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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo coma realidade do Centro de Educacao Especial "Geny Ferreira" -

CEEIGEF - localizada na cidade de Sousa-PB, foi possivel perceber que existem inumeras 

dificuldades referentes a leitura e a escrita principalmente nas series iniciais. 

Partindo dos estudos que fizemos na escola, pudemos perceber que a leitura e a escrita 

sao praticas apresentadas pela crianca desde cedo, antes do seu ingresso no ambiente escolar. 

Segundo os estudos realizados por Ferreiro(1991), Freire (2002) e Teberosky (2003), ao 

chegar a escola a crianca ja traz consigo a propria interpreta9ao dos sinais escritos chamados 

"garatujas infantis''. 

Esta constata^ao foi o ponto de partida para nosso estudo, e a partir dela, formulamos 

como questao central. Por que os professores setem dificuldades para trabalhar a leitura e a 

escrita nas series iniciais de ensino fundamental, apesar das crian9as chegarem a escola com a 

propria interpreta9ao dos sinais escritos? 

Portanto, procuramos identificar e analisar com mais prof undid ade as dificuldades 

encontradas pelos docentes no processo de ensino da leitura e da escrita no CEEIGEF. A 

partir dessa analise, percebemos algumas causas que provocam as dificuldades que os 

docentes enfrentam em rela9&o ao ensino de leitura e escrita, como por exemplo, a ma 

forma9&o do professor, turmas numerosas, e tambem, pouco interesse dos alunos. Procuramos 

tambem, verificar se os professores tem habito de ler e escrever e qual a concep9ao que eles 

tern sobre leitura e escrita. 

Temos consciencia que por meio desse trabalho nao modificamos a situa9ao existente 

na escola, mas contriburmos e refietimos junto aos professores para o redimensionamento das 

praticas de leitura e escrita. 

Este trabalho esta dividido em tres partes: o primeiro capitulo, intitulado como 

"Concep9oes e implica9oes no processo de ensino da leitura e escrita nas series iniciais"; o 

segundo capitulo do nosso trabalho refere-se aos procedimentos metodologicos; o terceiro 

capitulo refere-se a analise dos dados coletados atraves do nosso estagio com as professoras 

no CEEIGEF; e no quarto capitulo apontamos as considera9oes sobre todo o nosso estudo. 



2 CONCEPCOES E PRATICAS DOS PROFESSORES NO ENSINO DA 

L E I T U R A E ESCRITA NAS SERIES INICIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente as institiiicoes de ensino tanto piiblicas e privadas tem enfrentado um 

grande problema no sentido de superar as dificuldades do processo de leitura e escrita nas 

series iniciais. Esses desafios podem ser compreendidos a partir dos pressupostos teoricos dos 

seguintes autores: TEBEROSKY (1991); FERREIRO (1991); OLIVEIRA (1997); GARCIA e 

PEREZ (2001); DIAS (2001); FREIRE (2002); TFOUNI (2004). 

As elaboracoes teoricas produzidas sobre a tematica demonstram que este problema 

educacional pode ser amenizado a partir do momento em que a escola entender que o inicio 

do conhecimento sobre a linguagem escrita nao se encontra ligado ao inicio da escolarizacao 

da crianca, ja que este conhecimento comeca bem antes da mesma freqiientar a escola. 

Segunda Cagliari (1994, p. 106): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O caminho que a crianca percorre na alfabetizagao e muito semelhante 

ao processo de transformagao pelo qual passou desde a sua invengao. 

Assim como os povos antigos as criangas usam o desenho como forma de 

representagdo grafica e sao capazes de contar uma histdria longa como 

significagdo de alguns tragos por elas desenhados. 

Costuma-se perguntar em que momento e em qual espaco comeca a aprendizagem da 

leitura e da escrita. Poderiamos ter varias suposicoes que afirrnam que os adultos definem a 

melhor hora em que as criancas podem aprender. Hoje, atraves de varias pesquisas, muitas 

teorias do conhecimento ja consideram erroneo o pensamento acima descrito. Algumas dessas 

teorias defendem a ideia de que, nem adultos, nem escolas, retem nas maos o momento da 

aprendizagem da leitura e da escrita pelas criancas. 

As escolas muitas vezes cometem o erro de acreditar que a crianca encontra 

dificuldade de aprender a ler e escrever nas series iniciais porque nao tem maturidade 

suficiente para a aprendizagem destas duas habilidades. Porem, a mesma engana-se ao achar 

que a crianca chega ao ambiente escolar vazia de qualquer aprendizagem, ou seja, uma pedra 

bruta que precisa ser lapidada pela mesma. Os professores devem ter a conviccao "de que seus 

alunos nao partem do zero, e sim de que tem conhecimentos previos construidos, a partir dos quais se 

devem criar pontes para as novas aprendizagem " (Colomer e Teberosky, 2003) 
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No entanto, a partir de novas pesquisas e necessidades, comecou-se a analisar novas 

propostas de ensino. A perspeetiva construtivista mostra que desde os tres anos de idade a 

crianca ja entra no processo de alfabetizagao, pois esta teoria implica em um processo 

evolutivo do conhecimento. Segundo Colomer e Teberosky (2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Existem criangas entre os tres e cinco anos que ja escrevem seu propria 

nome e de pessoas proximas, atraves das garatujas que produzem. 

Conseguindo assim, dar um significado ao seu escrito, mesmo que seja 

apenas rabiscos insignificantes para os adultos, mas para elas tem um 

sentido. 

Anteriormente, o ambiente educational desenvolvia a teoria condutista, ou seja, 

preparava a crianca para a aprendizagem, treinando-as em habilidades que nao lhes 

beneficiavam em nada para o seu desenvolvimento intelectual. E a idade necessaria para o 

desenvolvimento dessas habilidades seria a partir dos seis anos, porque so e nessa fase que a 

crianca teria chegado ao nivel desejado para ser educada. 

E papel da escola e criar oportunidades de observacao de livros e situacdes em que a 

leitura prevaleca como fator tambem importante para nossa comunicacao, dentro e fora da 

escola. Concordamos com Freire quando diz que: "A leitura de mundo pertence sempre a leitura 

dapalavra (...) e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquela" (1989, p. 11). 

A leitura associa-se desde o seu aparecimento a difusao da escrita. Colocada na base da 

educacao, ela pode assumir imediato o componente democratizante, pois segundo Zilberman e 

Silva (1998, p. 13), "ler veto a significar igualmente a introdugao ao universo de sinais conhecidos 

como alfabeto e a constatagao do dominio exercido sobre ele ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sala de aula e lugar onde a leitura e algo essential para o desenvolvimento dos 

alunos, sendo, que ela nao so favorece as criancas dentro da escola, como tambem fora dela, 

conforme afirma TEBEROSKY: 

Sabemos entao que a fonte de informagoes para as criangas e tanto 

escolar quanto extra-escolar (a voz do professor, livros, enciclopedias, 

radios, televisao, jornais) (...) e tambem seus companheiros podem 

contribuir para uma mutua alfabetizagao, por isso incentivamos o 

trabalho em grupo. (1998, p. 34). 
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Diante do que ja foi comentado, nao podemos dizer que a crianca chega na escola vazia 

ou sem nenhuma informagao, ou afirrnar que a escola seja o unico sistema deterrninante para 

o inicio de seu aprendizado, cabe ao professor valorizar o que a crianga ja traz e procurar 

trabalhar no seu desenvolvimento, segundo TEBEROSKY: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O professor deve saber que tipo de informaeao e relevante para cada 

momento e qual tipo de informagao que ajuda a crianga aprogredir, (...) 

seu papel deve ser de fazer coincidir a informagao que oferece com a 

necessidade da crianga de tal maneira que resulte coerente a tarefa a que 

se propoe. (1998, p. 26) 

As criangas ao formular tais conceitos e conhecimentos, estao aprendendo a ler, nao 

uma leitura formal, que e aceita pela escola, mas uma leitura de mundo como afirrna Freire 

(1998). 

