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"O individuo e o que ele faz de si mesmo 

durante sua existencia, e somente a historia 

pessoal explica a natureza de cada um." 

Regina Zilberman 



Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho sobre Literatura apresenta resultados de uma pesquisa realizada 

com os alunos do quinto ano do Ensino Fundamental. A pesquisa teve como objetivos, 

identificar a visao dos alunos sobre a literatura trabalhada na escola e a contribuicao dos 

textos literarios para o desenvolvimento escolar dos alunos. O procedimento 

metodologico teve como base uma pesquisa de campo, numa perspectiva qualitativa. 

Foi utiltzado como instrumento de coleta de dados o questionario, com questSes 

objetivas e subjetivas. Os dados foram analisados com base nos estudos de Zilberman 

(1994); Antunes (2007); Carvalho (1974) entre outros. Os resultados mostram que a 

maioria dos alunos tern pouco envolvimento com literatura infanto-juvenil, conhecem 

poucos generos textuais, inclusive a literatura de cordel, alem de apresentarem 

limitacdes sobre a compreensao dos textos lidos. 

Palavras chave: Literatura Infant!. Literatura de cordel. Alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. I I S T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A literatura infantil pode possibilitar a crianca o cultivo as emocoes e a uma 

realidade fentasiada atraves do encantamento dos textos. Ela conduz o ser humano a 

compreender o seu universo e tambem contribui para o desenvolvimento global da crianca, 

atraves do seu carater ludico educa a crianca divertindo-a e informa o adulto. 

Atraves da literatura a crianca podera, de algum modo, relacionar as informacdes 

contidas no texto literario com o seu mundo real. Essa literatura retrata de alguma forma a 

realidade do leitor e trata de assuntos que tern significado para ele despertando no leitor o 

prazer de ler. E possivel afirmar tambem que ela comunica, amplia varies aspectos, e fonte 

de reflexao pessoal, de espirito critico e torna o leitor diante do mundo um ser mais critico. 

A literatura de cordel e uma literatura popular narrada em versos, que pode ser 

trabalhada na escola como recurso a leitura e compreensio de textos. 

A escolha do tema "Literatura" e decorrencia do meu conhecimento acerca da 

aprendizagem inicial da leitura atraves da literatura de cordel e da realidade que envolve a 

pratica de leitura nas escolas. 

Na escola Jose Teofilo dos Santos observei que os alunos apresentam um certo 

desinteresse pela leitura e que o trabalho com a leitura e realizado apenas de forma 

sequenciada. Identifiquei que os textos trabalhados, em sua maioria, sio os dos livros 

didaticos. Os livros de literatura que vem para a escola ficam guardados e sao sub -

aproveitados, uma vez que ha pouco trabalho de leitura desses textos. Percebi tambem que 

ha enfase no estudo da gramatica de modo a limitar a leitura e a escrita de forma livre. 

Diante deste problema identifiquei a necessidade de se trabalhar a leitura na sala de 

aula como forma de desenvolver o habito e o gosto da leitura. Quern ler viaja em um 

mundo fascinante, do real ao imaginario, e ler uma obra literaria e descobrir o mundo que 

se esconde atras das palavras. A literatura cultiva a imaginacao, estimula a inteligencia e a 

memoria. 
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O men interesse atraves desse projeto foi identificar como os alunos compreendem 

os textos lidos e desperta-los quanto a importancia que a literatura tern para tomar a aula 

uma diversao. 

E necessario ensinar as criancas o gosto pela leitura deixando o espaco livre para 

que elas possam expressar sens sentimentos, tornando-se livres para usar a imaginacao e a 

criatividade. 

Por essa razao a minha pergunta de pesquisa foi: Como os alunos compreendem a 

Literatura trabalhada na escola? 

O presente trabalho organiza-se da seguinte forma: um texto introdutorio, no qual 

falo um pouco sobre literatura, apresento os objetivos, e o que me levou a escolher o tema. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA referential tedrico aborda a visao de aiguns autores sobre literatura sobre os quais o 

trabalho se baseia. Na metodologia apresento os procedimentos utilizados para a realizacao 

da pesquisa. No topic© denominado: A leitura dos alunos apresento os resultados da 

pesquisa com os alunos do quinto ano do ensino do ensino fundamental. Um capitulo a 

parte trata da analise do estagio em que foi desenvolvido com os alunos na escola. E para 

concluir apresento as consideracoes finais. 
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2. R E F E R E N C I A L TEORICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho sobre literatura na sala de aula tern como base os estudos de Zilberman (1994, p. 

