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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 referido trabalho teve a inteneito de eontextualizar em linhas gerais seus objetivos, os 

pressupostos teoricos que a fundamentam suas metodologias e, ainda as possibilidades de uso 

e interpretaeao dos seus resultados que tern como tema. LEITURA E ESCRITA NO 

COTIDIANO ESCOLAR. Desenvolvido a traves do estudo academico na disciplina pratica 

de ensino. Este estudo objetivou uma importancia, esperada enriquecer no processo ensino-

aprendizagem ja realizado pelos professores no cotidiano da sala de aula colaborando na 

elaboracao de um diagnostico mais preciso, que favoreca a aprendizagem de cada crianea 

desta forma, os dados coletados e as informacoes produzidas permitiram: a revisao dos 

planejamentos e o estabelecimento de metas, a escolha dos componentes curriculares que 

deveriam ser mais enfatizado, e a inda, a adequacao das estrategias de ensino de acordo com 

as necessidades dos alunos, assim como a adocao de medidas politicas pertinentes a realidade 

da escola. Espero com este trabalho contribuir para melhoria de reflexao sobre leitura e escrita 

dentro das diferentes realidades escolares e a construcao de uma cultura desenvolvida visando 

a melhoria da qualidade educacional. Por tanto espera oportunidades das secretarias de 

educacao, as escolas e os professores alfabetizadores um instrumento de ensino aprendizagem 

que, somado aos ja utilizados, permita uma compreensao mais ampla do processo ensino-

aprendizagem acerca dos avan^os e limitacoes implicadas neste processo do ensino. Para, 

alem disso, espera-se permitir o aperi'ei9oamento e a organizacao das praticas pedagogicas e 

das politicas voltada para alfabetizacao e o letramento, contribuindo para que se atinjam os 

niveis desejados de qualidades do ensino em nosso pais. 

Palavras-chave: Leitura e escrita. Pratica. Ensino-aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

Este trabalho trata-se de uma experiencia pedagogica atraves da disciplina pratica de ensino, 

objetivando compreender o processo e aquisicao da leitura e escrita nos anos iniciais. Este 

estudo foi realizado na perspectiva de conduzir o educando a descnvolver habilidades de 

leitura e escrita, visto que estas foram constatadas como problematicas encontradas pelos os 

alunos da Escola Municipal Joao Francisco da Silva. 

O interesse pelo tema surgiu devido as dificuldades no processo ensino - aprendizagem dos 

alunos, pois a vivencia como graduando no curso de Pedagogia, mais precisamente na 

disciplina de pratica e ensino, despertou o nosso interesse em rever e mudar as estrategias de 

ensino. A intervencao docente e fundamental no processo de aprendizagem. No entanto, e 

preciso superar algumas concepcoes sobre o ato de ler. O principal problema e que ler e 

simplesmente decodificar letras em som, por conta dessa concepcao a escola enfrenta enormes 

dificuldades para ajudar os alunos a entenderem o que tentam ler. 

Existem caracteristicas fundamentals no processo de leitura: a capacidade que o leitor tern de 

avaliar e de monitorar a qualidade da compreensao do que esta lendo. Dito isto verificamos se 

o leitor recebe subsidio adequados para se tornar um bom leitor, ou seja, aquele que e capaz 

de adequar os dois tipos de processamento, isto e confrontar os dados do texto percorrendo os 

conhecimentos previos socialmente adquiridos, de modo a concluir o sentido do texto atraves 

de interacao texto- leitor- autor. 

Nesta visao interacionista, diferente da visao estruturalista em que o leitor somente percorre o 

texto na busca das respostas, o leitor passa a ser visto como um sujeito ativo porque cabe a ele 

nlo so a tarefa de descobrir "o significado" do texto, mas de inferir sentido a partir de sua 

interacao com o texto. 

Desse modo, observamos como sao abordados os tipos de leitura no livro didatico, pois esta 

ligada ao sentido de leitura presa que limita a reflexao do aluno na construcao de sua propria 

interacao. Incapacitando-o desenvolver habilidades de construir seus conhecimentos, ou seja, 

limitando-os. Neste contexto, o leitor e submetido a responder questionarios com base em 

respostas "fechadas", e os professores, em resposta abertas. 
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Objetivamos com esse estudo encontrar o motivo pelo quais os individuos leitores nao 

atingem a excelencia na interpretacao de texto, consequencia de falhas na aquisicao do 

significado. Uma leitura tern que ser uma especie de trabalho de busca por informacoes, 

conhecimentos e interesses em comum, nao uma simples decodificacao de codigos. A partir 

dai, focalizamos maneira como a leitura deve ser trabalhada a fim de formarmos leitores com 

capacidades autonomas, de se guiarem, no processo de leitura. 

A finalidade desta pesquisa sera desenvolvida a partir da explanacao de elementos necessarios 

para o desenvolvimento da leitura, pois muitos leitores consideram que a interpretacao e/ ou 

significado de um texto se limita apenas a uma leitura coesa e coerente. Entretanto, nao e a 

unica por isso, observamos o quao e impoitante termos definido a concepcao de lingua. 

Para uma melhor compreensao do presente estudo, dividimos em quatro capitulos. No 

primeiro capitulo, realizamos uma abordagem teorica, enfocando reflexoes sobre leituras, tais 

como; a importancia de se aprender a ler os seus objetivos a relacao simbolica 

(decodificacao), formacao de leitores (contribuicoes e possibilidades) dificuldades e 

estrategias. A constru^So deste capitulo tern como objetivo promover mudanca nas praticas no 

comportamento dos futuros leitores e principalmente contribuir com os professores que 

trabalham diretamente com os anos iniciais da educa^ao basica. 

No segundo capitulo, tratamos da analise dos questionarios desenvolvidos com alunos e 

professores do quadro docente, com a finalidade de compreendermos como se da o processo 

de aquisicao da leitura e escrita na referida escola. 

No terceiro capitulo, ressaltamos a pratica pedagogica desenvolvida no campo de estagio, 

onde descrevemos e analisamos a nossa pratica. Esse estudo centrou-se especificamente nos 

problemas de leitura, enraizado, na maioria das vezes, nas praticas educativas. Focalizou, 

ainda, a experiencia do educador, ressaltando seu importante papel no processo de ensino-

aprendizagem da crianca. 

No quarto capitulo, tratamos do dlagnostico e analise da realidade escolar, mostrando a 

contextualizacao historica da escola e suas contribuicoes no processo educativo. Por fim 

realizamos a conclusao sobre os problemas relacionados ao nosso tema, bem como tecemos 

reflexoes a respeito da pratica pedagogica para o desenvolvimento era prol de uma educa?ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d e q u a l i d a d e ' „ » « » K r D 8 W . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I 

Reflexao sobre o processo de leitura e escrita nos anos in iniciais do ensino 

fundamental. 

A escola devera permitir que os conflitos e as diferencas se explicitem, pois dessa maneira, 

caminharemos para a construcao de novas formas de ver, sentir, entender, organizar e 

representar o mundo respeitando as diferentes visoes dos individuos. A escola e o nosso 

futuro. E por que nSo cuidar para que esse futuro seja melhor para todos? Para isso, 

acreditamos que com respeito e responsabilidade a escola pode ajudar a fortalecer nossa 

sociedade e construir um mundo melhor. 

A leitura e importante em todos os niveis educacionais, portanto deve ser iniciada no periodo 

de alfabetizacao e continuarem-nos diferentes graus de ensino. Ela constitui-se numa forma de 

interacao das pessoas de qualquer area do conhecimento. 

E um instrumento de grande importancia para nos professores e alunos. Pois, tcmos um 

objetivo procurar novas estrategias adequadas a leitura onde faca com que os alunos 

desempenhem sua habilidade de leitura. Sabemos que ler alem de ser uma fonte de prazer, e 

uma experiencia do dia-a-dia, nos proporciona melhores condicoes para refletir sobre a 

maneira de pensar e ver o mundo, e inclusive transforma a realidade na qual estamos 

inseridas. 

Desde pequeno, as criancas vivenciam experiencias de acordo com o meio natural e social em 

que convivem e assim vao construuido um conjunto de conhecimentos sobre o mundo que a 

cerca, no entanto no processo de ensino aprendizagem deve-se considerar esses 

conhecimentos previos adaptando acoes, as cardcteristicas individuals dos alunos para 

desenvolver suas habilidades intelectuais. 

Vivemos em um mundo da pos - modernidade, onde muito se fala sobre a leitura, propostas 

insistem a formacao de leitores, mas este discurso esta na contra mao de um mundo 

fragmentado pelo trabalho, pela falta de leitura onde nao a espaco para de pensar e refletir 

marcado pela velocidade da informacao e pelo otimismo das pessoas. 

Portanto temos que desenvolver uma rotina habitual no aluno para leitura porque o dominio 

da leitura depende do habito de ler, para lermos bem tern que ler frequentemente. Podemos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UN'VERGKADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
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vincular um conceito de leitura ao processo de letramento numa compreensao mais ampla do 

processo de aquisicao das habilidades de leitura e escrita principalmente da pratica social 

destas habilidades desde que a leitura nos insere em mundo mais vasto de conhecimentos e 

significados nos habitando inclusive a decifra-lo, dai a nocao de leitura do mundo a leitura do 

mundo precede sempre a leitura da palavra. O ato de ler vai ocorrendo ao longo de suas 

experiencias existenciais. Desde suas concepcoes a crianca vai se exercitando nas tantas 

"leituras" que o seu pequeno mundo lhe permite, por meio de sua percepcao sensorial, depois, 

a leitura da palavra vai se consolidando ao longo da sua eseolarizacao superpondo-se a leitura 

do mundo. 

De acordo com o PCN (Lingua Portuguesa, p.58), fonnar leitores e algo que requer 

eondicoes favoraveis para a pratica de leituras - que nao se restringem apenas aos recursos 

materias disponiveis, pois na verdade, o uso que se faz dos livros e de mais materias 

impressos e o aspecto mais determinante para o desenvolvimento da pratica e gosto pela 

leitura. 

O texto acima citado mostra que a leitura e condicao indispensavel para o desenvolvimento 

critico da crianca, onde existem varias maneiras de incentivo, tais como: ler jornais visualizar 

pinturas e desenhos, assistir televisao, etc. Levar para sala de aula: gibis, jogos, teatro de 

tantoche, tudo isto e muito bom para o desenvolvimento. 

A leitura na escola e fundamental para o processo de construcao. Isso significa trabalhar a 

diversldade de textos, com diferentes formas de leituras em funcao de diferentes objetivos. 

