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INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A importancia do ato de ler vem de tempos remotos, quando os 

homens pre-historicos decifravam caracteres feitos nas paredes das cavernas, 

efetivando assim a comunicacao no seu grupo. 

Inegavelmente o ensino da leitura na escola tern uma importancia 

capital na formacao do leitor em nossa sociedade. A escola enquanto 

instituicao socialmente responsavel por este ensino tern se defrontado ao longo 

do tempo com diferentes "formas de aprendizagem" que visam, em ultima 

inst&ncia, a compreensao e a interpretacao de textos. 

Estas diferentes formas apresentam implicitamente, ou nao, 

determinadas concepcoes de leitura. Isto coloca como questao a necessidade 

de se refletir sobre o que e leitura ou, mais especificamente, o que a escola 

pensa sobre a leitura e seu ensino. 

Sabemos que, o ato de leitura e um ato cultural e social, portanto, 

e de grande importancia o acesso, por meio da leitura pelo aluno, a diversos 

tipos de materials escritos, uma vez que isso possibilita aos mesmos o contato 

com pr^ticas culturais mediadas pela escrita. Propiciar aos alunos praticas de 

leitura permite-lhes vivenciar o papel de "leitores", assim, eles poderao 

relacionar a linguagem com os textos e os diversos generos e portadores sobre 

os quais se apropriam tais como: livros diversos, bilhetes, cartas, revistas, 

jornais, etc. 

Ler e um ato que produz posturas, valores e atitudes. A pratica de 

leitura vista mesmo sob o aspecto de lazer e um ato relevante e consideravel, 

ja que a aquisicao de cultura letrada mesmo que indiretamente, traz posturas 

criticas que perm item a reflexao e posicionamentos de determinados assuntos. 

E sob formas de aquisicao de conhecimentos, sua importancia e ainda maior, 

ja que permite diretamente a capacidade de adquirir novos conceitos e 

informacoes, trazendo para o leitor um grau de cultura mais elevado. 

Sendo a leitura uma conquista de autonomia e desenvolvimento 

intelectual, proporciona ao leitor, elementos para uma postura critica entre 

outras inumeras funcoes. Dentre as quais se destaca como essencial na 
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pratica de educador a formacao de leitores conscientes de seu papel na 

sociedade. 

Partindo dessa compreensao e que realizamos na EMEIEF Vitoria 

Bezerra na cidade de Cajazeiras, uma conversa informal, na qual os 

professores expuseram-nos as dificuldades que enfrentam no cotidiano escolar 

quando do ensino da leitura. Partindo do fato que o ensino da leitura na escola 

em questao e permeado por dificuldade multiplas e que nos prontificamos, 

estudar e investigar, quais eram de fato essas dificuldades enfrentadas e como 

podiamos contribuir para ameniza-las. 

Partindo de tal preocupagao definimos como objetivos 

especificos:a analise das dificuldades encontradas pelos professores da 1 a 

fase do ensino fundamental da EMEIEF Vitoria Bezerra; a verificagao das 

concepcoes de leitura dos professores da referida escola; e a investigacao da 

pratica metodologica docente como contribui para um bom aprendizado pelo 

aluno. 

Neste sentido, a importancia deste trabalho se deve a 

possibilidade de refletirmos sobre a pratica do ensino da leitura em sala de 

aula. 

Assim o presente trabalho ficou organizado. O capitulo I 

apresenta as contribuicoes teoricas sobre a tematica em questao: Dificuldades 

do Ensino da Leitura. O capitulo II apresenta os procedimentos metodologicos. 

O capitulo III apresenta a analise dos dados da pesquisa que originou este 

trabalho. 0 capitulo IV apresenta o relato dos varios encontros realizados entre 

nos e os professores envolvidos nesse projeto. E o capitulo V traz as 

conclusoes desse trabalho que aqui apresentamos. 

Para a professora C leitura ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "o ato de permitir diversos 

interpretagdes aos textos lidos" Compreender as interpretagdes dos alunos e 

apoiar-se nelas para ajuda-los a avangar em sua compet§ncia leitura" 

Encontramos na fala dessa professora algo muito consistente a medida que 

acreditamos que interpretar passa efetivamente pelo ato de ler, pois ler nao 

significa simplesmente decodificar os signos linguisticos, visto que a crianga 

em idade escolar ou mesmo antes dela, de alguma forma ja se apropria de ato 

de leitura mesmo que nao o faga efetivamente, pois objetos de leitura 

encontram-se a sua volta diariamente, mesmo que ela nao se aperceba desse 
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fato, corriqueiramente eia vive situacoes como as que sugerimos abaixo; em 

casa quando a mae esta preparando uma receita ou lendo uma bula de 

remedio ou mesmo um jornal; na rua, nos cartazes espalhados por toda a 

cidade; nos letreiros dos onibus; enfim, mesmo que algumas convivam com 

esses portadores de leitura e ainda nao reconhecam sua funcao de fato de 

alguma maneira interpretam o que esta escrito e isto implica leitura no seu dia-

a-dia mesmo que esta nao corresponda a decodificacao efetiva dos signos 

linguisticos. 

Tomando o depoimento da professora F percebemos que ela 

ainda conserva uma visao um tanto restrito do que seja leitura nao 

desvinculando assim, esta da escrita -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sao sinais de decodificagao que 

representam informacdes registradas". Dizemos restritas porque acreditamos 

que a leitura e bem mais que isso, apesar de que o habito de leitura esta 

intimamente ligado a escrita, por isso, a maioria acredita ler seja tao somente 

decodificar os signos linguisticos para o que nos alerta Martins com sua fala: 

"Como explicariamos as expressoes de uso corrente "fazer a leitura" de um 

gesto, de uma situagao; "ler a mao", "ler o olhar de alguem"; "ler o tempo", "ler o 

espago", indicando que o ato de ler vai alem da escrita?" (1994,p.7). Assim, 

Martins nos da uma ideia de que o ato de ler nao deve passar necessariamente 

pelo escrito. 