A essa leitura de mundo e a estes escritos pessoais, que as criancas adquirem atraves 

das garatujas ou outros conhecimentos formulados por ela, da-se o nome de conhecimento 

previo. Porem, nem todas as criangas conseguem chegar a escola com uma carga de 

conhecimentos tao substancial. Isto depende muito do espaco onde convivem e com as 

pessoas que se relacionam no dia-a-dia. Nessa otica, fica evidente que o ambiente socio-

cultural influencia no processo de aprendizagem, devido a interacao entre o adulto e a crianga, 

pois a mesma absorve e elabora o conhecimento transmitido pelo outro. Para isso a escola 

deve compensar estas diferencas, sendo que: 

A fungdo do professor e criar um clima de interagao e construgdo do 

conhecimento em torno do escrito que seja suficientemente rico para 

compensar as desigualdades daqueles que nao tiveram a opgao de fazer 

isso fora da escola, possibilitando-lhes assim, a obtengao de informagao 

e a geragao de hipoteses sobre a natureza, a fungdo e os usos da escrita 

em contextos reais. (Garcia e Perez, 2001, p. 18) 

Por isso, e necessario que o professor compreenda que tanto a crianga do ambiente 

social privilegiado ou nao, vem para a sala de aula impregnada de cultura. Cultura essa que 

precisa ser aceita pela escola e a partir deste conhecimento acumulado, desenvolver praticas 

de aprendizagem dentro da mesma. 
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Na pratlca alfabetizadorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e necessario que os metodos de ensino estejam relacionados 

com a vida real das criancas, seu dia-a-dia, sua imaginacao. 

2.1 Ler e escrever nao sao atividades iniciadas apenas na escola 

Os professores devem refletir sobre suas praticas e criar novas praticas, no sentido de 

compreender a leitura nao como simples codfficacao/decodificacao de letras, mas entender o 

verdadeiro sentido de alfabetizar, levando em consideraeao as vivencias e a capacidade das 

criancas para adquirirem formas de comunicagao escrita autentica. 

Para isso, e necessario trabalhar com os professores no sentido de promover propostas 

educativas que tambem tenham sentido diante de suas praticas e compreensao de 

alfabetizadores e da importancia da escrita espontanea das criancas para a aprendizagem. 

Os processos de aprendizagem explicitados por Ferreiro e Teberosky (1991),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao 

dependent dos metodos (...) O metodo pode ajudar, ou frear, facilitar ou dificultar, por em nao criar 

aprendizagem. A obtencao de conhecimento e um resultado da propria atividade do sujeito". 

Portanto, elas explicam que a aprendizagem tem como ponto de partida o proprio sujeito. 

Assim, se faz necessario que os professores incentivem os alunos a produzirem textos 

espontaneos, sem levar em conta os "erros" ortograficos, pois com o tempo eles irao se 

autocorrigindo e ao mesmo tempo se sentido estimulados a produzirem. 

Porem, mesmo nao vindo de um ambiente letrado, nao pressupoe que a crianga nao 

traga consigo nenhum tipo de conhecimento, tendo que aprender a partir do momento que 

chega a escola. E necessario que o professor compreenda que esta, tal como aquela crianga do 

ambiente social privilegiado, venha para a sala de aula impregnada de cultura. Cultura essa, 

que precisa ser aceita pela escola e a partir desse conhecimento acumulado, desenvolver uma 

aprendizagem dentro da mesma. 

Contudo, podemos ressaltar que a representagao sobre a leitura, a 

escrita e a aprendizagem para os professores nao sao individuals, mas 

sao construgoes pessoais, porem socialmente mediadas, que encontra 

suportes materials concretos na "vida real". (Oliveira, 1997) 
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Diante disso, podemos assim considerar o que segundo Leda VERDIANEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud. 

William TE ALE: (1982, p. 15), afirma que: k ' ' 

A pratica da alfabetizagao nao e meramente a habilidade abstrata para 

produzir, decodificar e compreender a escrita, pelo contrdrio, quando as 

criangas sao alfabetizadas, elas usam a leitura e a escrita para execugdo 

das praticas que constituent sua cultura. 

As criangas sao responsaveis pelo inicio da aprendizagem da leitura e da escrita atraves 

da formulagao das suas hipoteses. Ao chegar a escola as criangas trazem consigo uma serie de 

conceitos construidos no ambiente social Ao formular tais conceitos elas estao aprendendo a 

ler nao uma leitura formal, que e aceita pela escola, mas uma leitura de mundo como afirma 

Paulo Freire. 

Porem, nao encontraremos receitas prontas para a pratica da leitura e da escrita, o que 

podemos observar, sao ideias advinhas de resultados favoraveis para essa pratica que se 

destaca os dois pelos do processo de aprendizagem (quem ensina e quern aprende) ligado ao 

da natureza do objeto de conhecimento, ou seja, este objeto de conhecimento caminha 

paralelamente ao sistema de representagao, alfabetica da linguagem e a concepgao desses 

polos citados sobre este objeto (Ferreiro 1991). 

Assim, e de fundamental importancia explicarmos as criangas desde cedo as diferentes 

formas de se escrever as letras com prazer e nao como imposigao, atraves de exercicios 

meramente mecanicos, impostos as criangas que nao tem a minima ideia qual a finalidade 

destes exercicios, apenas praticam. 

De acordo com Cagliari (1991, p. 101): 

(...) alfabetizar grupos socials que encaram a escrita como uma simples 

garantia de sobrevivencia na sociedade e diferente de alfabetizar grupos 

socials que acham que a escrita, alem de necessario, e uma forma de 

expressao individual de arte, de passatempo. 

O professor tem o papel de mediador sendo assim, e necessario trazer a realidade para 

mostrar, conscientizar e estimular o leitor a compreender e sentir prazer para a leitura, nao 

restrita apenas a decodificagao, mecanica, mas observar o que pode ser trabalhado e lido na 

escola, dentro e fora da sala de aula e nas suas proximidades, fazendo o docente as devida 
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indagagoes para a descoberta e interesse para a leitura de forma pedagogica, para a 

compreensao da crianga e do que se passa a sua volta para uma aprendizagem significativa da 

leitura em seguida da escrita. 

Cagliari (1991) afirma que, hoje aprender a ler e a escrever esta para as pessoas como 

aprender a andar e a falar. Sendo que com a evolugao dos meios de comunicagao, os 

instrumentos de escrita passaram do pincel, cinzel, estilete, lapis e caneta para as teclas dos 

computadores, o qual agula hoje, a memoria coletiva da humanidade. Portanto, no futuro bem 

proximo sera considerado analfabeto aquele que nao conseguir operar as maquinas e 

computadores.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Mudar a pratica para valorizar a aprendizagem: um desafio para o professor 

Diante das dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita por partes dos alunos, os 

professores buscam incessantemente novos metodos na realizagao de uma pratica ideal. 

Porem, por mais que os docentes apliquem diversos e novos metodos em suas salas de aula, 

mais seus alunos encontram-se distantes do dominio da leitura e da escrita. Isso se da porque 

os professores ainda nao se deram conta de que nao e o metodo de ensino que determina a 

aprendizagem. 