Sousa (1989, p.5 a firma que...). "Entender o mundo das letras, sobretudo nos centros 

urbanos, para a crianca de comeea a utiliza alguns codigos, bem como de da significado 

conscientes as inumeras grafias com as quais ela se defronta todas as ideias". 

Desde o inicio da eseolarizacao a crian§a comeca ampliar uma aprendizagem sistematizada 

em relacio a escrita, surgindo quest5es, diividas a respeito de varias coisas, no entanto ele e 

capaz de entender mais concreta o mundo que a rodeia baseada na teoria de Plaget apud Sousa 

(1989, p.9) a firma que... "A aprendizagem deve se restringir ao nivel em que o individuo se 

encontra, pois o desequilibro intemo desse nivel que sugira um novo desequillbro referente 

um estagio superior de desenvolvimento". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse sentido, uma boa aprendizagem deve comecar a partir dos conhecimentos previos dos 

alunos, de acordo com o desenvolvimento de cada um, em que possam desenvolver suas 

capacidades intelectuais e assim construir seus proprios conhecimentos. Na visao de Freire 

(1987, p.22): "a partir do mundo que hablta, ou seja, da maneira como foi construlda a sua 

aprendizagem associada ao com texto cultural, atraves dos conhecimentos adquiridos, no 

momento da leitura o que permite uma compreensao e reflexao sobre a importancia da 

leitura". 

Ampliar noclo de leitura seria compreender e valorizar o aprendizado reconhecendo a 

importancia de certos valores menos prezado na conjuntura atual da solidariedade como 

generosidade, solidariedade, como generosidade, solidariedade, respeito ao outro 

proporcionando alternativas de uma postura critica a essa realidade. 

Segundo Sousa (1989, p. 12) "a questao fundamental no processo de alfabetizacao e a 

compreensao da estrutura do sistema alfabetico em quando da lingua, ou seja, nao se trata de 

considerar a escrita como uma representacao grafiea dos sons da lingua". 

No processo de alfabetizacao faz se necessario a compreensao que a escrita nao e apenas uma 

representacao simbollca da palavra mais envolvi toda uma linguagem sonora e a propensao o 

ato de ler esta relacionado com a escrita, mais e preciso supera uma outra concepcao, e que a 

leitura e unica, mas o significado constroi-se pelo esforco de interpretacao do leitor a partir 

nao so do que esta escrito mais do conhecimento que ja traz para o texto. Freire (1987, p.21) 

afirma que. 

O processo de attabetizaejo tem no alfobetizando o scu sujeito o fato de ele 

necessitar da ajuda do educador como ocorre em qua! que relacHo pedagogica nlo 

significa deve ajuda do educador aoular a sua criatividade na construcao de sua 

linguagem escrita e na leitura desta. 

Isso significa que o processo da alfabetizacao se da pela integracao indispensavel do 

alfabetizando necessitando da ajuda do educador, mas nao implica que deve se excluir do 

aluno sua criatividade para o desenvolvimento de sua linguagem escrita e assim compreende-

la. 

Todo individuo tem capacidade para aprender, pois necessitamos de orientacoes para 

desenvolver esse processo nesse sentido tambem oferece eondicoes para que os alunos criem 

seus proprios textos. Isso so se torna possivel se tiverem construido com amplo repertorio de 

modelos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UN'VÊ .OIOADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rf.HERAL 
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1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concepeoes de leitura. 

Segundo o dicionario Aurelio l.ato de ler 2.Aquilo que se ler 3.ter operacao de percorrer em 

um meio fisico sequencias de marcas codificadas quer representar informacSes registradas, e 

converte-las a forma anterior (com imagens, sons, dados para processamento). A lingua e um 

instrumento de comunicacao e reflexao que nos acompanha cm todos os momentos da nossa 

vida. Por isso e importante revelar os usos sociais dessa ferramenta valiosa para o cotidiano 

isto se consegue inserindo nas varias utilizacoes da lingua na vida diaria de acordo com os 

PCN (da Lingua portuguesa), a leitura e um processo dinamico, no qual o leitor realiza um 

trabalho ativo de construcao do significado do texto a partir do que esta buscando nele do 

conhecimento que ja possui a respelto do assunto do autor e do que sabe sobre a lingua 

caracteristica do genero do portador e do si sterna de escrita. 

Observando as praticas de ensino de leitura, uma questao fundamental e a maneira como o 

professor compreende a natureza do ato de ler. Dentre as concepcoes que orientam a evoluc&o 

das praticas de leitura, duas formas de conhecer o processo de leitura sao salientadas: As 

concepcoes psicolinguisticas e sociolinguistica. Segundo a concepcao de Sousa (1989, p.21). 

A leitura e um processo nao Hnea dinimica na inter-relacfto de varios componentes 
utilizados para o acesso ao sentido do texto. Trata-se de uma atividade 
essencialmente produtiva de formulaclo de hipoteses para qual o precisa utiliza seu 
conhecimento lingOista conceitual c sua expcriencia. 

Isto significa que o leitor ao ler promove uma influencia reciproca com o texto, fazendo 

previsao a partir de conhecimentos dele ou de informacoes presentes no texto, articulando 

hipoteses de leitura tentando prever informacoes. Exemplo claro desta concepcao e a leitura 

atraves de historias ilustradas, onde o proprio personagem constroi e reconstroi o sentido da 

palavra utiliza-se de informacoes para preencher ou completar o sentido do texto, formulando 

hipoteses com base em seus conhecimentos. 

A falta de socializacao dos resultados de pesquisa em leitura tem acarretado inadequacoes 

para a pratica de ensino de leitura. A primeira delas consiste em ver os erros das leituras 

(exemplo: ao inves de ler a palavra "dedo", ler "dado"). 

Essa pratica mostra confusao de conceitos, portanto os erros cometidos pelos alunos nao sao 

erros, porem tentavas de leitura atraves de formulacao de hipoteses. A segunda consiste na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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diferenca de que o aluno sabe detifrar e reconhecer palavras escritas, ja sabe ler, nao importa 

se ele compreende o sentido ou nao. De acordo com a concepcao de Sousa (1989, p.24). 

O modelo socio - psicolingttfstico concebe a leitura de forma mais ampla como uma 

atividade que se processa na interacio, a distancla, entre o leitor e o autor atraves do 

texto para compreender o texto o leitor utiliza nSo s6 o conhecimento de mundo. 

Exemplo: leitura das manchetes de jornais, titulos de textos de filmes e aceitamos ou 

nao le-los, pelo que deduzmios que esses titulos nos sugerem, decidindo assim, se 

nos interessa ou nlo fazer tal leitura. 

Nesta perspectiva e entendida como processo international, que pressupoe a 

figura do autor presente no texto. Essa presenca e chamada de "pistas", que perm item ao leitor 

reconstruir o caminho do significado feito pelo autor durante a producao do texto que 

apresenta uma finalidade: informar, divertir, persuadir, chocar, enganar... Esses textos sao, 

portanto socialmente produzidos para fins e situacoes especificas na sociedade. 

A leitura e um dos aspectos mais importantes para a crianca como ponto de partida para 

aquisicao de conhecimento, meios de comunicacao e socializacao. Se analisarmos a nossa 

propria leitura, constatamos que a decodificacao e apenas um dos procedimentos que se 

utiliza para ler. 

A medida que a crianca adquiri fluencia e velocidade no ato de decodificacao aumenta a sua 

possibilidade de interacao com textos mais extensos e complexos. Dessa forma, nao so vai 

manipulando com maior desembaraco o codigo cscrito pelo contato com textos escritos 

reveladores de diferentes da realidade como tambem vai refinando e especializando sua forma 

de expressao. 

1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Niveis de Leituras 

O leitor pouco se detem no funcionamento do ato de ler, na intricada trama de inter-relacSes 

que se estabelecem. Propondo - se a pensa-lo percebera a configuracao de tres niveis basicos 

de leitura, os quais sao possiveis de visualizar como niveis sensorial, emotional e racional. 

Como a leitura e dinamica e circunstanciada esses tres niveis sao inter-relacionados, senao 

simultaneos, mesmo sendo um ao outro privilegiado. Segundo a experiencia, expectativas, 

necessidades e interesses o leitor e das eondicoes do contexto geral em que se encere. A 

leitura tem mais misterios e sutilezas do que a mera decodificacao de palavras escritas tem 

tambem um lado de simplicidades que os letrados nao se preocupam muito em revelar. 
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Leitura sensorial comeca, pois muito cedo e nos acompanha por toda a vida dando a conhecer 

ao leitor o que ele gosta ou nao, mesmo inconscientemente sem a necessidade de 

racionalizacoes, justificativas apenas porque impressiona a vista, o ouvido, o tato, o olfato e o 

paladar. Para muitos adultos e especialmente criancas nao alfabetizados essa e a leitura que 

eonta a nossa resposta fisica ao que nos ccrca a impressao em nossos sentidos assim como 

uma leitura seja do que for-nos faz ficar alegres ou ficar deprimidos, desperta a curiosidade, 

estimula e fantasia, provoca descobertas, lembrancas - ai entao deixam de ler apenas com os 

sentidos para entrar em outro nivel de leitura - o emotional. 

Leitura emotional lida com os sentimentos o que necessariamente implicaria falta de 

objetividade, subjetivismo. Percebemos-nos dominados pelos pensamentos. Porque negar o 

fato de nos emocionarmos ao assistir uma cena amorosa real ou na telenovela, ao ouvir uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cmqao romantica ou em face de uma contrariedade domestica, de uma injustica social 

inexoravel? 

Na leitura emotional emerge a empatia, tendencia de sentir e o que se sentiria caso 

estivessemos na situacao em circunstancia experimentadas por outro na pele de outra pessoa 

ou m esmo de um animal, de um objeto, de uma personagem de ficcao. Na leitura emotional 

nao importa perguntamos sobre seu aspecto sobre o que certo texto trata em que consiste mais 

sim o que ele faz o que provoca em nos. 

Leitura racial para muitos so agora estariamos no ambito do status letrado, proprio da 

verdadeira capacidade de produzir e apreciar a linguagem, em especial a artistica. Enfim, 

leitura e coisa seria, dizem os intelectuais. Relaciona-la com nossas experiencias sensorials e 

emocionais diminui sua significacao; revela a ignorancia. 

A leitura a esse nivel intelectual enfatiza, pois, o intelectualismo, doutrina que afirma a 

preeminencia e anterioridade dos fendmenos intelectuais sobre os sentimentos e a vontade. 