Quando perguntamos. - Que atividades voce desenvolve para 

despertar nos alunos o gosto pela leitura? As professoras E e F responderam 

que "utilizam o que a escola oferece, que sao historias infantis". 0 que a priori 

nos leva a observar a carencia de outros portadores de texto, pela escola. 

Apesar que uma das professoras ainda cita revistas, jornais, rotulos, 

percebemos que deve ser um numero resumido, mas, que assim mesmo nao 

impede que se busque contemplar o tao variado e fascinante mundo da leitura. 

Por isso mesmo, acreditamos que seria interessante se todas as escolas 

publicas, ou nao, pudessem contar com uma biblioteca, acervos volantes e sala 

de leitura que mantivessem um bom acervo e um orientador de leitura, o que 

seria um estimulo e tanto para os pequenos aprendizes. 

Desejamos saber ainda se as professoras desenvolviam alguma 

atividade de motivacao antes de iniciar uma atividade de leitura. Obtivemos 

entao as seguintes repostas: 



"Atrav6s da predigSo". (Professora D) 

"Adivinhagdes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA musicae conversa informal" (Prof." A) 

"Leitura compartilhada', tabula, musica". (Pmf°B) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diante das respostas obtidas destacamos a leitura compartilhada 

que consiste em uma leitura diaria feita pelo professor de textos variados desde 

contos a noticias de jornal ou receitas, textos que sao trazidos pelo professor e 

algumas vezes pelo proprio aluno; leitura feita pelo simples prazer de ler, sem 

nenhuma exigencia burocratica. Uma outra atividade citada foi a predicao que 

pode dar-se a partir dos proprios textos da leitura compartilhada, o que 

entendemos como uma estrategia de leitura que soma-se a antecipacao. Direta 

ou indiretamente, essas estrategias "tornam possivel prever o que ainda estar 

por vir, com base em informacoes explicitas, e em suposigoes" (in cadernos da 

TV ESCOLA - Portugues, MEC, SEED, 2000) o que sao a nosso ver muito 

validas. 

Como sabemos, o processo de ensino-aprendizagem e por 

demais complexo e ensinar a ler e considerado por muitos como algo muito 

dificil, com base nessa premissa desejamos saber se as professoras 

enfrentavam alguma dificuldades no ensino da leitura e quais eram essas 

dificuldades. Obtivemos assim, as seguintes respostas: 

"PorquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as criancas chegam numa determinada serie com 

deficiencia tanto na faixa etaria como na leitura e escrita, 

formando assim uma turma heterogenea". (Professora A) 

O depoimento acima nos remete a um fato expresso na LDB que 

prescreve que toda crianca a partir dos 07 (sete) anos de idade deve ser 

matriculada na 1 a serie tendo ela ou nao condicao intelectual para acompanhar 

a serie supracitada. 

Uma das maiores reclamacoes das professoras e justamente o 

"despreparo" especialmente no tocante a leitura das criancas que ingressam na 

1 a serie, o que, segundo elas desencadeia uma infinidade de problema de 

aprendizagem.Vale ressalta que e nessa serie que efetivamente as criancas 

devem aprender a ler. No entanto, a falta desse entendimento para parte das 

professoras finda por implica em dificuldades tanto para o aluno como para o 

* Leitura compartilhada: E uma leitura que se ler por prazer, sem nenhum tipo de cobranca para 

o aiunado. 
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professor. A inexistencia das salas de alfabetizacao propriamente ditas, como 

ha algum tempo atras, e o fato de na 1 a serie o professor ver-se obrigado a 

alfabetizar e a transmitir conteudos de outros areas como ciencias e historia o 

deixa atordoado. Ja que entendem que para tal a crianca deveria ja saber ler 

convencionalmente. 

Um outro agravante indicado por uma das professoras foi "falta de 

recursos didaticos, falta de compromisso da fam ilia" (Professora C). De acordo 

com os depoimentos anteriores ha uma contradigao na fala da professora C 

visto que as demais, quando questionadas sobre o material didatico oferecido 

pela escola citaram diversos e essa mesma professora citou "livros infantis" o 

que nos leva a crer que esta esteja insatisfeita com a quantidade e ou 

qualidade do material oferecido pela escola. Assim mesmo, sabemos que 

algumas escolas tern carencia de material didatico, fruto principalmente de mas 

administrates que nao empregam bem o dinheiro publico, deixando assim 

lacunas na assistencia a infancia escolar. Quanto a falta de compromisso dos 

pais ha o fato de que a maioria desses sao analfabetos e despreparados do 

ponto de vista intelectual, nao podendo contribuir, como se espera delas, com 

o processo de aprendizagem dos seus filhos. 

De modo geral a fala das nossas professoras e compreensivel a 

medida que estas falam de acordo com a realidade em que vivem. 

Inumeros foram os pesquisadores a estudarem a alfabetizacao a 

luz de perspectivas diversificadas e todos os enfoques apontam para a 

complexidade do tema que, nao pode ser reduzido a mera aprendizagem 

mecanizada da escrita alfabetica como pura representacao grafica dos sons da 

lingua que de acordo com FERREIRO e TEBEROSKY deve ser considerado 

como um processo mais amplo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] A aprendizagem da leitura deve ser entendida como 

questionamento a respeito da natureza, funcao e valor desse 

objeto cultural que e a escrita, iniciada muito antes do que a 

escola imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos. Que 

alem de metodos, dos manuais, dos recursos didaticos, existe 

um sujeito que busca a aquisicao de conhecimento, que se 

propde problemas e trata de soluciona-los, segundo sua propria 

metodologia... trata-se de um sujeito que procura adquirir 

conhecimento e nao simplesmente de um sujeito mal disposto a 

adquirir uma tecnica particular. Um sujeito que a psicologia do 

lecto-escrita esqueceu[. .]. (1986, p.11) 



Portanto, cabe ao professor ficar atento as palavras de Ferreiro e 

conscientizar-se do fato de que a crianga nao e puramente um ser 

despreparado ou mal disposto a aprender e mais que isso observar que 

independente de sua contribuicao enquanto professor a crianga, mesmo em 

condigao de aprendiz tern a capacidade de construir seu conhecimento. 
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AS DIFICULDADES NO ENSINO DA LEITURA DO PONTO DE 

VISTA DAS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 

SERIES 1N IC IA IS . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este texto tern como base a analise dos depoimentos de seis 

professoras de uma escola publics do municipio de Cajazeiras (todas fazem 

parte do quadra docente efetivo da Escola Vitoria Bezerra)no transcorrer do 

ano de 2004, compondo assim o quadro de professores do ensino fundamental 

da referida escola) que gentilmente colaboraram com o estudo. 