Como ja foi dito anteriormente, a crianga ja chega a escola com uma carga muito 

grande de conhecimento, precisando ser ampliado no ambiente escolar. Para ampliar este 

conhecimento, o professor devera em primeiro lugar conquistar o aluno, estimulando-o para a 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

Sendo a aprendizagem um processo interativo, a escola tera que mudar em relagao ao 

ensino da leitura e da escrita. Antes de tudo tera que da a estas duas habilidades um uso 

funcional e social, para as que as criangas encontrem sentido no ato de ler e escrever. 

Para que a leitura e a escrita tornem-se significativas para as criangas e necessario que a 

escola as vejam como ferramentas socio-culturais, com um sentido significativo e nao 

repetitivo. Pois, segundo Vygotsky (1989):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao se pode ensinar as criangas atraves de 

explicagdes artiflciais, por memorizagao compulsiva e repetigao apenas. O que uma crianga necessita 

e de adquirir novos conceitos e palavras para atribuir sentido significativo ao que aprende ". 
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Perante a realidade social vigente mundialmente, a aquisigao da leitura e da escrita na 

vida cotidiana das pessoas, tornou-se imprescindivel. Isso quer dizer que o aluno nao as 

necessita apenas no ambiente escolar, para ler e redigir somente o que o professor propoe, 

mas, o que seu dia-a-dia requer. Nessa perspective nao havera mais sentido a pratica vigente 

nas escolas, onde o professor introduz atraves de variados metodos uma aprendizagem 

desarticulada da realidade das criangas. Assim, como diz Colomer e Teberosky (2003, p. 78): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O professor tem a responsabilidade de organizar atividades nas quais se 

desdobre um jogo de participagao ativa, rica em relagoes socials: 

atividades de leitura e de escrita compartilhadas, situagoes de discussdes 

e argumentagao... Elementos essenciais para a construgdo do 

conhecimento. 

Como a crianga mesmo antes de chegar a escola ja convive com diversos portadores de 

texto, ao ingressar nela, o professor deve criar na sala de aula um espago diversificado, de 

modo a retratar o ambiente social vivido pela a mesma. O ambiente escolar deve conter varios 

materiais impressos, como: escritos urbanos, escritos domesticos e os escritos das maquinas 

interativas. 

Alem disso, o professor nao pode impor a leitura do livro didatico como unico recurso, 

impedindo que as criangas tornem-se leitoras por prazer. Os textos didaticos sao import antes, 

mas nao sao unicos. Faz-se necessario que tenham e sejam utilizados varios metodos para 

diversificar a leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Praticas de ensino da leitura e da escrita que sao desenvolvidas na escola 

A aprendizagem e o desenvolvimento sao processos de construgao de conhecimentos, 

mas o que evidenciamos nas escolas e um dia-a-dia rotineiro, preenchido de atividades que 

impossibilitam a reflexao das criangas. 

A leitura tem fungoes diversificadas como de interagao, convivencia, comunicagao, 

expressao, informagao, lazer, alem das fungoes socials de usos escolares, conhecimentos 

intelectuais, socializagao e como instrumento de transformagao social. "A aprendizagem da leitura 
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nao termina quando o aluno jd decodifica os sinais / signos da lingua de3vera prolongar-se de forma tedrica e 

sistemdtica de forma cada vez mais prazerosa por toda a vida desse aluno " (DIAS, 2001 47). 

Para format um eidadao/leitor crltico e criativo sao utilizadas estrategias que envolvem 

etapas de interpretagao, onde o professor e o aluno interagem comumente, ou seja, o professor 

estimula a criatividade do aluno e o mesmo responde por acoes onde ele estabeleee propositos 

para sua leitura, capta Ideias, se auto-avalia. E o que afirma Garcia (2001, p. 50): "Finalmente, 

penso que, ao aprender a falar e a ler, a crianga aprende formas de linguagem, que serao 

incorporadas, ampliadas e diferenciadas com a aprendizagem dos processos de escrita ". 

Portanto, para se compreender melhor o ato de ler e escrever, a crianga deve estar em 

contato direto com os metodos e praticas de ensino para formar criticamente a criativamente 

sua consciencia de leitor ativo para assim, interpretar a aprendizagem da leitura e da escrita 

como uma amplitude de possibilidades da linguagem oral. Por isso, esse processo deve 

acontecer de forma natural e unica, pois cada um tem seu jeito de ler, para compreender o que 

se le, so assim a leitura sera feita, por prazer e de forma gratificante, onde sera fruto de um 

processo extremamente enriquecedor. 

No panorama da escola atual, o professor realiza e toma decisoes diante das atividades 

desenvolvidas. No entanto, a melhor forma de trabalhar sera sugerido que as proprias criangas 

produzam e criem pontes para as novas aprendizagens. Como afirma Teberosky (1982, p. 20) 

"sabemos que o conhecimento nao e adquirido por transmissao do saber adulto, mas por construgdo 

da crianga, que vai aproximando-o cada vez mais das regras dos sistemas. " 

Porem, nao cabe culpar so aos professores e a instituigao de ensino por essas 

dificuldades apresentadas na aquisigao do conhecimento, mas tambem ao processo curricular 

e ao que o mesmo defende. Isso acontece porque muitas vezes essas praticas pedagogicas 

fogem da realidade do docente e do discente. 

Para Colomer e Teberosky (2003, p. 23), "o conhecimento da leitura e da escrita comega 

em situagoes da vida real, em atividades e ambientes tambem reais (...). " Portanto, o que se tem 

observado e que as atividades e os materiais utilizados pela escola, muitas vezes, entram em 

contradigao com as experiencias previas e as hipoteses elaboradas pelas criangas. Como 

exemplo dessas atividades temos a copia e ditado de palavras, as quais a escola propoe como 

atividade no processo de aprendizagem. Sendo que estas atividades fogem do caminho 

evolutivo e nao favorecem a compreensao das letras. 



15 

Essas praticas apresentadas pelos professores e pelo sistema educational levam muitas 

vezes o aluno a fracassar. Isso ocorre devido a desvalorizacao da cultura do aluno no ambito 

escolar, desestimulando a aprendizagem da leitura e da escrita. 

No panorama da escola atual, o professor realiza e to ma as decisoes diante das 

atividades desenvolvidas. No entanto, a melhor forma de trabalhar sera sugerindo que as 

proprias criangas produzam e criem pontos para as novas aprendizagens. Como afirma 

Teberosky (1982, p. 20)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sabemos que o conhecimento nao e adquirido por transmissdo do saber 

adulto, mas por construgdo da crianga que vai aproximando-o cada vez mais das regras dos 

sistemas." 

Segundo Oliveira (2002, p. 69), o que se percebe tambem e que, "as escolas continuum a 

servigo de um projeto que, pela via dofracasso escolar, expropria a maioria da populagao do direito 

de ler e escrever." Isso ocorre justamente porque as escolas usam a sua clientela como cobaia 

de novos metodos e acabam por tirar o direito dos alunos aprenderem o verdadeiro sentido do 

ato de ler e escrever. Pois, por nao se sentirem preparadas, usam tais metodos 

equivocadamente, chegando muitas vezes a nao conseguir alcancar o sucesso na 

alfabetizagao. 

Para Cagliari (1994, p. 148), a atividade fundamental desenvolvida pela escola para a 

formagao dos alunos e a leitura. Podemos assim considerar o que Ferreiro (2001, p. 07) 

afirma, "ser leitor nao e conhecer as letras e seu valor sonoro e sim ser capaz de construir 

signiflcado". Sem duvida, este significado esta relacionado com a decodificagao da escrita 

atraves do ato de ler. Martins (1994, p. 08) exemplifica da seguinte forma: 

As vezes passamos anos vendo objetos comuns, um vaso, um cinzeiro, sem 

jamais te-los de fato enxergado, limitamo-los a sua fungdo decorativa e 

utilitdria. Um dia, por motivo os mais diversos, nos encontramos diante 

de um deles como se fosse algo totalmente novo... Podemos pensar a sua 

historia, circunstdncia de sua criagao, o trabalho de sua realizagao e 

diversos outros processos. 