Tende a ser umvoca; o leitor se debruca sobre o texto, pretende ve-lo isolado do contexto e 

sem envolvimento pessoal, se orientado por certas normas pre-estabelecidas ele endossa um 

modo de ler preexistente condicionado por uma ideologia. 

Outro aspecto dessa concepcao de, em principio, ela limitar a noclo de leitura ao texto escrito 

pressupondo educacao formal e certo grau de culture erudicao de culture ou mesmo eradicao 

do leitor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Essas consideracoes sao basicas para se perceber a diferenca entre a leitura intelectual e 

racional como as coloco aqui. A leitura racional e certamente intelectual enquanto elaborada 

por nosso intelecto, mas se anuncio assim e para tornar mais evidentes os aspectos positivos 

contra os negativos do que em regra se considera leitura intelectual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Estrategias de leitura 

A familia e a escola sao instituicoes de peso na influencia sobre o hablto de leitura e tambem 

na orientacio da escolha do assunto. E oportuno dizer que ler deve ser um ato de prazer, 

portanto cabe a familia e a escola, orientar e despertar o gosto pela leitura, mais do que uma 

obrigar a ler. Uma das eondicoes necessarias para que a experiencia de ler seja prazerosa, e 

que a leitura satisfaca um proposito significativo, despertando curiosidades e ajudando a 

compreender e criar mundos imaginarios, que respondam problemas e facilite um bom 

relacionamento com as outras pessoas. 

Uma das eondicoes necessarias para que sua experiencia de ler seja prazerosa, e que 
a leitura satisfaca um proposito, isto e, seja significativa para o leitor. A significacSo 
e o interesse caminham juntos. De modo geral, e significativo para o leitor aquilo 
que se relaciona a sua vida, que desperta a euriosidade que o ajuda a compreender o 
mundo a. criar mundos imaginarios, que correspondem a seus problemas, que lhe. 
permite melhor relacionar-se com os outros. (BACELAR e CUNHA, 2002). 

Ler esta longe de ser uma tarefa facil. Qualquer leitura exlge o dominio da lingua, tempo 

disponivel concentracao determinacao e conhecimento sobre o tema ou ainda vontade para 

aprender e descobrir. Neste capitulo trataremos do ensino da leitura com suas estrategias, 

objetivos, metodos e tecnicas. Nesse processo, uma marca fundamental e o constituido pela 

aprendizagem das habilidades de decodificacao, apesar de compreender que ler nao e 

decodificar, mas para ler e preciso saber decodificar. O uso significativo da leitura e da escrita 

na escola e muito motivador, pois contribui e muito para incitar as criancas a aprender a ler e 

escrever, portanto e imprescindivel que os professores explorem os conhecimentos dos alunos 

sobre o texto escrito. Por isso proponho a defintcao de Sole (1998, p.65) como a mais ajustada 

ao paragrafo acima descrito: 

Aprender a ler nao e muito diferente de aprender outros procedimentos ou 

conceitos. Exige que a crianca possa dar sentido aquilo que se pede que ela faca que 

disponha de instrumentos cognitivos para faz£-lo e. que tenha ao seu alcanca ajuda 

insubstituivel do seu professor, que node transfonnar em um desafio apaixonante, o 

que muitos sio um caminho duro e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 cheio de obstaculos. 

O ensino planejado e implantado na sala de aula deve partir dos conhecimentos previos e a 

partir deles e que as criancas podem ou poderao progredir. A leitura e a escrita sao 
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procedimentos. Para ensinar os procedimentos, e preciso mostra-los como condicao previa a 

sua pratica independentc. 

Formar leitores e um dos objetivos da pratica de leitura e o exercicio desta pratica resulta 

numa experiencia que faz a diferenca entre os leitores, portanto e necessario refletir sobre as 

diferentes modalidades de leitura e os procedimentos que ela requer. 

Nesse caso, usamos nossa capacidade de pensamento estrategico, que nao deve funcionar 

como uma receita pronta e acabada para ordenar a acfio, mas que possibilite avancar seu curso 

em funcao de critcrios de eficacia. Na atividade de leitura e producao de significados 

dispomos de varias estrategias. 

O que e uma estrategia? No sentido rcstrito da palavra, segundo Aurelio e "habilidade em 

dispor coisas para atingir determinado fim". Vista na tradicao psicopedagogica, "estrategias 

de leitura necessaria se faz situa-las com relacao aos procedimentos. Um procedimento - com 

frequentia chamada tambem de regra, tecnica, metodo, destreza ou habilidade - e um 

conjunto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ag&es ordenadas e finalizadas, isto e, dirigidas a consecucao de uma meta" 

(SOLE apud COLL, 1987, p.89). 

Se considerarmos que as estrategias de leitura sao procedimentos de ordem elevada, nao 

podemos trata-ias como tecnicas ou habilidades especificas, por isso entre os alunos deve 

predominar a construcao e o uso de procedimentos que possam ser transferidos sem 

dificuldades para situacoes de leituras variadas que garantam aprendizagem significativa. 

Uma estrategia de leitura e um amplo esquema para obter, avaliar e utilizar informacoes. 

Estes recursos que o leitor usa para compreender um texto, tais como: grifar partes de um 

texto, ativar conhecimentos previos, ler, reler, interferir o sentido das palavras desconhecidas, 

lerem o final para depois voltar ao meio do texto. Estas sao estrategias importantes e o seu uso 

vai sempre depender do genero do texto e do objetivo que motivou a leitura. 

A leitura fluente envolve uma serie de outras estrategias, segundo os PCN (Lingua 

Portuguesa, p.53), ha estraMgias de: selecao - possibilitam ao leitor se ater apenas aos indices 

uteis, desprezando os irrelevantes; de antecipacao. permitem supor o que ainda esta por vir; de 

inferencia, permitem captar o que nao esta dito explicitamente no texto; de verificacao tornam 

possivel o "controle" sobre a eficacia ou nao das demais estrategias. O uso dessas estrategias 

durante a leitura nao ocorre de forma intentional, porem utilizamos todas as estrategias de 

leitura possiveis, para que a crianca possa aprender e de fato aprender a medida em que for 

| t N ,wfnc 0irzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! .AOErf .DEBAL 
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capaz de utilizer diversas estrategias de forma integrada. De acordo com Sole (1998, p.60) ela 

afirma: "o bom leitor e aquele que utiliza simultaneamente os indicadores contextuais e 

grafomcos para contribuir o significado". 

Ler por prazer - permite aos estudantes eondicoes e orxirtunidades de se tornarem leitores 

autonomos, estimulando a imaginacao, o desafio e a preferencia por autores e titulos. Neste 

tipo de leitura descobre com os pequenos, fantasia, e com os maiores, curiosidade. 

Ler para estudar - Uma habilidade para toda a vida, dentro e fora da escola traz no seu 

arcabouco, a investigacao em grupo. O jovem que chega ao final do 9° ano e nao consegue 

compreender corretamente essas informacoes, acaba se convencendo de que "nlo e bom da 

cabeca" e muitas vezes, desiste definitivamente dos estudos. Nesta modalidade de leitura e 

importante fazer paradas estrategias para explicar conceitos; planejar (selecionar obras); fazer 

leitura era voz alta (investigacao dos conhecimentos previos, comcntarios e perguntas); leitura 

em duplas (compartilhamento da leitura, realizacSo de tarefas, grifarem trechos e elaborar 

resumos); leitura silenciosa (comparam diferentes textos); individual e responsavel. 

Ler para se informar - Esta pratica aproxima os pequenos do mundo, tornando-os mais 

criticos e com opinioes proprias, capazes de brigar por seus direitos. Nesse processo abre-se 

um espaco para que a crianca "se interesse pela realidade" onde a leitura descontraida e 

dinamica dos jornais e revistas cumpra a funcao basica de produtores de conhecimento. Como 

ressalta diversos autores: 

Na literatura existem varias descricSes de estrategias. Estas classificacSes costumam 

observar discrepancias - o que as vezes e considerado uma estrategia, outras, uma 

tecnica -, e o feto de apresentar listas de estrategias corre o perigo de transiormar o 

que e um meio em um fim do ensino em si mesmo (MONEREO, 1990; NISSET E 

SHUCKSMITH, 1986; PALINCSAR E BROW, 1984; POZO, 1990, apud SOLE, 

1998) 

Concordamos em que o que desejamos nao sao criancas ou leitores que possuam um grande 

repertorio de estrategias, mas que as utilizem adequadamente para a compreensao do texto. 

Por fim, o que este capitulo deixa claro e que as estrategias aparecam integradas no decorrer 

do processo de leitura, onde a pratica guiada atraves do professor proporcione aos alunos os 

"andaimes" necessarios para que possam dominar progressivamente essas estrategias e 

utiliza-las. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.4 O papelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do Professor 

O papel do educador e criar oportunidades que permitam e permeiem o desenvolvimento 

deste processo, pois a aprendizagem da crianca na escola esta fundamentada na leitura, 

formando esse leitor cada vez mais rico em voeabulario. 

Considerando a importancia do professor no processo de formacSo do leitor, o mundo 

complexo da decodificacao, o complicado decodificar para compreender o texto, e ai o 

professor e senao aquele responsavel pela eficacia da leitura dos seus educados preparando-os 

para enfrentar situacoes e frustrafoes, se elas efetivamente ocorrerem. 

A leitura exige um processo de interacao, pois conforme afirma Martins (1984, p.23) "Ler 

significa inteirar-se do mundo uma forma de conquistar autonomia de delxar de ler pelos 

olhos de outrem". Segundo a autora, essa metodologia mecanica e tecnicista, pautados na 

transmissao de conhecimento prontos e acabados, impossibilitar o aluno a compreender a 

leitura na vida do homem. 

Para se tornar um leitor e necessario que se derem condicfies para a seducao, porque 

desenvolver o gosto pela leitura e proper espaco, preocupar-se com aquilo que o aluno quer 

procurar ou pensar, oferecer possibilidades de pedir e receber ajuda etc. O processo de leitura 

deve garantir que o leitor compreenda o texto e exlraindo dele o que lhe interessa, 

comprovando que a leitura e um meio para a realizacao da aprendizagem. 

1.5 Papel dos Pais 

Considerando, o papel dos pais e fundamental na formacao de leitores, e claro que, seja qual 

for a fase da vida de uma crianca, a influencia dos pais e definitiva na educacao social ou 

cultural. Nao se pode dizer que pais nao leitores formarao necessariamente filhos que nao se 

interessem pela leitura, pode haver seducao pelo mundo da leitura em qualquer idade e a 

formacao escolar tambem tem um papel importante nesse processo. 