Para melhor guardarmos a identidade dos sujeitos envolvidos no 

estudo codificamos aqui as professoras como: A,B,C...,F. Como o tema 

pesquisado esta diretamente ligado a leitura, uma das perguntas que 

compuseram o questionario para estudo foi: Para voce o que e leitura? 

Obtivemos assim respostas bem significativas, como cada um le com os olhos 

que tern, e pensa de acordo com sua visao de mundo. Pudemos constatar 

ainda, depoimentos interessantes como o que segue: 

"A leitura e a forma de expressar o conhecimento, significado de 

texto, palavras, para integrar o ser ao seu meio obtendo 

informacdes que permitira a melhor compreensao dos 

mecanismos da mente." (Professora A) 

De fato, em linhas gerais ler pode signifies interacao com o meio. 

No entanto, a escola nao esta desenvolvendo bem esta tarefa, visto que os 

indices de analfabetismo no pais ainda sao alarmantes como tambem os 

indices de repetencia nas primeira series do ensino fundamental, mais 

precisamente na 1 a serie evidenciando no fato de que a escola enfrenta 

dificuldades para alfabetizar. Desse modo a maioria das criancas em idade 

escolar encontra-se as margens do letramento, portanto, desintegradas do seu 

meio e do que nele acontece do ponto de vista do letramento. Isso se justifica, 

uma vez que viver no mundo e estar literalmente "inteirado" dele, estar no 

mundo, com o mundo. Para Paulo Freire ler e uma forma de estar no mundo o 

que se traduz numa de suas celebres frases: "A leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, dai que a posterior leitura desta nao possa prescindir da 



continuidade da leitura daquele."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2003, p.13). Pois o dominio da lingua tern 

estreita relacao com tudo que possa significar participacao social, crescimento 

critico e intelectual, construcao de mundo e de conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Corrtar uma histdria, pedir que recontem oralmente..."(Prof. B) 

Trabalhando com gravuras, propagandas, leituras oral de 

histdrias infantis". (Prof8. D) 

"Incerrtivo com Ifvros de historias, leituras compartilhada trazida 

pelos alunos". (Prof. E ) . 

Percebemos pelos depoimentos acima que as professoras fazem 

uso da literatura infantil em suas aulas, o que geralmente agrada a criancada 

especialmente quando estas historias sao contadas ou lidas pelas professoras, 

o que subtende-se na fala das depoentes. Acreditamos pois, que as atividades 

voltadas para literatura infantil sao muito estimulantes, a medida que essas 

mexem como o imaginario, com a capacidade criadora, fantasiosa da crianga e 

segundo Ferreiro "o aluno que tiver a chance de ouvir o professor lendo em voz 

alta presenciara um ato quase magico" (NOVA ESCOLA, JUN/JUL, 2001,p. 18) 

Ler em voz alta para o aluno seja uma historia infantil, uma 

poesia, um texto jornalistico, uma receita ou outros sao atividades que podem 

ser feitas diariamente. Esse habito pode amadurecer na crianga a 

compreensao da fungao dos diversos e variados signos linguisticos. 

Desejamos saber de nossas professoras de que materials a 

escola dispunha para o trabalho com a leitura, e obtivemos as seguintes 

repostas: 

"Fichas de leitura, livros didaticos e de literatura infantil". (Prof 8 A) 

"Livros de leitura infantil e revistas". (Prof. D) 

"Livros de literatura infantil, jornal, jogos, rotulos", (Prof E) 

O material oferecido pela escola e bastante significativo do ponto 

de vista da quantidade e variedade a medida que se trata de um ambiente 

escolar, e por isso mesmo espera-se que seja um ambiente alfabetizador 

portanto, rico em portadores de leitura. Sabemos que a realidade de nossas 

escolas apresenta lacunas tambem na quantidade e qualidade do material 
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didatico oferecido as criancas. No depoimento das professoras percebe-se, que 

em sua maioria, citaram o uso do livro didatico e o de literatura. 

Sabemos que a diversidade textual e um bom aliado no ensino da 

lingua e a escola cabe saber aproveitar o que essa diversidade oferece de 

maneira a facilitar o convivio do aluno com os mais variados textos do universo 

letrado, possibilitando assim, para o aluno a producao e interpretacao dos 

textos que circulam socialmente. Deve-se colocar crianca e jovens em contato 

com toda diversidade textual, mais que isso, deve-se incentiva-los, ajuda-los a 

compreender textos mais complexos. 
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LEITURA - O PRAZER DA DESCOBERTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 ato de ter vai alem do simples fato de decodificar letras e 

decifrar palavras. Em verdade estabelece uma relacao entre ieitor e objeto 

numa conjugacao de fatores pessoais, momento, iugar e circunstancias. Por 

isso, antes mesmo de aprendermos a ler palavras e frases, ja estamos lendo 

bem ou ma! o mundo que nos cerca, ou melhor, somos inseridos num processo 

que envolve uma compreensao critica do ato de ler. Fato este, que ocorre bem 

antes da crianga ir para a escola. Desse modo, concordamos com Goulart 

(1999, p. 102) que traz uma grande contribuigao para a compreensao do ato de 

ler quando diz que "ler e muito mais do que decodificar. Ler e saber ler sao 

aprendidos ao mesmo tempo como um processo de construgao de sentidos". 