Nesse caso, podemos dizer que afinal lemos o objeto, sem intengao consciente, mas 

porque ouve um conjunto de fatores pessoais como momento, o lugar e as circunstancias. 

Frente a varios estudos realizados por diversos teoricos, verificou-se que as atividades 

quando desenvolvidas pelas criangas espontaneamente atingiam uma aprendizagem bem mais 

elevada do que quando era imposta pelo sistema de ensino. E por esse motivo, que aprender a 
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ler e a escrever vai muito mais alem da aquisigao de habilidades, ela tem um sentido real para 

a vida. 

Portanto, o ensino da leitura e da escrita e complexo e permeado por dificuldades, e que 

os problemas dividem-se em diversos vinculos a procure, de uma solucao para facilitar esta 

aprendizagem, principalmente nas series iniciais. Contudo, observa-se que alguns professores 

a fim de contribuir para a melhoria da educacao tentam trabalhar de acordo com sua realidade 

e dos alunos, ou seja, trabalham o que realmente os alunos precisam e buscam aprender, 

sendo isto, o que da sentido ao ato de ensinar para estes sujeitos. 

Diante das dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita por parte dos alunos, os 

professores buscam incessantemente novos metodos na realizacao de uma pratica ideal. 

Porem, por mais que os docentes apliquem diversos e novos metodos em suas salas de aula, 

mas seus alunos encontram-se distantes do dominio da leitura e da escrita. Isso se da porque 

os professores ainda nao se deram conta de que nao e o metodo de ensino que determina a 

aprendizagem. 

Para que a leitura e a escrita tornem-se significativa para as criangas e necessario que a 

escola as vejam como ferramentas socio-culturais, com um sentido significativo e nao 

repetitive Pois segundo Vygostsky (1989):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nao se podem ensinar as criangas atraves de 

explicagoes artificials, por memorizagao compulsiva e repetigao apenas. O que uma crianga necessita 

e de adquirir novos conceitos e palavras para atribuir sentido significativo ao que aprende ". 

Alem disso, o professor nao pode impor a leitura do livro didatico como unico recurso, 

impedindo que as criangas tornem-se leitoras por prazer. Os textos didaticos sao importantes, 

mas nao sao unicos. Faz-se necessario que tenham acesso a literature e outros tipos de leitura. 

Leitura essa, que faga com que as criangas viajem em sua imaginagao, tornando prazeroso o 

ato de ler e escrever. 

A imagem, que por muitos e considerada um processo de esvaziamento pode ser um 

dos metodos mais ricos de informagao para as criangas. Em relagao a ela e as letras, ambas 

sao significativas e possuem caracteristicas proprias, apresentando vantagens e desvantagens 

nas produgoes textuais. Por um lado a escrita sem imagem ira permitir que o leitor imagine e 

crie o seu mundo, caracterizando os personagens conforme seus desejos. Por outro lado, 

conciliar a leitura as imagens em movimento, reservam emogoes cm que o texto escrito pode 

revelar francamente. Em fase disso Martins (1994, p. 34) afirma que: 
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Aprender a ler signified tambem aprender a ler o mundo, dar sentido a 

ele e nos proprios, o que mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados. 

A fungdo do educador nao seria precisamente a de ensinar a ler, mas a 

de criar condigoes para o educando realizar a sua propria aprendizagem 

conforme seus proprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as 

duvidas exigencias que a realidade Ihe apresenta. 

Podemos dizer assim, que atraves da leitura manifestamos desejos que por vez, 

apresentam-se inconscientes nas criangas. Portanto, o ideal seria quando possivel, relacionar a 

leitura dos textos escritos com a leitura das imagens como experiencias de um bom trabalho a 

ser desenvolvido. 



3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para trabalharmos a tematica leitura e escrita nas series iniciais, optamos pela pesquisa 

de carater exploratorio, pois segundo Richardson (1999, p. 66)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quando nao se tem 

informagdes sobre determinado tema e se deseja conhecer o fenomeno, este e o piano de 

pesquisa utilizado". 

Alem disso, esse tipo de pesquisa oferece dados elementares dando suporte para a 

realizacao de estudos mais adentrados sobre a tematica. 

Denominamos a pesquisa de campo como criterio para classificar o tipo de 

procedimento que foi utilizado, pois segundo Gonsalves (2001, p. 67): 

A pesquisa de campo e aquela que exige do professor um encontro mais 

direto. Neste caso, o pesquisador precisa ir ao espago onde o fenomeno 

ocorreu - ou - ocorreu e reunir um conjunto de informagdes a serem 

documentadas. 

De acordo com a natureza dos dados optamos pela pesquisa qualitativa devido a 

preocupacao que tivemos com a interpretaclo do fenomeno, considerando o significado que 

os professoras dao as suas praticas. 

E foi atraves dos questionarios que coletamos os dados utilizados neste estudo porque 

de acordo com Barros e Lehfeld (1990, p. 70) "[...] a escolhapela aplicagdo do questiondrio 

diz respeito a custo. O questiondrio custa menos do pesquisador do que as entrevistas ". 

Esse trabalho teve como populacao-alvo quatro professoras das series iniciais. Das 

professoras que participaram do estudo, todas sao contratadas e possuem uma renda mensal 

que varia de R$ 300,00 a R$ 340,00. Duas professoras sao graduadas em pedagogia, e duas 

estao cursando o ensino superior e todas ja participaram de cursos referentes a tematica leitura 

e escrita, que foi realizado pela propria escola, facilitando de certa forma as discussoes. 

Realizamos nosso estudo no Centro de Educacao Especial Integrada "Geny Ferreira" -

CEEIGEF, que esta localizada na Rua Raimundo Braga Rolim Filho, 22, em Sousa-PB. 
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A escola foi fundada em 04 de marco de 1990, pelo casal Geny Ferreira de Sousa e 

Aloysio Rodrigues de Sousa, a Escola do Saci Perere; atendendo a criancas do bairro Dr. Zeze 

e circuiivizinhos, nos cursos de pre-escola e alfabetizagao. A referida era particular e 

filantropica. 

No ano de 1993, foi implantado o trabalho de inclusao, ou seja, o trabalho com 

pessoas portadoras de deficiencia e ditas "normais". A escola passou a atender pessoas 

portadoras de varias deficiencias, tais como paraplegia, surdez, visual 50%, mental leve, 

sindrome de down e multiplas deficiencias, uma vez que mudou o trabalho, modificou 

tambem o nome da escola, passando a ser: Escola Especial de 1° Grau Saci Perere. 

Em 1996 passou a atender o ensino infantil/inclusivo, e ensino fundamental I e 

II/inclusivo. 

No dia 09 de agosto de 1999, por via de consequencias, foi necessaria mudar a razao 

social da escola, e a partir desta data, passou a ser Centro de Educacao Especial Integrada 

"Geny Ferreira". 

A referida escola tem sua estrutura fisica formada por oito salas de aula, uma sala de 

laboratorio de Mormatica com 6 computadores, televisao, video cassete, uma secretaria, uma 

cantina, cinco banheiros. Apesar de possuir um acervo bibliografico, nao tem espaco 

disponivel para organizar uma biblioteca. Atende uma demanda de cerca de 400 alunos, conta 

com um corpo docente formado por vinte professores, sendo que treze atuam de l a a 4 a serie e 

os demais de 5 a a 8 a serie. Ha uma psicologa e uma assistente social que atuam com os alunos 

e a familia desses alunos. Os planejamentos sao realizados quinzenalmente pela coordenadora 

juntamente com os professores. 