22), que defende que a literatura "sintetiza, por meio dos recursos da ficcao, uma realidade, que tern 

amplos pontos de contato com o que o leitor vive ootidianamente". 

Nessa visao a ficcao atraves de sua linguagem simbolica transmite uma realidade ao leitor. Para 

Zilberman (1994, p. 24), "o que a ficcao lhe sugere e uma visao de mundo que ocupa as lacunas 

resultantes de sua restrita experiencia, atraves de sua linguagem simbolica". Compreende-se assim a 

importancia da ficcao para a ampliacao de visao de mundo da crianca. 

A leitura de textos de ficcao quando integrada a escola possibilita ao aluno criar sua propria 

identidade, sens proprios conceitos e ideologias atraves das reflexoes e discussoes dos textos. Segundo 

Zilberman (1994, p. 21), "tanto a obra de ficcao como a instituicao do ensino estSo voltadas a formacao 

do individuo ao qual se dirigem" 

A escola atraves dos professores transforma a realidade viva nas disciplinas, ou seja, os 

professores ao trazerem informacoes e discutirem contextos do cotidiano ou assuntos polemicos que 

fazem parte da realidade do aluno transformam assim esses assuntos em conteudos. A escola para 

Zilberman (1994, p. 22) "tern uma finalidade sintetizadora, transformando a realidade viva nas 

disciplinas ou areas do conhecimento que sao apresentadas ao estudante". Percebe-se com isso a 

relacao que existe entre a literatura e a escola, ambas mostram a realidade a crianca procurando ensina-

las. 

Atraves da literatura a crianca podera de algum modo relacionar as informacoes contidas no 

texto literario com o seu mundo real. Zilberman (1994, p. 24) afirma que "atraves do conto de fadas, da 

reapropriacao de mitos, iabulas e lendas folcloricas ou do relatorio de aventuras, o leitor reconhece o 

contomo dentro do qual esta inserido e com o qual compartilha sucessos e dificuldades". 

Na literatura, o escritor mostra a realidade de forma iantasiada. "[...] No conto o homem passa a 

revelar experiencia, preocupando-se com o fato sucedido e o seu conteudo real. Assim como o mito 

representa o sobrenatural, a lenda, o fantastico, atribuidos como verdadeiros, o conto representa a 

verdade, que e iantasiada voluntariamente". (CARVALHO, s/d, p. 19). Nesse sentido, a literatura 
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contribui na formacao da crianca, com suas experiencias reveladas atraves dos contos e sua realidade 

iantasiada. 

A literatura iniantil para Antunes (2007, p. 28), "e um dos recursos mais encantadores no 

processo educacional". Ela atrai a crianca, transmite emocoes e uma realidade iantasiada atraves de sua 

leitura encantando assim, a crianca. 

Para Zilberman (1994, p. 40), a literatura infantil "visa a uma interpretacao da existencia que 

conduza o ser humano a uma compreensao mais ampla e eficaz de seu universo". Essa compreensao 

ampla e eficaz do universo e a compreensao do mundo e do ser que a literatura iniantil abrange. 

Segundo Zilberman (1994, p. 25), "A literatura infantil [...] da conta de uma tarefa a que esta voltada a 

cultura - a de conhecimento do mundo e do ser'". 

Essa literatura que conduz o ser humano a compreender o seu universo, tambem contribui para 

o desenvolvimento global da crianca. Segundo Ferreira: et al (s/d, p. 1917), "[...} a literatura iniantil 

contribui eficazmente para o desenvolvimento global da crianca, despertando-lhe a sensibilidade, 

agindo sobre o imaginario e sobre o intelecto". 

A literatura retrata de alguma forma a realidade do leitor e trata de assuntos que tern significado 

para ele despertando no leitor o prazer de ler. Antunes (2007, p. 17), afirma que: "Na verdade, o prazer 

de ler se estabelece quando a relacao livro/leitor adquire significado para sua vida, atende a seus 

interesses, [...]". Compreende-se, com isso, que para despertar no aluno interesse pela leitura e preciso 

trabalhar com assuntos que tern significado para sua vida. 