Sendo assim a crianga vai aprendendo no seu cotidiano a partir 

de vivencias diarias com o mundo letrado. E importante saber que a 

aprendizagem se da gradativamente, e ao mesmo passo, a crianga vai tambem 

construindo seu sistema de representacao grafica e linguagem. E nessa 

vivencia com portadores de leitura que estao ao seu alcance e que as vezes 

ela desconhece a fungao que a crianga passa a descobrir o prazer da leitura 

mesmo antes de aprender a ler convencionalmente. 

De fato o ato de ler envolve o ser em todos os sentido, de forma 

individual ou integrada na convivencia com outras pessoas e com o mundo, 

como afirma Martins (1994, p.25), quando diz que, "a leitura seria a ponte para 

o processo educacional eficiente, proporcionando a formagao integral do 

individuo".0 ato de ler em si e uma atividade complexa e de acordo com 

Martins (2000, p.34), 

[...] prender a ler significa tambem aprender a ler o mundo, dar 

sentido a ele e a n6s proprios, o que, mal ou bem fazermos 

mesmo sem ser ensinados. A funcao do educador nao seria 

precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar condicSes para 

o educando realizar sua propria aprendizagem, conforme seus 

proprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as 

duvidas e exigencias que a realidade Ihe apresenta. 

Assim, a leitura deve acontecer de maneira que todos se 

envolvam num processo que seja dinamico e prazeroso, trazendo assim para o 
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ambiente escolar a impressao de que ler pode estar ao alcance de todos e que 

todos podem compreende-lo, vivencia-lo de maneira pratica e ate modifica-lo, 

de acordo com sua critica como evidencia Cagliari (1995, p.50). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] Ler e realmente participar mais critica e ativamente da 

comunicacao humana. Ao aprender a ler ou a ter para 

aprender, o individuo executa um ato de conhecer e 

compreender as realizacoes humanas registradas atraves da 

escrita. 

Sendo assim, a leitura e a realizagao do objetivo da escrita. A 

leitura como pratica social e sempre um meio, nunca um fim. Ler e resposta a 

uma necessidade pessoal. 

De acordo com Cagliari (1985), tudo que se ensina na escola esta 

diretamente ligado a leitura e depende dela para se mantere se desenvolver. A 

escola que nao le muito para seus alunos esta fadada ao insucesso. A leitura e 

uma decifracao e uma decodificacao. Na escola, a leitura serve nao so para 

aprender a ler, como para aprende outras coisas, porque todos leem, leem 

para atender uma necessidade pessoal: saber quais sao as noticias do dia, que 

novidades a revista traz, qual a receita do prato, como montar um 

equipamento, quais as regras do jogo, obter novos conhecimentos, aprender os 

encantos de um poema ou as emocoes de um livro e aventura ou 

simplesmente ler por piro deleite. 

A funcao do educador nao e apenas a de ensinar a ler, mas, a de 

char condicoes para que a crianca realize sua propria aprendizagem, conforme 

seus proprios interesses e necessidades ja que a leitura e apenas um 

intermediario. Nesse cenario, o ato de ler em si e uma atividade complexa que 

envolve, desprendimento tanto do aluno, quando do professor, pois requer 

deste o pleno envolvimento como incentivador, orientador e modelo.A maioria 

de nossas criancas tern contato de fato com a leitura, a conventional mesmo, 

na escola como evidencia Azevedo (2003, p.76), 

"[...] A escola no Brasil, acabou se tomando um grande espaco 

mediador da leitura. E na escola que a maioria das criancas 

vai ter seu primeiro contato com o livro". 

Dai dos livros mais conhecidos pelas criancas serem os didaticos 

o que a maioria das escolas oferece que de acordo com Azevedo (2003, p.79). 
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{...] sao essenciais para a formacio das pessoas, tern seu 

sentido ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lugar, mas nao formam teitores. E preciso que 

concomitantemente, haja acesso a leitura de ficcao ao 

discurso poetico, a leitura prazerosa e emotiva. 

Quando falamos em leitura e desejamos tornar possivel a 

aquisicao da leitura por outros, mais especificamente pela crianga vale lembrar 

que se faz necessario o convivio com todo e qualquer tipo de texto. Vale 

ressaltar que a leitura de historia e uma rica fonte de aprendizagem de novos 

vocabularios. Um bom texto deve admitir varias interpretagoes, superando-se 

assim o mito de que ler e somente extrair informagao da escrita.O ato de ler em 

si e uma atividade complexa que envolve desprendimento tanto do aluno 

quanto do professor e requer deste o envolvimento como incentivador, 

orientador e modelo. 

Dessa forma, com base na importancia da leitura e necessario 

que a escola reconhega-a como tal e assim possa criar condigdes para que os 

novos graus de aprendizagem, criando um patamar para uma trajetoria bem 

sucedida e servindo como ponto de chegada a realizagao pessoal, social e 

economica. Assim, concordamos com Garcia e Perez quando afirmam que: 

{...] a leitura nao e apenas uma ferramenta que permite ter 

acesso as diferentes maneiras de interpretar a realidade que o 

ser humano foi elaborando ao longo da histdria, mas, 

fundamentalmente, e um instrumento util para aprender de 

modo significativo, assim como aproximar os alunos (e todos 

os seres humanos) da cultura - ou multiplas culturas - para 

aumentar a propria cultura e sobretudo, para desenvolver um 

tipo particular de raciocinio reflexive 

Entende-se nessa perspectiva que a aquisicao da leitura, vem 

portanto, embasada na leitura previa que ja temos acumulada, mesmo que seja 

de forma indireta. Tambem o nosso dia-a-dia contribui e muito para a formagao 

de leitores mais compreensivos e criticos, pois enquanto se tern acesso a 

leitura de diferentes formas, tem-se cidadaos reflexives. O trabalho com a 

leitura tern como finalidade a formagao de pessoas capazes de escrever com 

eficacia. Se por um lado a leitura serve de base para a escrita, por outro 

contribui para a formagao de cidadaos capazes de posicionar-se criticamente 

frente a realidade em que vivem. 
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Necessario se faz, alem do conhecimento que o professor tenha, 

que este trabalhe tambem o interesse do educando para o ato de ler, tornando 

este ato eficaz e gratificante, tanto quanta prazeroso, a medida que a sala de 

aula venha a ser um espago onde esse possa conviver com varias e diversas 

informagoes, gerando assim o habito de ler enfatizando por Macedo (1999, 

p. 122) que nos afirma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] quando a leitura e uma necessidade, um gosto apreciado 

num ambiente em que vive; se e partilhada, usufruida em 

comum, a crianca desenvolvera o quanto puder a capacidade 

de ler. 