Apos a analise dos questionarios, realizamos sete encontros, com duracao de duas 

horas, em cada encontro discutimos as seguintes tematicas: O prazer da leitura; Ensinar o 

prazer de ler: e possivel?; Literatura Infantil; Letramento e descaminhos; Como se da o 

processo de leitura; Como as criangas aprendem a gostar de ler. 



4 ANALISE DOS RESULTADOS 

4.1 Reflexao dos docentes sobre leitura e escrita nas series iniciais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos encontros que realizamos no CEEIGEF - Centro de Educacao Especial Integrada 

"Geny Ferreira", com as professoras, pudemos perceber as expectativas e conhecimentos dos 

docentes acerca da tematica leitura e escrita, e, percebemos que a leitura exerce um papel 

importante na compreensao de mundo do individuo. 

No primeiro encontro trabalhamos com o texto: O prazer da leitura, que tinha como 

objetivo incentivar os docentes o que de mais importante existe na educacao: Seduzir as 

criangas para o prazer que mora nos livros. Nesse aspecto, destacamos os depoimentos dos 

docentes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- No meu primeiro dia de aula na 1" serie, li um texto literdrio para os 

meus alunos e percebi que eles ficaram fascinados e muito atentos, 

percebi que as criangas se encantaram tambem com a maneira que li o 

texto, pois sempre fago leitura com gestos de forma que fiquem mais 

entusiasmados pela leitura, tanto que eles sempre pedem textos literdrios 

para fazer a leitura em sala. (Professora B) 

- Quando fago leitura de textos literdrios para meus alunos, percebo que 

eles fleam fascinados com a leitura, e tambem desperta a curiosidade 

deles para aprenderem a ler e escrever. (Professora C) 

((?/«>'J 

Com isso concordamos com o que diz Ruben Alves: "Todo texto literdrio e uma partitura 

musical. As palavras sao as notas. Se aquele que le e um artista, se ele domina a tecnica, se ele surfa 

as palavras - a beleza acontece". 

Portanto, o professor deve ser um artista em sala, dominar a tecnica de leitura para que 

possa despertar na crianga o prazer pela arte de ler. E o professor tambem deve estar possuido 

pelo texto que esta lendo, pois, so assim conseguira contagiar seus alunos. 

No segundo encontro trabalhamos com o texto: Ensinar o prazer de ler e possivel? 

(Tatiana Pessoa, 2004), que tinha como objetivo refletir acerca da leitura e sua relagao com a 

escola. Ao comegarmos a discussao fizemos a indagagao: Ensinar o prazer de ler: e possivel? 

Tivemos uma boa discussao, onde as professoras fizeram seus depoimentos sobre a 

indagagao. 
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Vejamos alguns depoimentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Ensinar o prazer de ler, e possivel sim, desde que nos professores 

saibamos incentivar e estimular esse prazer de maneira bem diversificada 

e estimulante, para que a crianca sinta a vontade e tambem a necessidade 

de aprender a ler com prazer. (Professora A) 

- Acredito que ensinar o prazer de ler e possivel quando nos podemos 

diversificar as aulas de leitura, de modo que consigamos chamar os 

alunos para ter em vontade de ler com muito prazer. (Professora C) 

Para confirmar o que disse as professoras, Silva (1981) afirma que: 

A leitura feita com prazer possibilita a aquisigao de diferentes pontos de 

vista, como tambem amplia experiencias tornando-se importante meio de 

desenvolver a originalidade e autenticidade dos seres que aprendem. E 

atraves da leitura que acontece um ato de compreensao do mundo. 

De acordo com o que dizem as professoras A e C, quando a leitura e feita com prazer, 

sem duvida, faeilitara a conscientizacao das pessoas, atraves de uma descoberta e elaboracao 

do conhecimento. Portanto, acreditamos que e possivel sim, incentivar os alunos a 

aprenderem a ler, desde que os professores diversifiquem as aulas de leitura, fazendo com que 

os alunos despertem para o prazer de ler. , 

No terceiro encontro, discutimos o texto: Literatura Infantil (Luzia Bontempo) que 

tinha como objetivo: Envolver as criancas em ideias e acontecimentos e fazendo-as interagir 

com o mundo de forma mais atraente, atraves da leitura. Para confirmar isso destacamos 

alguns depoimentos dos docentes. 

- Gosto muito de trabalhar literatura infantil com meus alunos, pois levo as 

revistas em quadrinhos, poemas e livros paradiddticos, e eles ficam 

contentes, pois gostam muito das aulas de literatura, devido ter acesso a 

esses livros. (Professora A) 

- Trabalho com a minha turma as historinhas em quadrinhos e poemas de 

forma que os alunos leiam e depots criem suas proprias historias ou 

poemas em cima daquela historia que eles leram, a turma gosta muito 

desse tipo de trabalho, o que o torna muito divertido e prazeroso. 
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Estes comentarios nos reportam a Colomer (2003):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Promover o espago da crianga com 

historias, poemas ou livros informativos e uma condigdo especial para favorecer o acesso a lingua 

escrita e para motivar o desejo de aprender a ler. " 

Portanto, acreditamos que atraves das revistas em quadrinhos, livros informativos e 

poemas e mais facil para os professores despertarem nas criangas o desejo de aprender a ler e 

escrever e tambem despertar nelas o seu poder de criar historias, a partir dos livros que leram. 

E tambem fazendo com que as aulas sejam bem descontraidas, onde as criancas 

tenham prazer de estar na sala de aula. 

No quarto encontro trabalhamos com o texto: Letramento e descaminhos (Magna 

Soares), que tinha como objetivo apontar caminhos para a superacao dos problemas 

enfrentados na aprendizagem initial da lingua escrita e alfabetizar letrando, ou letrar 

alfabetizando. 

Com base nesses objetivos, vejamos alguns depoimentos dos docentes: 

- E preciso que os professores tomem consciencia de que alfabetizar e 

muito mais que ensinar a codificar e decodificar, porque enquanto os 

alunos nao forem ensinados a interpretar e compreender o que leem e 

fazem, a educagao continuard sendo tradicional. (Professora A) 

- E importante que a alfabetizagao tenha sentido no contexto de praticas 

socials de leitura e de escrita. (Professora B) 

- Acredito que o caminho para o ensino e a aprendizagem e a articulagao 

de conhecimentos e metodologias fundamentados em diferentes ciencias. 

(Professora C) 

Para confirmar isso Cagliari (1997) afirma que: "Um dos objetivos mais importantes da 

alfabetizagao e ensinar a escrever. A escrita e uma atividade nova para a crianga, e por isso mesmo 

requer um tratamento especial na alfabetizagao ". 

Nesta perspectiva, acreditamos que os professores de alfabetizagao necessitam de uma 

formagao solida, para que possam desenvolver um bom trabalho em sala, bem como 

observarem a escrita de seus alunos. E importante tambem que os alunos conhegam todas as 

letras do alfabeto para que tenha uma aprendizagem mais rapida, sendo estimulado pelo 

professor. 
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Percebemos tambem que nao ha como trabalhar totalmente voltado para o 

construtivismo ou ainda nos dias atuais para o traditional, o que temos que fazer e a 

articulagao entre uma pratica e outra para um bom desenvolvimento dos alunos. 