Dar um livro de presente ao filho nao significa necessariamente incentiva-los a leitura, mas 

associar o momento da leitura a um momenta de prazer. E uma maneira de formar relacao 

positiva com os livros. Os filhos imitam atitudes dos pais, o que regem essas atitudes e o 

desejo de ser parte do mundo que os pais integram. Se a rotina dos pais inclui leitura, parecera 

para a crianca naturalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 bom o ato de ler. 
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1.6 O Exereiei© da Leitura no Contexto Eseoiar 

A reflexao sobre o processo de elaboracao do conhecimento pela crianca possibilita-nos 

perceber que a aquisicao da leitura ultrapassa a concepcao traditional de alfabetizacao que 

tem como fim ensinar a ler e escrever de forma abstrata, sem significados, Desse modo, varias 

pesquisas educacionais foram realizadas com o intuito de esclarecer que o processo de 

aproximacao de leitura tem haver necessariamente com a experiencia e com a fiincao 

cognitiva de cada crianca. O espaco social a nosso ver, nao e apenas o locus da elaboracao da 

lingua escrita. 

Partindo desse pressuposto e importante que, ao desenvolver o processo da leitura, sejam 

propostas afividades baseadas na realldade da crianca, de modo que ela se familiarize e 

elabore textos mais complexos. A crianca em seu meio socio cultural se apropria tanto da 

leitura como de codigos escritos que sao muito presentes em seu ambiente, como da leitura de 

mundo ao estar em contato com as transformacoes socials e naturais. 

Freire ressalta em seu livro "A importancia do ato de ler" (1993), que a leitura e 

imprescindivel, para ele a compreensao a ser alcancada pela leitura critica, implica na 

pereepc&o das relaeoes do texto e o meio social. Nesse sentido o professor deve tabalhar 

partindo dessa concepcao, em que o aluno constroi a liberdade de se expressar sua linguagem 

carregada de significacao trazida da sua experiencia e nao do educador. 

Para que o professor desenvolva nos alunos uma leitura eficaz e imprescindivel que ele 

conceba a leitura como um processo mental que envolve a compreensao das Ideias percebldas, 

sua interpretacao e avaliacao; propondo diversas formas de leitura como: silenciosa, em voz 

alta para promover a educacao da fala, sclecionar textos de acordo com a idade e tipo de 

leitor, observando a necessidade da crianca de forma que explore o significado do texto, 

evitando-se, com isto, a leitura de forma automatica, afim de que estimule o interesse da 

crianca pela leitura. 

Ressalta-se tambem que a estrutura fisica da escola precisa contribuir para o sucesso do aluno 

no momento em que dispoe de biblioteca, possibilitando o acesso permanente a livros, onde 

os alunos poderao selecionar a leitura que desejarern, juntemente com a realizacao de 

atividades que proponha a criacao e a produclo de texto, a fim de conduzi-la a compreensao 

da utilidade da leitura e da escrita que sio essentials no cotidiano de qualquer cidadao. 
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1.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cantinho da Leitura 

O processo de leitura e dinamico. Dessa forma, as aulas de leitura deverlo constituir-se em 

um moment© de prazer e nao numa tarefa obrigatoria ou dificil de ser cumprida. O cantinho 

da leitura e um ambiente acolhedor, espaco para atividades de animacao, acesso aos livros, 

opc5es de leitura para todos os gostos, sem esquecer que se pode trabalhar historias e varios 

tipos de textos que interesse ao "leitor", pois este e a parte mais importante dessa historia. 

A ligacao bastante intima que estabelecemos durante a leitura entre a palavra e a imagem e 

um dos motives pelos quais as ilustracoes ganham espaco no mundo das letras. Carrol (1997, 

p. 13) cita: "pra que serve um livro sem figura nem con versa?". 

E claro que ha livros muito interessantes sem ilustracoes, apesar de que as criancas se 

intcressam muito pelas ilustracoes dos livros. A ilustracao nao tem apenas a funcao de 

embelezar o texto, mas ela tambem dialoga com ele, nem sempre representando o que o outro 

escrever. Dai a liberdade de imaginacao. 

1.8 Dificuldades de Aprendizagem na Leitura 

O aumento e a melhoria das oportunidades educacionais, o desejo de inclusao envolve direito 

e deveres que permitem aos educadores e educandos discutir de forma criativa as dificuldades 

apresentadas no desenvolvimento do exercicio da leitura. 

O proprio termo "dificuldade de aprendizagem" e muito amplo, englobando um grupo de 

transtornos revelados por dificuldades significativas na aquisicao e emprego da apreensao 

auditiva, da fala, da leitura, da escrita e do raciocmio. 

Muitas vezes ligado a falta de conhecimento, as dificuldades de aprendizagem sao como 

inatas ao sujeito e incapazes de serem resolvidas, pois tais pensamentos sao traduzidos atraves 

de rejeiclo. 

E preciso entio repensar valores e crencas com relacao a diversidade e a igualdade, conhece o 

real potential da crianca e as possibilidades que o meio possui para estimula-la e desenvolver 

este potential. 

A aprendizagem se da com os primeiros contatos com outros individuos que evidentemente 

nao se realiza igualmente para todos. Jardim, (1978, p. 133) traz uma referenda bem objetiva 

sobre o assunto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Por ser a aprendizagem um produto da experigneia que se concretiza. Numa 

mudanca adquirida de comportamentos em que irrterferem nas eondicoes internas e 

externas, inerentes ao individuo e ao meio ambiente, ela e mo vida por dois 

determinantes fundamentais: o psicosoeiologieo e o neurobiologico. 

De aeordo com a citacao de Jardim, esses determinantes encontram-se fora do padrio de 

normalidades pre-estabelecido, situacao que earacteriza o que denominamos Dificuldades de 

Aprendizagem D.A., porem, e claro que diagnosticar as dificuldades de aprendizagens de 

maneira especifica de leitura nao e tarefe tab simples, tais dificuldades devem ser observadas 

e analisadas com cuidado para compreender-se o que se passa com cada individuo. 

Segundo a perspectiva de Queiroz (apud JARDIM, 1978, p. 106), as dificuldades de 

aprendizagem podem ser subdivididas em primarias e secundarias. Nas dificuldades de 

aprendizagem primarias, nio ha deficiencias fisicas nem mentais, o individuo apresenta 

potential, mas tem grandes dificuldades em trabalha-lo e desenvolve-la, evidentiando um 

desempenho escolar claramente abaixo das expectativas. A etiologia dessas dificuldades de 

aprendizagem pode estar relacionada a fatores sociais, emocionais, neurologicos e/ou 

pedagogicos. 

Existe uma variacao de grau onde as dificuldades de aprendizagem podem apresentar-se como 

frutos de disfuncoes cerebrals, como por exemplo: discalculia - dificuldades matematicas; 

disgrafia - dificuldades na escrita; dislexia - dificuldades na leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.9 Fatores que interferem na Leitura 

Para que a crianca se desenvolva ela precisa de um ambiente afetivamente equilibrado, onde 

ela receba amor, carinho, respeito que Ihe permita o direito de expressar os seus pensamentos, 

opinioes, construindo o seu proprio conhecimento sem ficar presa naquilo que o professor 

planejou. 

Nao se pode diagnosticar que uma crianca tenha dificuldades em leitura, so porque ela nao 

atingiu os objetivos do professor. E precis© que se faca uma investigacao muito cuidadosa 

procurando saber quais sao realmente as causas e fatores que contribuem para esse problema 

para depots fazermos uma intervencao diagnostica do aluno. Alguns fatores que interferem ou 

condicionam a aprendizagem da leitura sao: 

Desenvolvimento mental - um dos fatores predominantes na aprendizagem da leitura, pois 

dele dependem a capacidade de reconhetimento e a compreensao. 
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Condicoes fisicas - devido a complexidade de leitura, e indispensavel que a crianca goze de 

uma saude fisica e esteja bem nutrida. Dentre os fatores fisicos destacam-se: audicao, visao e 

diccab. 

Ajustamento social - observa-se o bom ajustamento social do convivio com outras criancas. 

Geralmente as criancas que apresentam esses fatores, merecem atencab e dedicacab especial, 

trabalhando com o auxilio dos professores, pais e psicologos. Concluimos que a 

aprendizagem de leitura e um processo que evolui com a estimulacao do ambiente sobre o 

individuo que sofre influencia dos fatores psicologicos e afetivos. 



CAPITULO II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Percurso Metodologieo e Estudo de Caso 

2.1 Estudo de caso 

Tendo em vista a tematica da pesquisa leitura e escrita nos anos iniciais quando a leitura se 

torna prazerosa, o principal objetivo foi colher dados importantes, que pudessem servir de 

subsidio basicos para estudo deste projeto, para tanto utilizamos como instrumento 

questionarios com perguntas e respostas optativas para os alunos e questoes abertas para os 

professores a cerca do tema, isto de forma clara e objetiva. A seleeao dos professores a serem 

questionados foi feita de acordo com o nivel de estudos. A instituicao escolhida para 

realizarmos o estudo da pesquisa foi a Escola Municipal Joao Francisco da Silva, localizado 

no sitio Riachio das pedras Mato Gross© PB. 

Deste modo, o questionario com perguntas fechadas engloba respostas dispostas, mas que nao 

expoem a infiuencia do pesquisador ou qualquer outra pessoa, apenas para esclarecer as 

perguntas feitas e as questoes abertas, quando respondente expresse livremente suas opinioes 

assim afirma Matos (2001) que as questoes sao fechadas quando as opcocs das respostas sao 

dadas, e mistas, e o respondente o fara de acordo com suas ideias, ja o questionario para os 

professores disponha de questoes abertas que possibilita respostas livres. 

Sendo assim, os questionarios feitos a cinco professores: dois com formacao superior 

completa e tres em processo de graduacab, e com vinte e cinco alunos do terceiro ano do 

ensino fundamental. A pesquisa realizada e um estudo de caso onde o exame nos colaborou 

para o estudo em questoes, pois segundo Gil apud Matos (2001 p.5 8) " o estudo de caso e 

uma pratica simples, que oferece a possibilidade de reducao de custos, apresentando como 

limitacao a impossibilidade de generalizacab de seus dados. " No entanto com a realizacao 

deste trabalho objetivamos subsidiar cada vez mais a pratica de leitura e escrita voltada para a 

formacao dos leitores atraves do encontro que a leitura proporciona e foi a partir desta 

necessidade que este projeto foi realizado. 

2.2 Analise dos questionarios dos professores 

Este item destina-se a apresentar os dados coletados junto aos professores de uma escola da 

rede municipal de ensino. A elaboracao das questoes voltadas para o tema leitura e escrita nos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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anos inieiais focando a importancia da leitura e seus aspectos, foram feitas perguntas claras. 