Sendo a escola o lugar onde melhor se da o convivio com a 

leitura, nada mais natural que esta propicie aos futuros leitores o convivio com 

diversos portadores de texto e que estes possam ter a oportunidade de 

vivenciar a leitura como um ato vital na sua formagao. Para tanto, e necessario 

que o educando perceba que o professor deixe transparecer seu gosto pela 

leitura evidenciando o quanto e importante a aquisicao da mesma pelo 

educando. Dessa maneira, se faz necessario que o professor receba todo o 

apoio da escola para que possa criar, dinamizar suas aulas, tendo a sua 

disposigao e dos alunos livros, revistas, jornais, bulas de remedios e outros. 

Portanto, e conveniente que o professor tenha uma consciencia critica sobre 

leitura e sobre sua fungao enquanto formador de opiniao, buscando assim, 

viabilizar uma pratica pedagogics eficiente cujo resultado atenda aos objetivos 

curricu lares da escola e seus proprios objetivos enquanto educador.De forma a 

envolver todos nessa compreensao do processo de aquisigao da leitura, 

fundamentamo-nos na citagao de Sole (1998, p.33), 

{...] o problema do ensino da leitura na escola nao se situa no 

nivel do metodo, mas, na propria conceitualizacao do que e 

leitura, da forma em que e avaliada pelas equipes de 

professores, do papel que ocupa no projeto curricular da 

escola, dos meios que se arbitram para favorece-la e 

naturalmente das propostas metodologicas que se adaptam 

para ensinar. 

Tal afirmagao mostra que os professores devem estar 

devidamente instrumentalizados. Dessa forma, ao conquistar o ato de ler para 

si mesmo dentro de condigoes propicias, eles estarao aumentando o seu 



repertorio de conhecimentos, podendo assim reverter em incremento do 

trabalho pedagogico. 

O professor que se destirta a alfabetizar precisa ter em mente que 

mais ensinar a decodificar os signos linguisticos este tern que ensinar o 

educando a compreender o que e Ihe apresenta como objetivo de leitura, pois 

de acordo com Freire a leitura, o habito de ler deve ser principalmente um ato 

de compreensao e ler nao se resume a ler mecanicamente tudo que esta 

escrito mas, compreender o que este ou aquele texto dizem qual a intencao 

deste ou daquele autor quando escrever sobre determinado assunto e este e 

um exercicio que se faz paulatinamente, exaustivamente, continuamente todos 

os dias, do qual o professor-educador pode ser o melhor mediador. 

E necessario tambem, que o professor tenha a compreensao de 

que seu aluno e mais que uma caixinha vazia onde ele, professor, vai depositar 

todo o seu saber. Essa compreensao faz com que o professor percebe que o 

educando e um ser pensante, sensivel e inteligente, faz com que o professor 

perceba tambem que esse educando vive num mundo complexo, de realidade 

diversa, por isso, as vezes dura. Assim, o professor percebera que ensinar a ler 

a uma clientela que quase sempre esta a margem da sociedade e mais que 

somente ensinar a ler, mas, fazer desse ensinar a ler um "abrir os olhos" para a 

realidade, um ato politico como dizia Freire. 

Alfabetizar como ja foi dito aqui, e um ato complexo, que envolve 

"n" fatores, por isso, acreditamos que alfabetizar so tern sentido se 

consideramos o alfabetizando como um todo, ou seja, como um ser tambem 

complexo.Acreditamos que como dizia Freire alfabetizar e essencialmente um 

ato de criacao e sendo assim, tern no alfabetizando o seu sujeito nao um 

objeto. Palavras de Freire. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo de 

alfabetizacao tern, no alfabetizando, o seu sujeito. O fato de 

ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer 

relacao pedagogica, nao significa dever a ajuda do educador 

anular a sua criatividade e a sua responsabilidade na 

construgao de sua linguagem escrita e na leitura desta 

linguagem. (2003, p.38) 

Atraves da fala de Freire nos remetemos aqui ao psicologo e 

biologo Piaget que muito contribuiu com seus estudos para a compreensao dos 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mecanismos da inteligencia o qua! culminou com uma contribuicao impar a 

educagao com um todo, quando este tambem percebe que a crianga e mais 

que um adulto em miniatura e sim um ser muito inteligente capaz de construir 

seu proprio conhecimento. 

E sabido portando que em diversas circunstancias para se 

aprender algo e necessario que haja quern o ensine, mas isso nao quer dizer 

que o sujeito em situacao de aprendiz deva anu!ar-se, pelo contrario, como 

provam estudiosos como o proprio Piaget. Em se tratando de crianga entao, a 

inteligencia e viva, pulsante e Piaget provou isso com seus estudos que 

demonstraram o desenvolvimento da inteligencia na crianga que, para Piaget, 

se da por meio de estagios para os quais os adultos, nesse caso, os 

professores, devem ficar atentos. 

Desde a pre-escola a todo o transcorrer da vida humana a 

capacidade de aprendizagem deve ser estimulada a medida que fortalecida. 

Portanto, cabe a escola e especialmente ao professor dar estimulos positivos 

para que a crianga possa organizar seu pensamento, char estrategias e 

construir seu proprio conhecimento e isso se estende para a aquisigao da 

leitura e escrita. 

Acreditamos que o letramento e para toda a vida, porque e faci! 

aprender os codigos de leitura e escritura mas, o crucial mesmo e dar 

significado a estes. Por isso se lidamos com alunos cujas familias tern pouca 

ou nenhuma escolaridade, enquanto professores, nesse caso, obviamente, 

letrados assumimos um papel de fundamental importancia no letramento deles. 