No quinto encontro, apresentamos para os professores o texto de Ferreiro (2000): 

Contribuicoes a pratica pedagogica, que tinha como objetivo incentivar os professores que 

fagam um estudo teorico mais rigido. Nesse aspecto, destacamos os depoimentos dos 

docentes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Existe professor que ignora quando um aluno escreve algo que ele nao 

consegue ler, sem perceber que ele tem capacidade de aprender, fazendo 

com que o aluno fique sem estimulos e acabe bloqueando a crianga, e al 

que percebemos afalta de estudo teorico dos professores. (Professora A) 

- Para mim nos professores devemos fazer sempre estudos teoricos para 

que possamos passar para nossos alunos algo que seja interessante e 

faga com que eles tambem sintam prazer em estar na sala de aula. 

(Professora C) 

- E atraves dos estudos teoricos que nos podemos adquirir novos 

conhecimentos, assim, estaremos atualizados e prontos para passar algo 

interessante para nossos alunos. (Professora D) 

Por isso, chegamos a conclusao de que estes professores que ensinam no metodo 

traditional, ou seja, tem o habito e metodo de ensino como de usar somente cartilhas como 

metodos de ensinar leitura e escrita. Nesse sentido, a cartilha cumpre um papel de 

desqualificaeao de professores e alunos. Como assinala Garcia (1987, p. 52), "a cartilha deve 

ser usada como biblia... (e tutela) a professora da primeira a ultima pdgina, nao deixando 

qualquer espago para que pense ou crie. " 

Isso jamais dcvera acontecer, pois a alfabetizagao tem que ser comprometida com o 

sucesso da crianga e nao com o seu fracasso, mas isso nao quer dizer que as cartilhas nao 

funcionem para uma boa aprendizagem, mas sejam analisados e usados com mais 

compreensao e criatividade. 

No nosso sexto encontro, trabalhamos com o texto: Como se da o processo de leitura? 

Que tem como objetivo pensar a leitura como algo que nos forma (ou nos de-forma, ou nos 

trans-forma), como algo que nos constitui ou nos poe em questao naquilo que somos. Para 

comprovar isso, vejamos alguns depoimentos das professoras: 
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- Para mim a crianga adquire i conhecimento sobre os objetos que a 

rodeiam, bem como sobre suas fungoes, atribuindo o significado de cada 

um que existe na sociedade. (Professora A) 

- Acredito que o que antecede a leitura e o conhecimento previo que a 

crianga tem de tudo que esta a sua volta, em seu meio, ou ainda na sua 

cultura. (Professora B) 

- A crianga so aprende aquilo que Ihes e ensinado atraves da convivencia e 

gradativamente das observagdes feitas por ela a sua volta. (Professora C) 

Quanto ao conhecimento que a crianga adquire ao observar a sua volta, o seu meio e a 

sua cultura, Martins (1994, p. 34) afirma que: 

Aprender a ler signiflca tambem aprender a ler o mundo, dor sentido a 

ele e a nos proprios, o que mal ou bem, fazemos mesmo sem ser 

ensinados. A fungdo do educador nao seria precisamente a de ensinar a 

ler, mas a de criar condigoes para o educando realizar a sua propria 

aprendizagem conforme seus proprios interesses, necessidades, fantasias, 

segundo as duvidas e exigencias que a realidade Ihe apresenta. 

Diante disso, podemos acreditar que a crianca tem facilidade de aprender as coisas, 

desde que faga observagoes a sua volta atribuindo significado que a sociedade ja tem de cada 

um. Por isso, cabe aos professores valorizarem o que a crianga traz de conhecimento e 

procurar trabalhar no seu desenvolvimento, sendo que o ensino esteja tambem relacionado 

com a vida real das criangas, seu dia-a-dia, sua imaginagao. 

No nosso setimo encontro, trabalhamos com as professoras o texto de Zelia 

Cavalcante (1996): Como as criangas aprendem a gostar de ler, que tem como objetivo: 

mostrar aos professores que e possivel trabalhar a leitura e escrita atraves de contos de fadas, 

fazendo com que a crianga aprenda a gostar de ler com prazer. Nesse sentido, destacamos o 

depoimento das professoras: 

- A minha turma adora os contos e a forma como se conta e muito 

importante para a aprendizagem. (Professora A) 

- Os meus alunos adoram trazer contos para a sala, e isso deve mesmo ser 

feito espontaneamente, pois so assim perceberemos quern realmente gosta 

de contos. (Professora B) 

- Fago desenhos para meus alunos com sequencias para que eles possam 

fazer suas proprias historinhas. (Professora C) 
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- Trabalho contos com a minha turma, mas acho interessante que eles 

tenham haver com a realidade dos alunos, pois esses contos sao 

desvinculados do contexto ficam apenas no imagindrio. (Professora D) 

- i • 

Para confirmar isso Cavalcante (1996) afirma que: 

A literatura nasce de um jogo com o leitor, um jogo no qual quern 

le precisa acreditar que o texto contem uma verdade, precisa fazer 

de conta que aquela historia poderia ter acontecido e emocionar-se 

com o destino de cada personagem, 

Diante disso, percebemos que o professor deve permitir que seus alunos exercitem-se 

na descoberta da leitura para que possam entrar no mundo do imaginario e aprendem a 

escrever suas proprias historias atraves de figuras ou fatos relatados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Como os professores entendem e vivenciam as praticas no ensino da leitura 

e escrita 

Esse trabalho tem como objetivo analisar as respostas obtidas pelas professoras do 

Centra de Educacao Especial Integrada "Geny Ferreira" - CEEIGEF, localizada na cidade de 

Sousa-PB, na qual lecionam as series iniciais e se mostravam interessadas em buscar 

alternativas para minimizar os desafios enfrentados principalmente na leitura e 

conseqiientemente da escrita. 

Inicialmente abordamos a questao do habito da leitura das professoras e a frequencia 

com que Ham. Todas responderam que liam livros, jornais, revistas e gibis diariamente. 

Inclusive a professora "A" afirmou: "Para dor as aulas temos que ler todos os dias nem que sejam 

os livros diddticos ". 

Considerando as respostas das professoras sobre essa questao evidencia-se a 

importancia do ato de ler e do habito da leitura para uma melhor desenvoltura, tanto em sala 

de aula quanto no convivio social ja que a leitura, e conseqiientemente a escrita, e a base de 

uma educacao adequada para a vida de todos os cidadaos. 
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Segundo Martins (1994, p. 23),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Ler signified inteirar-se do mundo, sendo tambem uma 

forma de conquistar autonomia de deixar de ler pelos olhos de outrem. " 

Dessa forma, a leitura e vista num contexto amplo e contribui de forma satisfatoria 

para o acumulo de conhecimentos e valores cultural e social, tendo em vista que o habito de 

ler do professor favorece e instiga o habito de leitura dos alunos possibilitando, assim, uma 

visao mais ampla e critica do mundo. 

Quando formulamos a pergunta: Qual o seu nivel de instrucao? Tivemos respostas 

divididas, pois duas tem graduacao em Pedagogia e duas estao cursando o ensino superior, 

onde a maioria possui mais de cinco anos de atuacao profissional. 

Ainda perguntamos se ja tinham participado de cursos referentes ao tema leitura e 

escrita, as quatro responderam ter participado do curso: Leitura e Relacionamento, que foi 

realizado no CEEIGEF. 