Assim tivemos a participacao de 5 (cinco) professores, 2 (dois) com formacao acaderaica e 3 

(tres) em processo de formacao superior. Todas sao formadas em pedagogia e vale ressaltar 

que a maioriaja atua em sala de aula a muito tempo. 

Assim, iniciamos o questionario para os professores perguntando de que forma os mesmos 

incentivam seus alunos para pratica da leitura, tendo os mesmos respondidos que trazem para 

sala de aula textos e livros como tambem formulando hipoteses e criando expectativas sobre o 

cantinho da leitura e o que vai ler. 

Ao serem questionados, se o habito das criancas iniciarem a sua pratica da leitura antes da 

entrada na escola, todas foram sinceras em afirmar que isto nao so pode como deve acontecer, 

mas para isto deve ter a contribuicio da familia, que pode incentiva-las atraves da leitura de 

historias infantis, imitacoes, ou ate mesmos dando exemplo do habito diariamente, como 

tambem fazer com que a crianca tenha acesso a livros, jornais, revistas, musicas e textos com 

muitos desenhos chamativos sobre isso, Cademartori (2006), diz "O livro e a leitura nesse 

momento. Serab apresentados a crianca como o suporte e a acao do conhecimento que o 

esforeo empreendido para torna-se alfabetizados" (Cademartori 2006, pg.82) isto significa 

dizer que mesmos sem saber ler e escrever, a crianca ve o mundo e ouvi a lingua atraves de 

sua pereepcto e que a escolaridade preeisa contar com a experiencia pre. Escolar para 

realizar-se. 

E ao perguntar de que forma os professores trabalham com os alunos a leitura e a escrita, 

responderam que utilizam livros de historias, textos com ilustracoes, fabulas, poesias, contos, 

dramatizacdes, historias feitas pelos proprios alunos, bau surpresa entre outros. Ainda leem 

historias para incentivar a pratica de ler e ouvir historia. Nota-se que contar historia ainda e 

uma das principals formas de transmitir o conhecimento, Isto acontece desde as primeiras 

idades do mundo, quando os homens nao escreviam, conservavam suas lembrancas na 

tradicao oral e quando a memoria falhava a imaginacao Aula fazendo com que as mais 

diversas expressoes, nascessem com isso se misturavam os relates entre referencias historicos 

e imaginarias. 

Questionamos quais os recursos utilizados para trabalhar a leitura na sala de aula os 

professores afirmaram que um dos principals e o livro dldatlco alem do livro trazem ainda 

revistas, rotulos de embalagem, jornais, receitas e videos, e para facilitar o trabalho em sala de 

aula eles selecionam os textos de acordo com a faixa etaria respeitando as suas limitacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VEROICADE TEDERAL 
DE CAiPINA GRANDE 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMAQAG DE PROfESSOnE5 

Rio. 10TFCA SFTnaiAl 



27 

Para despertar a curiosidade sobre os educadores, questionam as criancas antes de comecar a 

le-las. 

Em rela?ao as tecnologia, todos ressaltaram que sao aliados no processo de formacao do 

leitor, afirmam ainda que e um recurso riqufssimo, mas que deve ter sempre o 

acompanhamento dos educadores e estes devem estes aptos a lidar com os equipamentos 

adequando-os as atitudes trabalhadas, desta forma o conhecimento acontece de forma 

contcxtualizada e nao aleatoiia. Mas justificaram que sao poucos utilizados pelo simples fato 

da dificuldade de acesso a esse recurso. 

Os professores ressaltam que as historias infantis e uma das formas de consciencia de mundo, 

pois as mesmas podem ser associadas a fatos reais e no decorrer destas atividades eles 

realizam um conhecimento previo sobre a vida de cada aluno, isto faz com que as mesmas 

desenvolvam a sua capacidadc de refletir a cerca dos valores atitudes e coragem em sabedoria 

e conciliar os fatos entre as historias e a sua propria vida, pois de acordo com as palavras de 

(CEALE. 2005 p.35). 

Acreditamos que as dificuldades encontradas como os confiitos as brigas, as 
intolerSncias que se apoderam do mundo nao sio resultados dessa total inverslo de 
valores que predomina nas sociedades - configurando um tempo em que ate mesmo 
a fe parece esta mais escassa. (CEALE, 2005, p. 35). 

A ultima indagacao feita foi se os alunos costumam associar as caracteristicas entre os seres 

humanos e animais, eles responderam que isto acontece sempre antes e durante as leituras. E e 

com a contagem de comprometimento de formas e informar nao sb as criancas, mas, tambem 

aos pais, professor e todos aqueles que sao responsaveis por todo o processo de construcao do 

saber humano, que este projeto foi realizado. 

2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise dos questionarios dos alunos 

Realizamos questionarios com questoes fechadas totalizando 10 (dez) perguntas, para um 

total de 25 (vinte cinco) alunos do terceiro ano do ensino fundamental e tendo como principal 

tema leitura e escrita, a primeira pergunta feita foi se os alunos realmente gostam de estudar, 

do total apenas 5 responderiam que nao, os demais afirmaram que gostam da pratica de 

leitura. 

No que diz respeito a segunda questao perguntamos quais o personagem que eles mais 

gostam, apenas 2 alunos, marcou a alternativa os tres porquinhos 6 (seis) marcaram Tarzan 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(dez) responderam que era princesa e o restante responderiam que era a historia da 

chapeuzinho vermelho. 

A terceira questao foi quern mais lhe incentiva a ler,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 (oito) responderam que era a 

professora, 10 (dez) disseram que era a mae 2 (duas) marcou a alternativa irma, 5 ( cinco) 

afirmaram que e o pai, pois ele e um grande incentivador da leitura e escrita. 

A quarta pergunta diz respelto a importancia da leitura e em que lugar eles ler, 8 (oito), alunos 

marcaram que a leitura e importante em todos os lugares 17 (dezessete) disseram que tinha o 

habito constante de ler na escola. Este resultado so afirmar que e na escola que as criancas 

ainda tem a oportunidade de se sentir acolhedor para conhecer o novo, interagir com outras 

criancas receber o incentivo dos professores atraves de propostas diversificadas, ja que na 

familia as mesmas ainda nao tiveram esta oportunidade pelo o simples fato de que os pais 

estao cada vez mais atarefados, com ritmos de vida, esquecendo-se ou deixando essa 

responsabilidade de proporcionar momentos de aprendizagem apenas para a escola. E e o 

pior, e que algumas familias sao desestruturadas pais alcoolicos, separados, analfabetos, etc. 

Constatamos na quinta questao que os tipos de historias que as criancas mais gostam sao 

muito diversificadas, pois 06 (seis) marcaram lendas 08 (oito) marcaram poesia 07 (sete) 

disseram ler fabulas a penas 04 (quatro) escolheram contos. Nessa perspectiva, podemos 

afirmar que todos esses generos literarios fazem parte da vida das criancas mo seu processo de 

desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita como tambem sao tarefas trabalhados pelo 

o professor em sala de aula diversificando, e adequando a faixa etaria dos alunos. 

Nota-se que de acordo com esses dados, os generos literarios ocupam um espaco consideravel 

na vida dos pequenos leitores, que ao mesmo tempo em que estao sendo instruidos os mesmos 

brincam e se divertem com o encanto da fantasia, com o imaginario, o real, o romance, as 

aventuras, com os conflitos, os personagens humanos e animals. 

Na pergunta seguinte foi se na escola, a qual estuda, tem algum lugar apropriado para a 

leitura, e de acordo com as resposta colhidas, 10 (dez) marcaram que nao e 15 (quinze) 

disseram que sim. Este e um item importante que segundo (CARVALHO 2005, p. 14) 

A escola e um espaco diversificado em dois ambientes basico. O de estudos 
programados (sala de aula, bibliotecas para pesquisar, etc.) e o de atividades livres 
(sala de leitura, recanto de invencoes, oficina da palavra, laboratorio de criatividade, 

espaco de experimerrtacio, etc.). 
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Quando questionados sobre os tipos de historias que eles, as opinioes dos entrevistados sao 

diversificadas quando 9 (nove) preferem herois valentes e destemidos 06 (seis) escolheram os 

seres magicos, 04 (quatro) marcaram a alternativa dos animais valentes e apenas 06 (seis) 

disseram que preferem historias em quadrinhos. 

As outras questoes foram relacionadas aos personagens que mais chama atencao dos 

entrevistados enquanto que 10 (dez) alunos responderam que era a Cinderela, 6 (seis) 

disseram os sete corvos, 4 (quatro) a firmaram que era os tres porquinhos, e o restante da 

turma concordaram que eram todos os personagens das historias infantis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Analise de Experiencias vividas no percurso do Estagio 

Apresento a seguir a analise do estagio realizado no perfodo de 08 de setembro a 05 de 

outubro de 2009 na Escola Jot© Francisco da Silva localizada no sitio Riachao das Pedras em 

Mato Grosso-PB. 

O desenvolvimento das atividades selecionadas segue uma linha evolutiva na descricJlo do 

saberes das criancas levando cm consideracao os eixos de uso da lingua (leitura e escrita) e 

reflexao no respeito do conhecimento da linguistica dos alunos. 

No primeiro momento foi realizada uma dinamica: "o repolho", que e uma dinamica que 

trabalha o processo de desenvolvimento e aprendizagem das criancas. Para iniciar a dinamica, 

a turma foi dividida em um circulo e o repolho foi passando e cada crianca foi tirando do 

repolho uma frase, o aluno que encontrasse uma frase igual a do seu colega, ia ate o meio da 

sala que estava organizada em circulo pelos demais alunos e faria a leitura de sua frase em 

voz alta e depois representava atraves de mimicas. Esta atlvidade foi feita com a finalidade de 

trabalhar a leitura de frase na sala e observar o desenvolvimento dos educandos. A turma se 

interagiu muito bem. 

Na segunda aula trabalhamos uma historia contada atraves de desenho: "a confusao da mata", 

onde as criancas observaram atentamente as cenas e as expressdes dos personagens em 

seguida a turma foi dividida em 2 grupos para produzirem a historia oralmente a partir das 

ilustracoes apresentadas no texto. Depois um grupo apresentou o texto. Distribuiu-se para o 

outro grupo o texto para acompanhar a leitura. Esta atividade desenvolveu no educando 

interacao na leitura atraves de imagens usufruindo sua capacidade intelectual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No terceiro dia, trabalhamos com leitura de textos diversiticados. Levei poemas de Vinicius 

de Morals, Cecilia Meireles, Luiz de Canutes, entre outros. Foram realizados sorteios de 

poesias para serem lidos e interpretados em sala, e a poesia escolhida foi "o paio", Vinicius de 

Morais. 