Portanto, repetimos, cercar as criangas da maior quantidade de portadores de 

texto possivel, tendo que elas nao tenham em casa: livros, revistas, jornais, 

material impresso de todo tipo, porque nesse caso vale ressaltar que so se 

aprende a ler se tern a oportunidade para tal. 

A leitura e a escrita sao complementares e estao fortemente 

relacionadas. Quantos mais atos de leitura a escola proporcionar aos alunos 

mais chances tera de transforma-los em cidadaos, usuarios, competentes e 

participantes do desenvolvimento da vida em sociedade e isso so ocorrera se a 

escola passar a ensinar as fungoes da lingua e nao somente os codigos da 

leito-escrita. 
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PROCEDIMENTOS METODOL.6GICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a realizagao do presente estudo optamos por um de carater 

exploratorio, uma vez que "explorar e tipicamente a primeira aproximagao de 

um tema e visa criar maior familiaridade em relagao a um fato ou fenomeno" 

(SILVA, 2000, p.26). 

Optamos pelo questionario que foi apiicado na Escola Municipal 

de Ensino Infantil e Fundamental Vitoria Bezerra, localizada a Avenida 

Francisco Matias Rolim, 587, no municipio de Cajazeiras.O referido 

questionario contou com perguntas abertas e fechadas, que de acordo com 

CARVALHO (1988, p. 156) "ordenadas mais simples para as mais 

complexas".A escolha do questionario deu-se porque, de acordo com PAONA 

(2000, p.25) "e instrumento de pesquisa mais adequada, por que e facil de 

decodificar e tabular propiciando comparacoes com outros dados relacionados 

ao tema estudado." Com vistas a aquisicao de dados, o universo estudado 

contou com 06 (seis) professoras com atuacao no Ensino Fundamental 

(primeira fase).A escola supracitada escolhida para o estudo conta em sua 

estrutura com 07 (sete) salas de aulas, diretoria, cozinha, 05 (cinco) banheiros, 

01 (um) deposito e 02(dois) pequenos patios, atendendo assim criancas, em 

sua maioria, de origem humilde, oriundas da periferia ou zona rural de 

Cajazeiras.Os sujeitos do estudo afirmaram viver, em constante formagao por 

isso, participam de todos cursos oferecidos pela secretaria municipal de 

educagao tas como: PRO FA, estudos PCN'S e por outras entidades 

educativas. 

Desse modo, refletimos junto ao corpo docente da EMEIEF 

Vitoria Bezerra, atraves das reunioes de estagios, onde juntos estudamos e 

debatemos textos como: concertos de leituras de Rubem Alves, Fracasso e 

Sucesso escolar: os dois lados da moeda de Valeria Barbosa de Resende, 

Encontrando sentido na leitura de Sara Meuck, como Semear leitores em sala 

de aula de Denise Pellegrini, pondo a leitura em roda livre e outros.As 

atividades realizadas por eles vinham ao encontro das dificuldades enfrentadas 

pelos alunos. Tambem questionavamos se a metodologia usada fazia sentido 

para o alunado e que fatores influenciavam na dificuldade de aprendizagem do 

ensino da leitura. 
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EXPECTATIVASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E REFLEXOES ACERCA DO ENSINO DA 

LEITURA 

A tematica dos estudos realizados com as professoras da Escola 

Municipal Vitoria Bezerra. Dificuldades no ensino da leitura deram origem a 

diversas questoes, fruto de amplos e calorosas discussoes nos encontros que 

se seguiram. Assim, registramos os questionamentos e importantes opinioes 

emitidas pelas professoras envolvidas nesse estudo. 

Muitos foram as expectativas dos sujeitos envolvidos e a mais 

pungente para estes era a compreensao do que de fato seja a leitura e de seu 

real valor no processo ensino-aprendizagem. 

Em um dos primeiros encontros indagamos as docentes quanto 

ao conceito de leitura e pudemos assim encontrar depoimentos ilustrativos 

como o que segue: "A leitura em si e um processo, o qual precisa de ser 

construido, passo a passo no desenvolvimento de ser humano" (Professora F). 

Observamos no depoimento acima que a depoente avancou em 

sua reflexao ja que quando do questionario ela falava de leitura como pura 

decodificacao de signos linguisticos. 

Ler, para ela seria um processo puramente mecanico que poderia 

acontecer ou nao dependendo da circunstancia, sem etapas, num estalo. 

Nessa nova reflexao observamos que a depoente ja superou seu entendimento 

restrito de leitura, a medida que se aproxima dos estudos de Piaget que 

destacou entre outras coisas a construgao do conhecimento pelos alunos 

desde a mais tenra idade e isso se estende para a aquisicao da leitura, que 

nao deixa de ser um processo em continua construcao, que atraves da 

organizacao do pensamento passa por diversas etapas de grande significado 

na aquisicao do saber. Para um melhor entendimento citamos FERREIRO 

(1999, p.29), 

"O sujeito que conhecemos atraves da teoria do Piaget e aquele 

que procura ativamente compreende o mundo que o rodeia e 

troca de resolver as interrogates que este mundo provoca [...] E 

em sujeito que aprende basicamente atraves de suas pr6prias 

acSes sobre os objetos do mundo e que constrdi suas prdprias 

categorias de pensamentos ao mesmo tempo em que organiza 

seu mundo." 
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Percebemos portanto, que de fato todo processo de 

aprendizagem seja ele qual for e processo de construcao e que este fato deve 

ser levado em conta por todo e qualquer educador especialmente no caso do 

ensino da lingua escrita e falada. 

No encontro seguinte, discutiamos o fracasso e o sucesso escolar 

e os nossos colaboradoras foram enfaticos quando perguntavamos-o que era 

um e outro. 0 discurso foi: "o fracasso se da quando ha um grande numero de 

reprovacao e o sucesso, o contrario". 

Logo, prosseguimos, sera? E quando ha um grande numero de 

reprovacao, quern de fato fracassou, a escola, o professor, o sistema ou o 

aluno? Ao que obtivemos a seguinte resposta da Professora D, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*De fato e dificil detectar onde ha mais folhas, essa questao e 

muito complexa e certamente ha participacao de todos os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, nao da para 

culpar A ou B. todos direta ou indiretamente temos uma parcela 

de culpa". 