Entao perguntamos de forma subjetiva a cada professor, quais eram os desafios 

encontrados no ensino da leitura e escrita: 

O maior desafio e atingir a expectativa do meu aluno em relacdo a 

leitura sem que ele se canse das metodologias. (Professora A) 

O maior desafio e identificar as atividades de leitura que contribuem 

para a ampliagao de um bom repertorio linguistico que seja fundamental 

sem que os alunos se cansem. (Professora B) 

Encontrar o melhor metodo para que o educador adquira o conhecimento 

e a compreensao da leitura e escrita. (Professora C) 

Encontrar uma forma de trabalhar com os alunos, fracos e dispersos, 

pois as criangas so deviam sair das series iniciais quando dominassem 

todo o processo de leitura e escrita. (Professora D) 

De acordo com as respostas das professoras percebemos a preocupacao das mesmas 

em encontrar metodos eficientes para despertar e chamar a atencao dos alunos em relacao a 

leitura e escrita sem que se tome repetitiva e cansativa as praticas utilizadas para contribuir de 

forma satisfatoria para o desenvolvimento da escrita e da importancia do ato de ler. 

Analisando as respostas das quatro professoras do nosso ponto de vista, as mudancas 

necessarias para enfrentar sobre bases novas a alfabetizagao initial nao se resolvem apenas 

com um novo metodo de ensino, ou ainda, com novos testes de prontidao ou ate novos 

materials didaticos, enfim, e preciso mudar algumas concepcoes a respeito do processo de 

leitura e escrita, onde faga valer o contexto social, os conhecimentos que as criangas ja trazem 
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consigo. E necessario os educadores entenderem a aceitarem que os metodos nao oferecem 

mais do que sugestoes, dicas para o desenvolvimento da aprendizagem, e utiliza-los como 

unica e principal fonte de producao do conhecimento e reduzir os alunos a seres sem 

capacidade de raciocMo, onde na verdade todos os seres sao pensantes por natureza, o que 

esta faltando e o treinarn^ejnto^para aquisigao dessa habilidade. 

Dessa forma, afirma Ferreiro (1995, p. 17): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E preciso mudar os pontos de onde fazemos passar o eixo central das 

nossas discussoes. Temos uma imagem empobrecida da lingua escrita: e 

preciso reintroduzir, quando consideramos a alfabetizagao, a escrita 

como sistema de representagao da linguagem. 

Ainda analisando a resposta da professora "D", que enfatiza a prontidao da leitura em 

discussao a esse tenia, Sinclair empregou uma feliz expressao para nos alertar contra os 

perigos da nocao da "prontidao para a leitura": 

Uma das coisas que tratamos de dizer nesta conferencia e que nao 

estamos (cientificamente) preparados para falar da prontidao da leitura, 

e ate que isso acontega, seria melhor supor que todas as criangas que 

temos na sala estdo maduras para a leitura, ao inves de supor que 

podemos classificar aqueles que nao tem o que supomos que sabemos que 

devem ler. (Ferreiro et al, 1982, p. 349) 

Na pergunta relativa as metodologias que atribulam mais enfase no ensino da leitura e 

escrita, as quatro responderam que trabalhavam em sala com os alunos aulas expositivas, 

jogos, dinamicas, competieoes, leitura oral o coletiva. 

Quando indagamos sobre, como avaliavam as metodologias utilizadas por elas, as 

quatro responderam que tinham um resultado satisfatorio, mas a professora "C" se estendeu: 

"E a forma mais eficaz dos alunos se integrarem nas aulas, pois as metodologias aplicadas apenas ao 

livro diddtico se tornam enfadonhas ". 

Assim, as respostas das professoras podem ser justificadas nesta citacao de Ferreiro 

(1995, p. 31): "Nenhuma pratica pedagogica e neutra. Todas estdo apoiadas em certo modo de 

conceber o processo de aprendizagem e objeto dessa aprendizagem ". 

Dessa forma, posemos analisar que as professoras procuram meios de tornar as 

praticas utilizadas por elas objetivas e dinamicas para que os alunos nao se cansem. Com nao 
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sao neutras essas praticas trazem em si uma carga de significados que influencia no processo 

de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. E necessario, porem que as professoras 

tenham consciencia da importancia de se resgatar o sentido da escrita, possibilitando ao aluno 

tomar-se autor de sua propria aprendizagem, capaz de se expressar e se comunicar 

autonomamente, ainda que com "erros", atraves da linguagem escrita, cabendo ao docente 

apenas aprimorar e despertar o ensino-aprendizagem critico dos alunos. 

Na pergunta relativa aos tipos de recursos didaticos utilizados em sala de aula, duas 

professoras "A" e "B" disseram utilizar livros, jornais, gibis e revistas, a professora "C", alem 

de utilizar livros e jornais, gibis e revistas tambem faz uso dos documentarios, receitas, 

filmes, lendas e letras de musicas, a professora "D" tambem utiliza livros, jornais, revistas, 

gibis e documentarios. 

De acordo com as respostas das professoras, pudemos perceber que utilizam variados 

recursos para trabalhar em sala com seus alunos, o que facilita a aprendizagem das criangas 

em relacao a lingua escrita, ja que atraves da leitura elas identificam letras, silabas, palavras. 

Por outro lado, e importante que o professor trabalhe esses recursos dentro de um 

contexto real, ou seja, trazer para a realidade do aluno, fazer com que eles aproveitem no seu 

cotidiano o que esta sendo estudado, caso contrario aquilo nao vai passar de mais uma 

atividade sem significado. Relacionado a este assunto Kramer (1986, p. 19), afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para o dominio efetivo da leitura e da escrita, e preciso, existir a 

compreensdo de que a linguagem escrita tem um aspecto simbolico (as 

palavras representam, significam, querem dizer coisas, sentimentos, 

ideias), mas e preciso haver tambem aquisigao dos mecanismos bdsicos 

desse codigo, do contrario nao se le e nao se escreve. (...) Essa 

compreensdo de significado nao so pode como tambem deve ser 

trabalhada na produgao e utilizagdo direta de materials e textos escritos 

(jornais, livros, cartas, bilhetes, album, cartazes). 

Diante do trabalho realizado pelas professoras com a utilizagao e variacao dos recursos 

didaticos, ja que afirmam pratica-los na sala de aula com seus alunos, pode e deve estar 

contribuindo para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

Na pergunta referente ao tipo de instrumento utilizado para verificar o descmpenho 

dos alunos com relacao a leitura e escrita. Tres das quatro professoras responderam utilizar 

producoes textuais, treino ortografico, a outra professora alem de utilizar producoes textuais e 

treino ortograficos tambem utilizava seminarios, visitas a bibliotecas e desenvolvimento 
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teatral. Nenhuma das quatro professoras afirmaram utilizar provas ou testes de prontidao para 

verificacao da aprendizagem dos alunos em relacao a leitura e escrita. 

Diante das respostas pedimos que cada uma justificasse oralmente suas respostas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acredito que a crianga so desenvolve a leitura e escrita se forem 

trabalhados a fazer suas proprias criagdes. (Professora A) 

As criangas precisam ter suas proprias interpretagdes, o professor deve 

ter o "jogo de cintura" para administrar essas interpretagdes das 

criangas. (Professora B) 

A crianga precisa ser estimulada para que venha a gostar da leitura, um 

bom passo seria que o professor ao propor uma atividade de leitura nao 

a desenvolve como uma tarefa ou dever escolar, se a leitura nao for uma 

imposigao ou como forma avaliativa (para nota atraves de provas), com 

certeza o aluno tera mais rendimento na sua vida escolar, pois a leitura 

se tornard para a crianga mais prazerosa e nao uma obrigagdo. 

(Professora C) 

De acordo com as respostas das professoras, pudemos perceber a preocupaeao delas 

em permitir que os alunos construam seus proprios conhecimentos atraves das producoes 

textuais, ainda notamos que elas preferem avaliar os alunos de forma continua, ou seja, a 

medida que eles vao construindo e desenvolvendo as suas habilidades para ler e escrever. 