Foi feita uma leitura silenciosa e, a partir destas leituras, dividi a turma em dois grupos 

de quatro alunos e formamos o cantinho da poesia. Cada grupo tinha que interpretar uma 

estrofe do poema, consultar no dicionario as palavras desconhecidas, atraves de outra estrofe 

construir novas poesias e, finalizou-se com uma apresentacio, os grupos que foram sorteados 

pelo numero de chamada. Dessa atividade concluiu-se que o ato de escrever se constituia na 

memoria de cada um. .Nesse sentido Zabala(1996 p.29 )a firma que: 

"E preciso insistir que tudo quando fezemos em aula por menor que seja iniciada 
em maior ou menor grau na formaclfo de nossos alunos", A maneira de organizar a 
aula, o tipo de incentivo, as expectativas que depositamos materiais que utilizamos 
cada uma destas decisoes velcula determinada experiSncias educativas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 passive! 
que nem sempre estejam em consonancia com o pensamento que termos a respeito 
do sentido e do papel de hoje em dia quern tem a educacao. 

Durante o processo de ensino e aprendizagem e neeessario se perguntar: "Porque ensinar"? E 

o que ensinar? Para Zabala (1996, p.28), "o termo conteudo normalmente e utilizado para 

expressar aquilo que se deve aprender" , mas em relacao quase exclusiva aos conhecimentos 

das disciplinas ou materiais classicos. 

Na quarta aula foi apresentado pela turma um festival de fabulas trazidas de casa pel as 

criancas. Cada aluno fez a leitura de sua fabula preferida no local onde eles estavam sentados 

no momento todos ficaram entusiasmados ouvindo a leitura do colega. Em seguida, foi feito 

um comentario da leitura de cada um. Esta atividade mostrou um grande desempenho por 

parte da turma na hora da leitura. 

Na quinta aula, trabalhamos a leitura e a escrita junto com ortografia. Levei para a turma 

recortes de re vista, jornais, desenhos, e um DVD da Barbie. Apos assistirmos um DVD, os 

alunos foram incentivados a transcrever nomes de objetos que viram verificaram-se que o ato 

de escrever foi prazeroso mais alguns alunos nao foram capazes de transcreve-lo com as 

palavras corretamente. 

Na sexta aula, trabalhei com o texto: "o pomar". Fizemos uma leitura individual e coletiva, 

interpretacab de texto, consulta no dicionario de palavras desconhecidas, e a ortografia usando 

o emprego do c ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5. Tend© em vista as dificuldades dos alunos com a grafia, trabalhamos os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sinais de pontuacao. Tais sinais foram expostos e explieados de maneira correta de serem 

empregados nas frases. No final da aula foi proposta uma atividade avaliativa atraves de um 

texto xerografado contendo questoes de gramatica estudadas, e um ditado de palavra do 

mesmo texto interpretado na sala de aula. 

Na setima aula, foi trabalhado a fabula "o rato da cidade e o rato do campo". Esta fabula foi 

de suma importancia para trabalha a leitura e escrita, producao textual, ja que atraves dela 

solicitei que construissem uma nova producao, visto que, feita a mterpretacao 

consequentemente seriam mais uma atividade de verificacao da aprendizagem. No decorrer da 

atividade, foi percebido a capacidadc criativa doa alunos que alem de produzirem novos 

textos, fizeram ilustracoes de seus escritos, desenhando e rabiscando frases contidas na fabula, 

soltando a imaginacao de forma unica e prazerosa. Esta atividade foi bastante significativa 

proporcionando aos alunos o convlvio com a arte e a emocao de seres futuramente autores. 

Na oitava aula, foi apresentado para a turma um texto: "De onde os bichos vem". Com ele, 

estimulei a turma a fazer a leitura do texto individual, logo em seguida foi feita a interpretacao 

do mesmo trabalhando o nome dos animais encontrados no texto, foi feita uma dramatizacao 

por parte dos educandos que construiram fantoches e demonstraram grande aprendizagem na 

dramatizacao. 

Na nona aula, foi apresentada uma dinamica "ajuntar as metades", que foi um momento 

prazeroso no quais os alunos mostraram total interesse pelas atividades apresentadas. O 

objetivo desta atividade e fazer com que os alunos aprendam, a localizar rapidamente o indice 

que corresponda a informacao procurada sem que seja neeessario uma leitura de palavra por 

palavra do texto. Foi feito uma exploracab sobre o tema a ser trabalhado, seguida de algumas 

perguntas e leituras orais feita pela professora para apresentacao do texto "O diario da Biloca" 

e para concluir as atividades do outro dia, os alunos fizeram a leitura expressiva um a um para 

atividade de casa foi solicitado que cada um organizasse seu proprio diario. 

Na decima aula, foi organizada a turma em grupo para fazer a leitura jogralizada do diario de 

cada aluno e em seguida cada um fez a sua leitura em voz alta substituindo as respostas do 

texto por seus dados pessoais. Com isso a leitura ficou bastante divertida dando aos alunos a 

oportunidade de conhecer melhor um pouco de cada um. Este foi um momento de muito 

empenho e participacao. Apos apresentacao do jogral com auxilio do dicionario, trabalharam 

o vocabulario do texto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na decima primeira aula, iniciamos o estudo da leitura do poema cantando uma musica 

popular do folclore Brasileiro "Se esta raa", Dando continuidade aos trabalhos apresentados 

alguns textos poeticos como, por exemplo, "O paraiso" e "Amor antigo". Eles se divertiram 

bastante, deram ritmo bonito ao declararem seu poema em seguida foi colocado no mural 

expositivo o poema de cada um mostrando o trabalho desenvolvido pelos educandos. 

Decima segunda aula, no dia seguinte, foi exposta na sala de aula um mural expositivo 

mostrando a situacao do meio ambiente de cada educando. A turma foi dividida para que cada 

grupo fizesse uma analise das gravuras. Em seguida foi feita pela turma uma narrativa sobre o 

assunto apresentado na aula. Foi muito interessante, cada grupo escolheu um orador para 

apresentar sua narrativa de forma informativa e os alunos que apresentassem melhor foram 

beneficiados com brindes. 

Decima terceira aula. Continuamos com poema desta vez foi trabalhado o texto "As 

travessuras do lobo". As criancas leram o poema e em seguida houve uma discussab sobre os 

elementos basieos de um poema isto e o que e verso e que e estrofe e rima. Foi realizada uma 

atividade na qual eles identificaram os elementos sugeridos como atividade extra-classe: a 

construcao de um texto em forma de poema. Segundo Kato (1990) pode-se proporcionar ao 

aluno experiencias de leitura que o levam nao so a assimilar o que o texto, mas tambem como 

e para quem. 

Decima quarta aula. "Propaganda atrativa". Juntei a turma e fui a bibliotcca da escola e pedi 

que cada um escolhesse uma propaganda que, chamasse a atencao de seu publico alvo. Foi 

muito importante esta atividade, pois todos se interessaram pelo produto e tambem queriam 

possuir a sua propaganda feita oralmente e escrita. Em seguida, pedi que eles observassem a 

escola e fizessem um relato sobre as plantas vistas ao seu redor. Para finalizar a aula, foi feita 

uma brincadeira "A corrida do saco" e o aluno que conseguisse chegar primeiro no local 

ganharia um caixa de chocolate. 

Decima quinta aula foi trabalhada o texto. "Montando o bau da leitura". Ao iniciar a aula 

foram colocados os alunos em circulos e no centro uma caixa que representava o bau com 

livros infantis, gibis, contos, fabulas, musicas, poesias, etc. 

Em seqiiencia de um era um vai ao bau escolheu-se um livro para fazer a leitura em seguida 

eles refletitatn depois de debater uns com os outros quando todos foram ao bau. Esta atividade 

chamou atenca© dos alunos e mostrou o desempenho que cada um tem na hora da leitura e em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seguida foi feita uma brincadeira: "aratata aratata, zung zung aratata, aue aue aue, zung zung 

aratata". Esta brincadeira estimula no educando o desenvolvimento na aprendizagem 

mostrando o lado direito e esquerdo do individuo. 

Decima sexta aula, no dia seguinte, foi feita uma exposicao de rotates de embalagem no 

mural trago pelos educandos e em seguida foi feita a leitura individual na hora da leitura 

houve uma boa interacao, trocou-se ideias sobre a leitura de cada um. Esta atividade mostrou 

um bom desempenho na aprendizagem dos educandos. 

No dia seguinte trabalhamos o DVD da musica "meu pintinho amarelinho" esta atividade 

proporcionou trabalhar a participacao e observacao do aluno alem de sua capacidade de 

interpretar textos. Tambem foi distribuida uma copia da musica ja citada nos exercicios 

xerocados de interpretaclo textual trocando-se os desenhos por palavras encontradas no texto. 

Fizeram comentarios do texto, falaram sobre animais de estimacao e de outros tipos de 

animais que eles conhecem, seja atrav6s de gravuras, de livros ou por meio de programas da 

TV. 

Na ultima semana foi feita uma revisao de todas as tarefas apresentadas durante o estagio nos 

textos percebemos que as criancas tem bastantes dificuldades na producao escrita, durante a 

leitura observamos que eles encontram dificuldades nas palavras com digrafos e ainda nas 

demais palavras. 

No encerramento convidamos tres repentistas violeiros da Regiab: Jose Moura, Micena e 

Marquinho, para apresentarem um show de viola e dessa forma mostrou-se as criancas como e 

bela e divertida a cultura de nossa terra. Havia toda turma da escola e demais pessoas da 

comunidade foi muito divertido! 

As aulas ministradas durante o periodo da realizacab foram proveitosas e interessantes. O 

resultado obtido foi satisfatorio. Chegamos a conclusao de que os assuntos escolhidos para 

trabalhar despertaram interesses nos alunos e consequentemente uma boa aprendizagem vista 

que as tarefas de nos educadores sao nos empenharmos na busca constante das praticas 

educativas, inovadoras e criativas para a resolucab destes problemas. 

Ao longo desse trabalho, foram apresentadas diversas atividades de leitura como: a musica, os 

jograis, as historias infantis, gibis, contos, imagens, rotates, poema fichas, brincadeiras, enfim 

trabalhamos todos os generos textuais os quais visam favorecer um bom desenvolvimento da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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leitura e a escrita, sendo assim, o papel do educador e criar oportunidades que permitam o 

desenvolvimento desse processo, onde, a aprendizagem esta eenlrada na pratica da leitura. 