Acreditamos que a questao do fracasso ou sucesso escolar 

envolve todo um conjunto de aspectos que talvez independam da nossa 

vontade ou dos nossos sonhos. 

Num outro momento discutiamos o sentido da leitura, que 

significado esta poderia ter no processo de ensino-aprendizagem. 

Apresentamos abaixo os depoimentos mais ilustrativos. 

"E importante fazer com que a crianga perceba que ler e 

fundamental e que pode ser gostosa. Nem toda leitura e chata" 

(Professora B) 

"E necessario que tanto professor quanto aluno gostem de ler, 

que o aluno possa compreender as diversas funcoes da leitura, 

so assim ela vai ter significados para ele" (Professora E) . 

As professoras nos depoimentos acima demonstraram 

sensibilidade e muita coerencia. Ha tempos vem-se repetindo que ler e 

fundamental, em nossa sociedade e que o professor pode e deve ensinar isso 

como se ensina a manipular um brinquedo novo, com entusiasmo e alegria 

como nos esclarece Rubem Alves " a escola insiste em estragar a leitura. Ela 

deve ser solta vagabunda sem relatorios." (NOVA ESCOLA). 
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A alegria de aprender a ler e inexplicavel e cotidianamente isso 

estampado no rosto de nossas criancas quando se descobrem feitores pois as 

vezes o aprendizado da leitura acontece de maneira surpreendente como nos 

escfarece FERRErRO "as criancas tern o mau costume de nao pedir permissao 

para comecar a aprender". (NOVA ESCOLA, JUNfJUL,2001, p. 13). 

A fala de FERREIRO e um fato quantos de nos nao fomos 

surpreendidos com a novidade de um ou outro aluno lendo, assim como que de 

repente, mas, isso nao significa deixar aleatorio esperar acontecer, ao 

contrario, e preciso insistir apresentar varios portadores de texto e como sugere 

FERREIRO ler uma voz alta para a crianga, se possivel todos os dias o que 

nossas professoras afirmaram fazer no seu cotidiano. 

Discutimos em nossos encontros tudo que estivesse mais 

proximo do habito de leitura e tudo que significasse interesse para os nossos 

colaboradores. Apesar dos discussoes anteriores e de termos percebido uma 

certa maturidade nos mesmos, percebemos que o ato de ler para algumas 

delas ainda e um tanto pesado e estas reconhecem isso. 

"Sei da importancia do ato de ler, de ler nos entrelinhas, 

compreender, tomar gosto, mas, confesso que a maior dificuldade, que sinto 

em ensinar a ler se da justamente por eu ter minhas reservas quanto a este-

ato, confesso que nao gosto muito de ler, que sou um tanto preguigoso " 

(Professora C). 

"Sinto dificuldades quando da escolha de que textos indicar ou ler 

para a turman (Professora ). 

"Houve um tempo em que eu tinha mais dificuldades, hoje ja leio 

mais, no interesso por leituras variadas e tento passar isso para os meus 

alunos3' (Professora F). 

Estas falas justificam-se porque o tema discutido era como 

semear leitores em sala de aula para o qual todos concordaram que e preciso 

incentivar com convicgao e aproveitar toda e qualquer abertura para uma nova 

leitura. Percebemos portanto, que ensinar a ler # tarefa ardua sim, mas pode 

ser facil, porque e prazerosa, pratica e umas poucas coisas ensinadas na 

escola que ficam para sempre, por ter sentido pratico. Repetimos, nao da para 

ensinar a ler se nao gostamos de ler, apesar disso ser uma triste realidade 

como nos esclarece Ana Maria Machado "Ninguem contrata um instrutor de 
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natagao que nao saiba nadar. Mas temos professores que nao leem" (NOVA 

ESCOLA.2001, p.21) 

Um dos momentos importante dos nossos encontros deu-se 

quando discutiamos as atividades de leitura que as professoras costumavam 

utilizar em sala de aula e algumas sugeridas com o auxilio do texto "pondo a 

leitura em roda livre". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Adivinhacdes, musicas..." (Prof8. A) 

"Leitura compartilhada, fabulas, reconto..." (Prof8 B) 

"Adivinhas, caca-palavras..." (ProP F) 

Observamos que as atividades descritas pelas professoras 

chegam a ser interessante, mas, nao o suficiente, por isso, insistiamos, 

alertando para a necessidade de leem em voz alta para as criancas de leva-las 

a conhecer textos variados desde contos, lendas, poesias, cronicas a textos 

informativos, leituras de bulas, receitas etc. Tendo em vista a busca incessante 

em despertar o gosto pela leitura, tao falada em nossos encontros e tao 

almejado por todo alfabetizador, citamos mais uma vez Ana Maria Machado 

que nos aconselha: "E preciso despertar aos alunos a beleza da lingua e 

reafirmar a nocao de que o livro e um amigo que esta sempre do nosso lado" 

(NOVA ESCOLA, 2001, p. 21). 

Ao finalizarmos os nossos encontros discutirmos a validade dos 

mesmos, quais impressoes as professoras tinham dos estudos, ao que assim 

se pronunciaram. 

"Trabalho significativa especialmente pelo objeto de estudo 

evidenciando. Considerando que a leitura e, no processo ensino-aprendizagem 

o aspecto determinante no exito das aquisicoes de conhecimentos necessario 

a construcao da conduta cidada" (Professora F). 

Os encontros tiveram bastante rendimento por passarem novas 

ideias de como trabalhar a leitura em sala de aula de forma satisfatoria e 

prazerosa" (Professora A). 

"Os encontros foram muito proveitosos. Valeu pelos textos 

trabalhados, pelas informacoes, e trocas de experiencias" (Professora B) 

Diante das discussoes que se deram durante os encontros 

percebemos que de fato ha muitas dificuldades no ensino da leitura, mas as 
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professoras mostraram-se abertas as novas experiencias e esforcam-se muito 

por serem dinamicas, criativas e incentivadoras ao maximo. 