A leitura deve ser entendida e praticada de uma forma que, o que se le esteja associado a uma 

postura critica por parte do leitor. Antunes (2007, p. 42) considera que, "[...] A leitura verdadeira e 

quando a gente pensa sobre o que esta lendo, e entende o que a leitura nos tras". Compreende-se, que o 

leitor precisa atribuir sentido ao que esta escrito e os versos contribuem para isso, porque eles 

promovem a percepcao dos sons da lingua ajudando a crianca a identificar, no texto, as palavras 

conhecidas. Antunes (2007, p. 23), afirma que: 

0 trabalho com versos e muito importante, pois, de forma ludica e prazerosa, promove 
uma percepcao mais intensa dos sons da lingua. Ao metnorizar versos, trovas, 
quadrinhas, trava-linguas, pocmas e cantigas, a crianca pode rcalizar atividades dc 
identificacao no texto escrito daquelas palavras conhecidas oralmente. 
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O professor deve estimular a pratiea com a linguagem oferecendo aos seus alunos diferentes 

generos para serem lidos e analisados. Porto (2007, p. 58), diz que "[...] a pratiea com a linguagem, na 

sala de aula, deve ser estimuladora: textos de diferentes generos devem ser coiocados a disposicao dos 

alunos, para leitura e analise. [...J" 

Para que o aluno leia com compreensao, o professor precisa contribuir nesse desenvolvimento 

proporcionando-lhes a familiaridade com generos textuais diversos e lendo para eles em voz alta. 

Batista: et al (2007, p. 44), destaca que: 

Para contribuir com o desenvolvimento da capacidade dos alunos de ler com 
compreensao, e importante que o professor ou a professors lhes proporebne a 
familiaridade com generos textuais diversos (historias, poemas, trovas cancoes, 
parlendas, cistas, agendas propagandas, noticias, cartazes receitas culinarias, instrucoes 
dejogos, rcgulamcntos, lendo para eles em voz alta ou pedido-lhe leitura automata. 

Quando e atribuido sentido a algo que esta escrito significa que se esta lendo. Seja um livro, um 

cartaz, um jornal, uma embalagem, ou um panfleto. "Ler e atribuir diretamente um sentido a algo 

escrito". (JOLIBERT, 1994, p. 15). Ler e tambem uma necessidade basica do ser humano para viver 

numa cidade civilizada. Segundo Carvalho (1974, p. 19), "[...] Nao basta ao homem cultivar o corpo, 

fazendo ginastica, se ele quer viver num meio civilizado. E-lhe necessario aprender a ler porque e a 

leitura o meio principal de que ele se servira para aprender". Nesse sentido, justifica-se a importancia 

do homem aprender a ler e entender o que esta lendo. 

O professor deve falar ao aluno dessa importancia que tern a leitura, oferecer lhe oportunidade 

para ler muito, e que as leituras sejam de bons livros. De acordo com Fulgencio (1998, p. 32) '[...] o 

caminho para chegar a ser um bom leitor consiste em ler muito'. O processo de formacao de leitores 

depend© da quanudade e da qualidade dos livros. Antunes (2007, p. 13) afirma que "Alem da qualidade 

dos textos a formacao de leitores depend© de certa quantidade de leitura". 

Na maioria das vezes, o educando so e estimulado a participar de uma atividade de leitura de 

forma mecanica, nao sendo estimulado a praticar a habilidade de leitura espontanea e prazerosa. O 

educador precisa ser um mcentivador e desenvolver no aluno o gosto pela leitura a partir do seu proprio 

exempk) como leitor. Se o professor e um leitor efetivo a sua pratiea "contamina" os alunos de modo 

que estes se sentir&o estimulados a ler e refletir sobre o que leem. Para Vieira (2007, p. 26), 
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[...] Earn; livros e leitoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ha importaates mediadores. O mediador mais importante e 
voce, professor (a), figura fundamental na Mstoria de cada um dos alunos. [...] Cabe a 
voce o papel de desenvolver no aluno o gosto pela leitura a partir de uma aproximacao 
significativa com os livros. [...] para que haja exito na formacao do leitor precisamos 
efetivar uma leitura estimulante, refkxiva, diversificada, criuca, ensinando os alunos a 
usarem a leitura para vivetem melhor. 

E de grand© importancia o educador criar opoxtunidades para que o aluno adquira o habito e o gosto de 

ler, devc deixa-lo tambem que leia o que quiser. Pontes (1989, p. 42) afirma que "[•,.] O aluno nao devc ser 

obrigado a ler nada. Deve-se, antes, deixar que leia o que quiser e quando quiser, para que ele adquira o habito e 

o gosto pela leitura". A literatura infanto-juvenil desperta esse gosto pela leitura. Carvalho (s/d, p. 10) destaca 

que: 

(...) a fiineao primordial do esiudo da literatura infanto-juvenil e conseguir despertar 
na crianca e no adolescente o prazer da leitura, e inicia-los na cultura, de modo 
atraenfce, para dar-lhes a devida formacSo. 