O processo ensino aprendizagem das escolas brasileira esta muito aquem de cima estrutura de 

fundamentaeao que de fato venha a cumprir o seu papel, ou pelo menos o que as leis da 

educacao national preveem para o educando. 

Uma postura comentada e aplaudida e a do educador Paulo freire, que ve no educando 

multiples possibilidades de aprendizagem, faltando apenas um "instigar", que de acordo com 

ele node ser papel da escola. Este papel estaria relacionado a eonsolidaeao do ensino nao so 

como suporte de conteudos, mas tambem como medidor na formacao do individuo como 

cidada consciente dos seus direitos e deveres. Freire reitera: 

O respcito a cidadania e a dignidade de cada um favor que podemos ou nlo conceder 

uns aos outros. Preeisamente por que elicos podemos desrespeitar a rigorosidade da 

etica ressaltar para sua negagHo, por isso e imprescindivel deixar claro que a 

possibilidade do desvio etico nao pode receber outra designaclo senao a de 

transgresslo (FREIRE 1996, p 59). 

De acordo com "Piaget apud borde nave e Pereira (2002, p.28)" o pensamento e a base em 

que se assenta a aprendizagem segundo o autor, o individuo incorpora o ambiente e dele 

recebe os estimulos para suas atividades, inclusive as destinadas a aquisicao de 

conhecimentos especificos referente aos conteudos escolares. Nesse sentido o pensamento 

nada mais e do que a manifestacao da inteligencia e nesse contexto a construcao do 

conhecimento se faz mediante a interacao do organismo com o meio ambiente, ou seja, o 

aluno (organismo) realiza as atividades de raciocinio de acordo com as situacdes abordadas 

pelo professor, dando-lhe sentidos mediantes as experiencias que eles, os alunos, ja 

vivenciaram e/ ou ja experienciaram (meio ambiente). 

Em relacao entre aprendizagens a experiencias ja acumuladas e aprimoradas durante o 

processo de descobertas, tornando-se cada vez mais significativa e valorativa, ja que o que o 

aluno aprendeu em momentos anteriores vai se aprimorando dia-a-dia, a cada nova 

descoberta. Tambem com base em Piajet Bock (2002, p. 107) afirma: 

(...) A personalidade comeea a se forma no final da infancia, entre 8 e 12 anos, com 
a organizaclo autfinoma das regras, dos valores, a afirmacSo da vontade. Esses 
aspectos subordinaoi-se num si sterna unico e pessoal e v3o se exteriorizar na 
construjcSo de um projeto de vida. Esse projeto e que vai nortear o individuo em sua 
adaptaclo ativa a realidade, que ocorre atraves de sua insercio no mundo do 
trabalho ou na preparacao para ele, quando ocorre equilibrio entre o real e as ideias 
do individuo, isto e. de revolucionario no piano das ideias eles se torna 
transformador no piano da acJIo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ressalta-se a abordagem feita por Skinner apud Borde nave e Pereira (p.47) focando o ensino 

como processo de "moldagem" de comportamento do aluno e assim como Piaget, Skinner ver 

os estimulos exteriores como pontes preponderantes no processo educativo do educando, 

colocando entre eles, as instrucoes verbals do professor, como piano de fundo de toda e 

qualquer proposta metodologica referente a educacab escolar se encontra a concepcao do 

"valor atribuido ao ensino". 

Tomando por base o ensino publico no Brasil deste seculo, pode se considerar que afora as 

declaracoes de principios, a funcab fundamental que a sociedade atribui a educacao e a de 

selecionar as melhores em relacao a sua capacidade para segui uma carreira universitaria. 

Questiona-se sobre as questoes da escola, no entente fatos politicos e socials podem barrar 

qualquer pensamento atitude e / ou intencao contrarias a ordem vigente do sistema 

educacional existente no pais. 

Reflete-se sobremaneira: qual deve ser o papel da escola? Seletivo? Propedeutico? Ou deve 

ela cumprir funcoes? E os individuos que trabalham na educacab, o que podem fazer para que 

o espaco escolar nao seja meramente reprodutor das desigualdades sociais nao criticados pela 

maioria dos brasileiros. Pode-se mudar essa questao? Como? 

Um ponto preponderante e que pode ser o inicio de um circulo de mudancas no processo 

ensino aprendizagem sao as finalidades e medo como deve determinar os objetivos em sala de 

aula. Que capacidades se pretende desenvolver com a turma? Cognitivas? Intelectuais? 

Motoras? De equilibrio? Afetivas? Ou autonomia? Segundo C.Cool apud Zabala (1996, p.28) 

afirma: "que a escola deve se ocupar de desenvolver todas as capacidades do educando em 

outras palavras, para este autor a instituicao escolar deve promover a formacao integral dos 

meninos e meninas, tendo a tendo-a como principio geral". 

Ainda de acordo com Zabala, "educar quer dizer formar cldadaos e cidadas, que nao estao 

parceladas em compartimentos estantes, m capacidades isoladas". Para ele, o professor pode 

"desenvolver a sua atividade profissional sem se deixar levar pela tradicao". 

Um outro ponto estarei relacionado ao papel da escola pode ter no "crescimento" do educando 

tan to no referente a aquisicao de conhecimento quanto a sua formacao do context© social, 

historico, cultural e politico, isso e na sua cidadania, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mediante estudos feitos por Zabala, esta deteimmaca© nao e simples visto que o processo 

educativo como tantos outros estabelece relaedes de pode entre as pessoas envolvidas (corpo 

docente, corpo discente, diretoria) contraditoriamente e percebivel e necessita-se entender 

conteudo como "tudo quanto se tem que aprender para alcan^ar determinar objetivos que nao 

apenas abrangem as capacidades cognitivas, como tambem incluem as demais capacidades" 

Zabala ressalta respondendo a pergunta "o que ensinar!" deve-se falar de conteudos de 

natureza muito variado: dados, habilidades, tecnicas, atitudes, conceito, etc. (ibid) os 

conteudos por tanto necessitam serem conceituais, procedimentos e atitudinais. 

Os conceituais referem-se ao que se devem saber para ensinar, os procedimentos estao 

relacionados ao que deve fazer e os atitudiais as escolhas e posicionamentos diante dos 

conteudos e de todo processo da escola. Expressar-se oralmente e algo que exige confianca 

em si mesmo isso se conquista em ambientes favoraveis a manlfestaca© do que se pensa, do 

que se sente, do que se e. Eleger a lingua oral como conteudo, curriculares de acordo com os 

PCNs (parametros curriculares nacionais) de lingua portuguesa (2001, p.49) "exige o 

planejamento de acao pedagogica, de forma a garantir na sala de aula, atividades sistematicas 

de fala, escuta e reflexao sobre a lingua". 

Outro aspecto preponderante neste ponto de abordagem e a leitura. Esta deve levar em 

consideracSes os varios generos textuais que circulam no meio da sociedade: revistas, bulas 

de remedios, receitas, textos publicitarios, propagandas, os literarios como foco nos generos 

narrativos ou epico, lirico e dramatico, entre tantos outros. 

Embora estejam separados por blocos em alguns manuals de lingua materna, a expressab oral 

e a leitura andam juntos e ainda se desejavel forma-se a triade: expressao oral, leitura e 

producao textual. A primeira sempre enfoca nas inicializacoes das aulas, seja de "portugues" 

ou de qualquer outra disciplina ministrada por professores de todo Brasil. 

2.5 CaracterizacSo do Campo de Estagio 

Constatamos por meio da observacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao 

Francisco da Silva que a referida instituicao dispoe de 2 (duas) sal as de aula, 2 (dois) 

banheiros, 1 (uma) cozinha, l(uma) secretaria e um patio para recrea^ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A escola funciona nos turno matutino, vespertino e noturno atendendo um numero de 84 

(oitenta e quatro alunos), divididos na educacao infantil e no ensino fundamental do 1° 

(primeiro) ao 5° (quinto) anos, dispondo de 04 (quatro) professoras. A escola apresenta boas 

eondicoes de funcionamento, a sala onde foi vivenciado o estagio e arejada e bem 

dimensionada; os materiais utilizados pelas professoras facilitam a aprendizagem dos alunos e 

ha uma organizacab na exposicao de cartazes, fichas e atividades feitas pelos alunos. 

Existe na sala o "Cantinho da Leitura" e e um dos lugares preferidos da turma. Estes dados 

foram coletados durante o curso, com mais intensidade no periodo de estudo da disciplina 

Pratica de Ensino, a partir dos dados coletados foram analisadas as questoes mais relevantes 

direcionadas a pratica educativa do professor, especificamente no que diz respeito as 

dificuldades da leitura da referida escola. 

Atraves de pesquisa com os componentes da escola a mesma foi constrm'da para atender as 

necessidades da comunidade, pois nesta localidade nab existia nenhuma instituicao que 

pudessem atender as necessidades de aprendizagem da referida comunidade. 

A escola oferece o Ensino Fundamental de primeiro a quarto ano como tambem uma turma do 

(EJA) educacao de jovens e adultos. A realizacao dos planejamentos da escola e feita 

mensalmente com todos os professores e supervisores, a fim de discutir os problemas 

encontrados e tentar procurer as melhores solueoes possfveis. 

Assim como a grande maioria das escolas publicas, a Escola Joao Francisco da Silva e 

composta por alunos que possuem um poder aquisitivo baixo, no entanto, percebemos que ha 

uma carencia muito grande por parte dos pais no sentido de acompanhar seus filhos, dando-

lhe apoio e suporte neeessario no processo de aprendizagem. Tambem podemos perceber que 

ha alunos que acarretam para sala de aula muitos problemas adquiridos na familia. 

Para tentar solucionar tais problemas, a escola realiza bimestralmcnte reunioes com os pais, a 

fim de encontrar apoio, colhendo informacoes sobre os filhos atraves de dialogo visando a 

melhoria dos mesmos e orientando-os da melhor forma possivel. 

Em relacao as avaliacoes, as mesmas acontecem de forma continua atraves de provas escritas, 

trabalhos em grupos e individuals, pela participacao dos alunos durante as atividades era sala 

de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS 

Este estudo propoe-se a contemplar as discussoes teoricas metodologicas atuais sobre o 

processo do ensko-aprendizagem da leitura e escrita. Esta proposta esta focada 

essencialmente no desenvolvimento cognitivo e linguistico do aluno para usos da lingua em 

situacoes comunicativa. 