Desta forma afirma Martins (1994, p. 34): "aprender a ler significa tambem aprender a ler o 

mundo, dar o sentido a ele e a nos proprios, o que mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados. " 

Com isso, podemos concluir que do nosso ponto de vista a aprendizagem da leitura e 

da escrita tem que acontecer de forma criativa e dinamica, o professor precisa inovar suas 

praticas e levar em consideracao o contexto social e a realidade em que o aluno esta inserido. 
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Iniciamos este trabalho, nao com o objetivo de modificarmos a pratica docente dos 

professores do CEEIGEF, mas com o intuito de proporcionarmos reflexoes em relacao as 

dificuldades de leitura e escrita dos alunos da referida escola, como tambem tentarmos 

entender, porque as criancas encontram dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita, 

mesmo chegando ao ambiente escolar repleto de conhecimento previo adquirido no seu 

ambito social/A partir dos resultados obtidos desse estudo, podemos considerar que os 

professores encontram dificuldades em estimular a crianga ao prazer da leitura. Os professores 

buscam metodos eficazes para o desenvolvimento da leitura e da escrita sem que se tornem 

repetitivas e cansativas para os alunos. No entanto, percebemos uma contradigao em relagao a 

metodologia ja afirmada. Mas, atraves dos textos trabalhados pudemos refletir com eles sobre 

sua pratica docente em relacao ao ensino da leitura e da escrita, tambem acreditamos que 

atraves do trabalho que realizamos na escola, as professoras poderao dar continuidade e 

aprofundamento ao tema trabalhado, uma vez que, infelizmente o tempo nos fez restrito para 

juntos apontarmos possiveis encaniinhamentos para tais dificuldades. Apesar das 

contribuicoes citadas, sabemos tambem das dificuldades financeiras que passam as escolas de 

um modo geral, uma vez que os professores sao mau remunerados. 9 

Assim, nosso trabalho foi bastante proveitoso, pois atraves dele descobrimos o 

verdadeiro papel do professor e tambem do supervisor. No entanto, sabemos que sao 

profissoes que buscam incessantemente o aperfeigoamento, por outro lado foi importante 

tambem para nos, uma vez que nos possibilitou conhecer novas referencias teoricas, como 

tambem novos aspectos dentro da tematica em estudo, favorecendo-nos uma reflexao em 

nossa pratica profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ 



R E F E R E N C I A S BIBLIOGRAFICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BENCINI, Roberta. Como levar o aluno a compreender o que le. Sao Paulo: Revista Nova 

Escola, Marco 2003. 

BOMTEMPO, Luzia. De olhos nas paginas do livro de literatura infantil Revista construir 

noticias (p.7-10) N° 22 - Ano 04 - Marco/Abril 2005. 

CAGLIARL Luiz Carlos. Alfabetizagao lingiiistica. Sao Paulo: Brasiliense, 1994. 

CHAM A DA A AC AO, Ler e escrever tudo a ver. N° 07, suplemento da revista Nova Escola, n° 117. 

COLOMER, Tereza (org.). Aprender a ler e a escrever. Porto Alegre, 2003. 

DALLA ZEN, Maria Isabel Habckost. Historias de leitura na vida e na escola: uma 

abordagem linguistica, pedagogica e social. Porto Alegre: Mediacao, 1997. 

DIAS, Ana Iorio. Ensino da linguagem no currlculo. Fortaleza: Brasil Tropical, 2001. ,.. 

ESCOLA, Nova. Aprenda com eles e ensine melhor., Sao Paulo: Abril, 2001. n° 139. 

FERREIRO, Emilia. Com todas as letras. 7 a ed. Sao Paulo. Cortez, 1999. [ / 

, Emilia; TEBEROSKY, Ana (org.). Psicogenese da lingua escrita. Porto Alegre: 

Artmed, 1991. 

FREIRE, Paulo. A importancia do ato de ler: em tres artigos que se completam. Sao Paulo: 

Cortez, 2002. , ^ 

GARCIA, Joaquim; PEREZ, Francisco (org.). Ensinar ou aprender a ler e a escrever? 

Porto Alegre: Artmed, 200\ f 

GOMES, Maria de Fatima; SENA, Maria das Gracas. Dificuldades de aprendizagem na 

alfabetizacao. Belo Horizonte: Autentica, 2002. 



32 

KRAMER, Soma.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alfabetizacao: Dilema da pratica. Rio de Janeiro: Ed. Ltda, 1986. 

MARTINS, Maria Helena. O que e leitura. Sao Paulo: Brasiliense, 1994. 

MONTEIRO, Tatiana Pessoa de A., Ensinar o prazer de ler e possivel? In: CRUZ, Silva 

Helena Vieira; HOLANDA, Monica Petrolanda (orgs). Linguagem e educacao da crianca. 

Fortaleza: Editora UTC, 2004, Colecao Dialogos Intempestivos (p. 341-343). 

OLIVEIRA, Anne Marie Milon, A formacao de professores alfabetizados: Licoes da 

pratica. In GARCIA, Regina Leite. Alfabetizagao dos alunos das classes populares: Ainda um 

desafio. 3 a ed. Sao Paulo: Cortez, 1997. / 

Os novos pensadores da educacao. N° 154, Sao Paulo: Abril, 2002. 

SILVA, Ezequiel Teodoro da. O ato de ler: Fundamentos Psicologicos para uma Nova 

Pedagogia da Leitura. Sao Paulo: Cortez, 1981. 

TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever: perspectivas psicologicas e implicacoes 

educacionais. Sao Paulo: Atiea, 2002. 

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e Alfabetizacao. Sao Paulo: Cortez, 2004. 

ZILBERMAN, Regina, SILVA, Ezequiel Theodoro (orgs.). Leitura perspectivas interdisciplinares. 

Sao Paulo: Atica, 1998. { / 



A n e x o 



OUESTIONARIO 

1) Qual a serie que leciona? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) Alfabetizacao ( ) 3 a Serie 

( ) l a Serie ( ) 4 a Serie 

( ) 2 a Serie 

2) Qual o seu nivel die instrucao? 

( ) Pedagogico ( ) Graduacao 

( ) Profissionalizante ( ) Especializagao 

( ) Tecnico 

3) Qual o seu tempo de atuacao profissional? 

( ) 0 a 5 anos 

( ) 5 a 10 anos 

( ) 10 a 15 anos 

4) Voce tem habito de ler: 

( ) Livros ( ) Documentos 

( ) Romances ( ) Gibis 

( ) Jornais ( ) Revistas 

( ) Outros quais? 

5) Com que frequencia voce ler? 

( ) Raramente 

( ) Diariamente 

( ) Semanalmente 

( ) Mensalmente 



6) Voce ja participou de cursos ou seminarios sobre leitura e escrita? Justifique a 

sua resposta: 

7) Para voce, quais os maiores desafios encontrados no ensino da leitura e escrita 

das series iniciais? 

8) Que tipo de instrumento voce utiliza para verificar o desempenho os seus alunos 

com relacao a leitura e escrita? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) Provas 

( ) Producao de textos 

( ) outros: 

9) Quais recursos didaticos utilizados por voce em sala: 

( ) Livros ( ) Gibis 

( ) Jornais ( ) Revistas 

( ) Documentarios 

( ) Outros? 

10) Qual a metodologia que voce atribui mais enfase no ensino da leitura e escrita? 

( ) Aulas expositivas ( ) Dinamicas 

( ) Jogos ( ) Competicoes 

( ) outros: Cite-os: 
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