Um bom professor deve despertar no aluno o gosto pela leitura e ensinar o aluno a compreender 

o que le. Nao ha leitura quando nao ha compreensao de um texto. Carvalho (1974, p. 23), afirma que 

"[...] a COMPREENSAO ou o ENTENDIMENTO slo importantes para a leitura. Sem compreensao 

nao ha leitura". Se o aluno nao compreende o texto ele tambem nao ira ser capaz de da sua opinilo, 

argumentar, ou seja, sera inutil essa leitura. 

Para que o aluno aprenda a fezer uma leitura util, o professor precisa ensinar ao aluno 

compreender o que le. E para isso e importante o aluno gostar de ler. Meio (2007, p. 19), afirma que: 

Alfabetizar, ensinar a ler e a cscrevcr corretamcnte, despertar o gosto pela leitura, 
incentivar futaos formadores de opiniao... Um bom professor deve fazer tudo isso, 
deve ensinar o aluno a compreender o que le e ser capaz de, ao atribuir senudos aos 
textos, relacionar, argumentar, defender seu ponto de vista e ouvir o dos outros e 
mudar de ideias se necessario. 

Nesse sentido, o bom professor e aquele que ensina ao aluno compreender, atribuir sentido e 

argumentar um texto. 
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A literatura infantil atraves do seu carater ludico educa a crianca divertindo-a e informa o 

adulto. Como afirma Carvalho (s/d, p. 12), 

[...] A literatura infantil tern dois sentidos, dirige-se a crianca e informa o adulto. 
Conscgue realizar, com seu carater ludico, recrcativo, duas finalidades, destinando-se 
a duas mcntalidades: a crianca, divertindo-a e educando-a; ao adulto, agradando-lhe e 
lnformando. 

Atraves do pensamento de Coelho (1989, p. 12), pode-se afirmar que a historia alem de educar 

e informar ela possui outras funcdes, porque ela "aquieta, serena, prende a atencao, informa, socializa, 

educa". 

Considerando que a literatura informa e educa e possivel afirmar tambem que ela comunica e 

amplia varios aspectos. Pensando assim, Carvalho (s/d, p. 90) afirma que: 

J...J toda obra deve ter algo a nos comunicar, sobretudo a obra infanto-juvenil. E sabido 
tambem que a literatura e a maior arma para a critica, quer de costumes, quer de 
caractcres etc., podendo compreender varios aspectos: social, politico e tantos outros. 

Contar e ouvir historias e um exercicio privilegiado de habilidades mentais e tambem habitos 

que fascinam o ser humano. "Alem de proporcionar experiencia emocional e estetica, o convivio com a 

literatura, tanto ouvindo historias como lendo, constitui um exercicio privilegiado de habilidades 

mentais ede familiaridade com as estruturas e possibilidades da lingua escrita" (ANTUNES, 2007, p. 

28). Nessa mesma perspectiva Vieira (2007, p. 32), afirma que "[...] contar e ouvir historias sao habitos 

que sempre fascinam o ser humano." 

A literatura e fonte de reflexao pessoal, de espirito critico e torna o leitor diante do mundo um 

ser mais critico. Segundo Held (1980, p. 234) "[...] A literatura fantastica e poetica e antes de tudo e 

indissociavelmente, fonte de maravilhamento e de reflexao pessoal, fontes de espirito critico, porque 

toda descoberta de beleza nos torna exigente e, pois, mais criticos diante do mundo". Com isso 

percebe-se o quanta o campo da literatura e amplo. A literatura envolve toda atividade humana. 

Carvalho (1974, p. 20), afirma: 

I 
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[...] nosso mleresse e desperta-lo para a leitura em feral, para a literatura, porque o 
campo da literatura e imenso, e porque no campo da literatura voce podera encontrar 
tudo aquilo que Ihe interessa pessoalmente e especificamente. Nao ha atividade 
humana que nao seja abarcada e envolvida pela literatura. 

Atraves do pensamento de Carvalho (1974, p. 20), pode-se entao, entender a importancia da 

leitura em geral e da literatura na formacao de leitores reflexivos e criticos e o quanto e prazeroso 

trabalhar com a literatura na sala de aula. 
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3, METODOLOCIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta pesquisa foi realizada no Centro de Educacao Especial Integrada Geny Ferreira, com 39 

alunos e teve como objetivo identificar como a literatura e compreendida pelos alunos. 