Nesse sentido, o objetivo principal esta na formacao de leitores e escritores para atingir o 

anseio da sociedade, ou seja, garantir a todas as areas, mais tambem, principalmente, como 

condicao de acesso a cultura letrada e a plena participacao social. E o consenso entre os 

educandos atraves da leitura e escrita concretizada nas praticas pedagogicas como tambem na 

producao de textos, deve ser ensinada em um contexto real de aprendizagem, em situacoes em 

que os alunos precisem mobilizar o que sabem para aprender com os textos. 

Para isso a leitura e a escrita procura sistematizar os conteudos de ensino mais relevantes a 

serem garantidos ao longo do ensino fundamental garantido ao professor um trabalho apoiado 

em referencias curriculares que domina, mais propbe do ponto de vista metodologicas, a 

construcao de uma nova pratica que contemple modelos conceituais mais renovados. 

Esse estudo nos privilegiando a resolucao de problemas ao reconhecer o papel do aprendiz, a 

especificidade da aprendizagem de cada conteudo, ao sugerir situacoes didaticas nos quais os 

alunos precisam colocar em pratica todo o conhecimento disponivel no momento para seguir 

adiante. 

Atraves deste estudo dos generos e de seus portadores sociais para o desenvolvimento da 

competencia comunicativa, mais especialmente da competencia linguistica. Isto significa que 

trabalhar a lingua portuguesa por meio da leitura de diferentes generos escritas recorrendo a 

estrategias que ajudem o aluno a tornar-se um leitor e produtor competente nas diferentes 

areas de conhecimentos. 

O criterio de organizacab dos conteudos de Lingua Portuguesa, em termos de uso reflexao -

uso de certa forma, define tambem o eixo didatico, a linha geral de tratamento dos conteudos, 

caracteriza um movimento metodologico de acao-reflexao acao. Em que se pretende que, 

progressivamente, a reflexao se incorpora as atividades Hnguisticas do aluno de tal forma que 

ele tenha capacidade de monitorar com eficacia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com o estudo realizado durante o estagio percebemos que o ensino nos anos 

iniciais do ensino fundamental esta integrado aos leitores compartilhados as diferentes 

praticas culturais de leitura e escritas, as diferentes situacoes de comunicaca© oral, 

considerando. O contexto e os interlocutores; produzindo diferentes textos selecionando o 

genero mais adequado a modalidade de leitura e escritas em diferentes propositos. 

A leitura no seu sentido amplo e indispensavel a nossa vida, mesmo que seja leitura do 

mundo. Portanto e de fundamental importancia que os educadores organizem o trabalho em 

torno da diversidade textual para que o aluno possa sentir-se incluido neste mundo 

global izado em que vivemos. Partindo destes pressupostos observamos que, as dificuldades 

encontradas pelo aluno precisam ser trabalhadas contextualizadas no seu cotidiano, levando a 

refletir em quanto sujeito inserido neste contexto. 

No ambito escolar a leitura realizada pelo professor em sala de aula e uma das etapas do 

processo ensino aprendizagem. As necessidades de interesse dos alunos na pratica de leitura. 

Permitindo os professores e a escola acompanhar a construcao do conhecimento pelo aluno, 

no inicio durante ao final do processo. Os resultados dessa avaliacab subsidiam a professor 

para planejar atividades de ensino mais adequados quanto para definir novos camlnhos. 

Ler e uma atividade complexa que faz amplas solicitacoes ao intelecto e as habilidades 

cognitivas superiores da mente; reconhecer, identificar, agrupar, associar, relacionar, 

generalizar, abstrair, comparar, deduzir, inferir, hierarquizar. Nao esta em pauta apenas a 

simples decodificacao, mas a apreensao de informacoes explicita e implicitos e de sentido 

subjacentes, e a construcao de sentidos que dependem de conhecimento previo a respeito da 

lingua, dos generos, das praticas socials de interacao, dos estilos, das diversas formas de 

organizacab textual. 

Observamos no estudo realizado que a formacao de leitores desempenha um papel 

fundamental na vida do ser humano, contribuindo para o seu desenvolvimento em todos os 

aspectos, necessarios para o exercicio da cidadania. Essas praticas envolvem as criancas, 

ampliando nelas uma visao sobre a importancia da leitura em suas vidas. Para isso foram 

aplicadas metodologias que favoreceram o aprendizado, bem como: o gosto de ler texto em 

suas diversas modalidades. 

Vale ressaltar que, apesar das dificuldades que enfrentamos durante o estagio ocorrido de 

setembro a outubro dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2009, conseguimos atingir a meta principal e, assim dar continuidade 
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ao trabalho. A final o verdadeiro resultado deste, vai aparecer no desempenho de nossa 

atividade na pratica do dia-a-dia em sala de aula, consideramos ainda que as reflexoes feitas 

neste estudo devam contribuir, nao so para analisar o tema focalizado, mas sobre tudo, para 

abrir novos caminhos em busca de solucoes para problematica em questao. 

Acreditamos que e possivel, sim atraves desse trabalho academico que podemos refletir sobre 

a importancia de enriquecer de maneira eficiente, a nossa pratica pedagogica, de forma que 

possa contribuir no processo de ensino aprendizagem, especialmente em relaeao ao processo 

de aquisicao da leitura, atraves de uma pedagogia inovada e diversificada, assim obtermos, 

acoes e melhorias da educacao buscando a contribuir mesmo dentro das nossas limitacoes. 

Controlar o que e como escrever nao e tarefa simples, e os alunos precisam aprender isso. 

Pensar e como escrever e organizar o slstema da leitura e escrita um processo complexo que 

precisa esta apoiado nao so nas orientaeoes do professor, mas tambem em material didatico 

adequado. A organizacab da turma e fundamental. O professor propoe parcerias produtivas, 

por exemplo: para a escrita de listas, textos de historias e textos de memorias. 

De acordo com Ana Teberosky (1989), iniclar um processo de alfabetizacao pela leitura e 

escrita do nome, parece ser uma peca chave, pois a partir dele a crianca comeca a entender o 

sistema de leitura e escrita. O nome e um modelo estavel, pois esta voltando a um inicio 

objeto, eliminando-se ambigiiidade da interpretac&o, tem valor de verdade porque se refere a 

uma existencia, a um saber compartilhado, e explicito que marcar objetos ou individuos faz 

parte de intercambios sociais da nossa cultura a escrita do nome proprio possibilita informar o 

numero de letras, quantidade, a variedade, a posicab e a ordem delas, alem de servir como 

referenda para confrontar as ideias das criancas como a leitura e a escrita convencional. 

Expressar-se oralmente e algo que requer confianca em si mesmo. Isso se conquista em 

ambientcs favoraveis a manifestac&b do que se pensa, do que se sente, do que se e. Assim o 

desenvolvimento da capacidade de expressao oral do aluno depende consideravelmente de a 

escola constituir-se num ambiente que respeita e acolha a vez e a voz, a diferenca e a 

diversidade. 

Mas, sobretudo, depende da escolhas ensinarem-lhe os usos da lingua adequada a diferentes 

situacoes comunicativas. A escola deve trabalhar com os alunos a adequacao de texto oral ao 

seu grau de formalidade. Para isso e preciso organizar contexto de escuta atento que tenha 

sentido pra os ouvintes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Isso nao significa deixar as criancas falarem. Apenas a fala cotidiana e a exposicao ao falar 

alheio nao garante a aprendizagem. As atividades de lingua portuguesa devem esta vinculada 

a pratica significativa como exposicao de textos que se apoiam em roteiros, dramatizacao de 

textos teatrais e outros usos piiblicos da lingua. So em atividades desse tipo tem sentido o 

trabalho com entonacab, diccao, gesto e postura. 

Na secao imagem e contexto, a analise e a reflexao sobre os textos nao verbals propiciam 

praticas pedagogicas que focam em conhecer a intencionalidade do aluno explorando a 

tematica estudada. 

As atividades foram trabalhadas de forma intencional a pratica como objetivo de estimular o 

aluno, em trabalhar em grupo, respeitando os diferentes pontos de vista e as normas da 

convivencia, fazendo com que ele participe de diferentes situacoes comunicativas, como por 

exemplo: relate de experiencias particulares; analise critica sobre as atividades desenvolvidas, 

sejam elas individuals ou coletivas; socializacdes de conclusoes leitura e escrita da producao 

te texto dos alunos; entre vistas dramatizacoes, apresentacoes orais, debate sobre as regras dos 

jogos. 

Com o intuito de promover no aluno a conscientizacao da cidadania, a rejeicab as injusticas 

socials, o respeito ao outro, o exercicio de seus direitos e deveres, sao revelados ao aluno, 

gradativa e progressivamente, os usos da leitura e escrita atraves de texto e contexto, que o 

incentivem a reflexao critica sobre esses usos como tema levem a conhecer e avaliar a 

importancia dos valores eticos e morals da sociedade e da revelancia de sua partieipacao 

como cidadao ativo neste contexto. Apesar de permearem todos os momentos de 

aprendizagem das atividades desenvolvidas durante o percurso do estagio. 

O assunto fora escolhido e contextualizado atraves das experiencias anteriores trabalhado na 

maneira a conduzir o aluno a uma reflexao critica, por meio de diversas atividades, entre as 

quais a discussab com os colegas, mediada pelo professor. Essas atividades permitem que o 

educador trabalhe os conteudos da oralidade, que contribuiram para desirubieao do aluno, 

preparando-o para a praticas sociais de uso da lingua oral, alem de desenvolver no educando o 

respeito a fala do outro, seja no que se referem as suas ideias ou a os diferentes modos de 

expressao. 

O desenvolvimento das capacidades lingCiisticas de ler e escrever, falar e ouvir com 

compreensao em situacao diferentes dos familiares, nab acontece espontaneamente. Elas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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precisam ser ensinadas sistematicamente e isso ocorre prmcipalmente, nos anos initials da 

educacao fundamental. 

O trabalho com a leitura tem como finalidade a formacao de leitores competentes, e 

conseqiientemente, a formacao de escritores, a possibilidades de produzir textos eficazes tem 

sua origem na pratica de leitura, espaco de construcao da intertextualidade e fonte de 

referenda model izadora. 

Tendo em vista a construcao do conhecimento do aluno e o respeito a diversidade, sempre em 

contextos significativos, reflete-se sobre o uso das marcas oralidades e de expressoes 

idiomaticos, alem do contato com os variantes regionais. Essas praticas tem como objetivo 

desmistificar a ideia de "lingua certa", e de lingua "errada", reconhecer a pertinencia dos 

valores regionais e propiciar ao aluno a adequacao da linguagem oral segundo a intencao 

comunicativo, o contexto e seus interlocutores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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