A nosso ver de todas as dificuldades enfrentadas a maior delas 

diz respeito as proprias professoras que ainda nao cultivam de forma ampla o 

habito de ler; um outro fator e ainda a ideia de alfabetizar com a preocupacao 

exclusivamente linguistica, como se isso por si so bastasse. Diante de algumas 

conversas percebemos que o historico de alfabetizacao das professoras, ou 

seja, a maneira como estas alfabetizaram-se influi muito na sua pratica e vem 

dai uma certa aversao a determinadas leituras, pois, um dos comentarios feitos 

por elas e que textos extensos nao Ihes agradam, nao gostam de ler por 

exemplo jornal, so a pagina de horoscope ou novelas, assim. Percebemos que 

nao ha habito de ler, por parte das professoras o que deixa claro que com 

estas limitacoes se torna realmente dificil efetivar um bom relacionamento com 

a leitura. 
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C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tematica leitura tem sido muito evidenciada nos ultimos tempos 

sendo fruto de estudo de grandes pesquisadores, o que despertou-nos para a 

realizagao de mais um estudo. Agora feito em universo muito familiar a nos 

pesquisadoras, o ensino publico municipal, o qual trouxe-nos muitos 

aprendizado pelo fato de estarmos muito proximas dos sujeitos envolvidos no 

estudo e pelo fato do universo escolar nos ser muito familiar. 

Os sujeitos envolvidos no estudo mostraram-se entusiasmadas, 

dispostos a colaborar e abertos a novas horizontes o que e muito significativo 

em um trabalho como o que nos propusemos a realizar. 

Os encontros que se seguiram foram uma oportunidade para que 

as professoras revessem antigos conceitos e uma oportunidade para refletirem 

sobre sua pratica e habitos de leitura. 

Um aspecto considerado negativo pelo grupo foi o curto espaco 

em que se deram os encontros, ate porque a medida que se davam as 

discussoes surgiram novas duvidas e ideias, sendo assim necessario algumas 

vezes o replanejar de nossas acoes. 

No geral, o estudo foi proveitoso e gratificante para todas as 

participantes envolvidas, mas foi so o initio de um longo processo de pensar-

repensar o ensino da leitura. 

Sendo a leitura um habito de suma importancia na vida de todos, 

acreditamos que nao se esgota aqui o nosso interesse pelo tema estudado e 

isso nos remete ao compromisso do nos aprofundarmos nessa 

tematica,desejando assim que o trabalho que ora apresentamos seja propulsor 

de novos trabalhos que virao a ser feitos nessa area sempre com intuito de 

contribuir para a formagao e crescimento intelectual de quern se interessa pelo 

tema. 
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ANEXO 
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UNIVERSIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL DE CAM PIN A GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 

CURSO: PEDAGOGIA 

DISCIPLINA: PRINC. E MET. SUPERV. ESCOLAR III 

DOCENTE:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ELZANIR DOS SANTOS 

DISCENTES: ADRIANA CARTAXO DA SILVA 

MARIA CIPRIANO DA SILVA (MARILENE) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caras Professoras, 

E com muito prazer que voltamos a contactar com co voces. 

Pedimos a sua colaboracao na realizagao deste estudo que tern 

por objetivo principal, analisar quais as dificuldades encontradas pelas 

professoras desta escola, com relacao ao ensino da leitura. 

Esperamos contar com a sua participacao ativa emitindo 

informacoes claras e manifestacdes sincera de suas opinioes, que serao de 

grande importancia para o sucesso de nosso estagio, que se constituira de 

reunioes de estudo sobre o tema aqui apresentado, junto a voces. 
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QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Voce tern o habito de ler? 

( )Sim( ) Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Que tipo de livro voce costuma ter? 

{ ) romance { ) livros 

{ ) revistas { ) Outros. Explicite 

( ) jornais 

3. Voce enfrenta dificuldade no ensino da leitura? 

{ ) Sim ( ) Nao 

Caso sua resposta seja afirmativa explicite quais sao elas: 

4. Que tipo de leitura voce utiliza em 

( ) livros didaticos 

( ) revistas 

( ) jornais 

( ) receitas culinarias 

{ } bulas de remedies 

de aula? 

( ) embalagem em geral 

( ) livros de colegao (literatura 

infantil" 

( ) Outros. 

Explicite 

5. Voce desenvolve alguma atividade de motivacao antes de iniciar uma 

atividade de leitura? 

( )Sim ( ) Nao 
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Justifique: 

6. Como voce avalia o rendimento dos seus alunos em relacao a leitura? 

( ) Excelente ( ) Regular 

( ) Bom ( ) Pessimo 

7. Quanto aos materiais disponiveis na escola para os ensino da leitura. Voce 

os considera: 

( ) Totalmente satisfatorio ( ) Pouco satisfatorio 

( ) Satisfatorio ( ) Insatisfatorio 

8. Que tipo de material didatico a escola dispoe para o trabalho com a leitura? 

9. Para voce, o que e leitura? 

10. Que atividade voce desenvolve para despertar nos alunos, o gosto pela 

leitura? 
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P A U T A 

Estagi&rias:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Maria Ciphano da Silva 

Adriana Cartaxo 

Publico alvo: Professoras das series iniciais 

Local:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EMEIF. Vitoria Bezerra 

Data: 05/11/04 

Tema: 

Fracasso e Sucesso escolar: os dois lados da moeda de Valeria Barbosa de 

Resende. 

s Refletir sobre o fracasso e sucesso escolar. 

S Analisar o fracasso escolar no contexto atual. 

Estrategias 

Distribuir o texto com as professoras e pedir que formem duplas 

para ler e discutir o texto. 0 texto foi dividido por sub-temas. Apos a leitura foi 

aplicada a brincadeira da "batata" que consiste em varias perguntas dentro de 

uma caixa, que vai passando de mao em mao ao som de musica, quando a 

musica para quern esta com a caixa, retira uma pergunta e responde. Para 

finalizar comentarios sobre o tema fracasso escolar. 


