicialmente o 

texto reflexivo "caixa de ferramenta", onde a tematica foi apresentada aos professores e entao 

travamos um debate sobre as especificidade trabalhada. Por outro, analisamos o texto "As 

primeiras experiencias das criancas com a lingua escrita", o qua! trata da abordagem 'um 

contexto construtivista e condutista. A receptividade docente em relacao as discussoes 

propostas foi a altura daquilo que foi esperado. 

Em outro encontro contamos com a presenca dos 5 (cinco) professores parlicipantes. e 

tivemos a oportunidade de estudarmos e debatermos o texto "O Fracasso e o Sucesso Escolar 

os Dois Lado da Novela". Os professores falaram com bastante enfase a respeito da tematica 

apresentada naquele dia. O grande debate, que empolgou os docentes foi justamente o fato de 

que o aluno fracassa, nao pelo fato de ele esta inserido em uma familia pobre, mas sobretudo. 

pela incompetencia da propria escola que representa o sistema dominante. 

Dando conlinuidade aos estudos, trabalhamos o texto "O que e ler" e aprofundamos a 

discussao no tocante a leitura e escrita. Sendo assim, e por demais oportuno afirmar que o 

texto em si trouxe a tona a discussao sobre a pratica educativa em sala de aula. Os 

professores, afirmaram, procuram trabalhar o ensino da leitura a partir da leitura de textos 

diversos e, conseqiientemente, buscam da escrita dos alunos em sua pratica cotidiana no 

ambiente escolar. 
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Posteriormente trabalhamos "Leituras de revistas". As professoras se envolveram com 

a tematica e alirmaram que a leitura de revistas e por demais importante para o crescimento 

intelectual dos discenles. E verdadeiro di/er, portanto, que a leitura de revistas e por demais 

significativa, para que o aluno possa perceber. analisar e diferenciar van as formas de textos. 

Finalmente, trabalhamos o tema "a producao de textos", inspirado em Luiz Carlos 

Cagliari. Na perspective jf/bra aludida, ficou claro que, uma boa producao de textos passa 

necessariamente por simbolos, rabiscos, etc. Sendo assim, produzir texto na visao deste autor, 

a leitura passa tambem pelo dominio da escrita. 

No decorrer dc? encontro] varios questionamentos foram levantados e refletidos em 

conjunto. Assim, as professoras afirmaram que a producao de texto e um processo importante 

que leva os alunos a desenvolverem sua criatividade e habilidade, induzindo perspectivas. no 

sentido de que os mesmos, busquem horizontes para elucidar, esclarecer e sobretudo refletir 

sobre os seus erros e acertos na sala de aula. 

Ao encerrarmos os encontros, percebemos que os docentes com os quais trabalhamos 

sao detentores de um grande potencial academico e que sao preparadas para os debates, 

questionamentos e reflexoes acerca do assunto. 
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CAPITULO V 

CONSIDERACOES FINAIS 

Diante de tudo aquilo que foi exposto e possivel afirmar, que a leitura e producao de 

textos e uma tematica que cresce de importancia a cada dia, possibilitando que alunos e 

professores se insiram constantemente na producao do conhecimento. 

Vale salientar que esta e uma tematica com a qual as professoras, tern uma 

familiaridade relativa. Porem, ha de lembrar que o poder publico tern uma grande 

responsabilidade na concretizacao dos ideais e aspiracoes de professores e alunos. 

Nessa perspective e importante lembrar que a escola, na qual foi ministrado o estagio 

demonstra o desejo que tivesse havido mais tempo para o desenvolvimento das atividades 

sobre as quais o estagio foi implementado. Nesse entendimento o Centra de Formacao de 

Professores deveria ter desenvolvido o estagio em dois periodos letivos. Sendo assim, 

apresento como sugestao que para as proximas turmas, o estagio se efetive com mais espaco 

de tempo. 

Salientamos, a leitura e a escrita sao processos indissociaveis, e fundamentals para o 

desenvolvimento do conhecimento escolar, assim como constituent um processo 

indispensavel para o ser humano se colocar no dia-a-dia, no tocante a assimilacao das mais 

variadas tematicas do dia-a-dia. No entanto, o trabalho leitura e producao de textos na escola 

se tornara viavel, desde que, hajam, conforme foi mencionado, condicoes suficientes, tanto do 

ponto de vista didatico-pedagogico como economico. 
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ANEXOS 
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QUESTIONARK) 

1. O que e leitura para voce? 

2. Qual a importancia da leitura no mundo atual? 

3. Quais os maiores obstaculos na execucao da pratica de leitura em sua 

sala de aula? 

4. Que tipos de recursos didaticos voce dispoe para o ensino da leitura? 

5. Os seus alunos sabem ler? Justifique sua resposta. 
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6. Dentre os recursos abaixo mencione o que voce trabalha com maior 

frequencia na escola, em relacao a leitura? 

a) ( ) revista especializada 

b) ( ) livro didatico 

c) ( ) contos infantis 

d) ( ) jornal impresso 

e) ( ) rotulo de generos alimenticios 

f) ( ) livro didatico e contos infantis 

g) ( ) outros, quais? 

7. Que tipo de producao de textos voce realiza com seus alunos? 

8. Quais as vantagens de realizar producao de textos na sala de aula? 

9. Quais os fato res que dificultam a producao de textos dos seus alunos? 
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T E M A : O que e ler 

l.uiz Carlos Cagfiari zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OBJETIVO: Compreender a importancia da leitura 

M E T O D O L O G I A : 

1 - Conversa informal com os professores sobre a leitura e sua importancia. 

II - Din arnica: entregar um papel em branco ao professor, nele escrever uma 

palavra que indique o que e ler, juntos formularemos um conceito do que 

seja ler. 

I l l - Discussao do texto: o que e ler, a partir de leitura paragrafada. 
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