Teve um carater qualitativo e exploratorio, pois segundo Minayo (1997, p. 21), "a pesquisa 

qualitativa corresponde a questoes muito particulares. Ela se preocupa, nas ciencias sociais com um 

nivel de realidade que nao pode ser quantificado". E segundo Gonsalves, (2003, p. 65), "A pesquisa 

exploratoria e aqueia que se caracteriza peio desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com objetivo 

de oferecer uma visao panoramica, uma primeira aproximacao a um determinado fenomeno que e 

pouco explorado". 

Para a coleta de dados foi feito uma pesquisa de campo com o objetivo de identificar 

informacoes dos alunos. Gonsalves (2003, p. 67) afirma que esse e "o tipo de pesquisa que pretende 

buscar a informacao diretamente com a populacao pesquisada". 

O questionario foi utilizado como instrumento da coleta de dados. Para Gressler (1979, p. 54-

55) ele "e constituido por uma serie de perguntas organizadas com o objetivo de levantar dados para 

uma pesquisa (...)" e "e normalmente o instrumento mais rapido para coletar dados". 

O questionario foi composto por questdes objetivas e subjetivas com o objetivo de ter uma visao 

geral das opinides dos alunos pesquisados. 

O resultado da analise dos dados foi feita com base nos conhecimentos teoricos adquiridos. 
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4. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LEITURA DOS ALUNOS 

Nesta parte do- trabalho apresento utna tentativa de analise acerca dos dados obtidos na 

pesquisa sobre a compreensao dos alunos referente a leitura de textos literarios. 

Ao perguntar aos alunos se os mesmos gostavam de ler, 7,7% responderam que leem 

apenas quando e precise. Nos Parametros Curriculares Nacionais (BRASH <, 2001, p. 55), consta 

que: "E precise, poitanto, oferecer-lhes os textos do mundo: nao se formam bons leitores 

solicitando os alunos que leiam apenas durante as atividades na sala de aula, apenas no livro 

didatieo, apenas porque o professor pede." Assim, o professor deve oferecer aos alunos 

oportunidade para que eles leiam diversos textos. 

Em relacao a auto-avaliacao de suas leituras, 20,5% responderam que leem pouco e 

10,3% leem apenas o que a professora pede. Essas respostas indicam que os alunos leem somente 

quando sao solicitados ou quando necessitam responder tarefas. Sendo assim, nao demonstram 

grande entusiasmo e intimidade com as palavras e como consequencia leem para cumprir 

obrigacoes. Neste momento e de fundamental importancia que o professor ajude ao aluno a 

desenvolver "habilidades linguisticas para que possa ir alem da simples decodificacao das 

palavras. E preciso leva-lo a captarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA por que o escritor esta dizendo o que o texto esta dizendo, ou 

seja, ler as entrelinhas. Pode-se fazer mais: proporcionar ao aluno experiencias de leitura que o 

levem n2o so a assimilar o que o texto diz, mas tambem como e para quem diz. (Kato, 1990)". 

Neste sentido o aluno estara adquirindo gosto pela leitura, pois estara encontrando sentindo no 

que esta lendo. 

Ainda com relacao ao gosto pela leitura 10,2 % dos alunos responderam que gostam de ler 

somente o que lhes interessa. Essa selecSo feita pelos alunos indica que eles nao leem quaiquer 

texto que encontram, mas apenas o que lhes agrada. Por isso o professor antes de fazer um 

rodizio de leitura e necessario que ele faca um fevantamento-para saber as- preferencias de seus 

alunos, para que na sala de aula num momento oportuno de leitura o professor facilite a procura 

dos livros. Segundo Antunes (2007, p. 18) "A sua orientacao como professor deve ser limitada no 

momento da leitura livre. Interfira apenas quando for solicitado. No momento da escolha e da 

sugestSo de livros, voce pode mvestigar o interesse da crianca e ajuda-la a encontrar o livro que 

mais lhe agrada". (grifo do autor). 

Ja 7,7% dos pesquisados responderam que gostam de lef somente historias. Se esses 

alunos so gostam de historia e porque sao esses textos que eles tern acesso ou porque talvez 
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desconhecam outros generos textuais o que fica na rcsponsabilidade do professor despertar esse 

desejo nos alunos com entusiasmo. Vieira (2007, p. 31), afirma que "Dentre as varias formas de 

ttabalhar com leitura em sala de aula, a aprescntacSo oral de um texto lido e uma das maneiras 

mais simples e ao mesmo tempo mais eficientes de despertar o gosto pela leitura". 

Sobre essa mesma questao 12,8% responderam que leem, as vezes, pequenos textos. A 

resposta demonstra que os alunos preferem textos curtos, talvez pela falta de pratiea com textos 

mais complexos. Esses alunos ainda estao em fase de iniciacao a leitura, e e nessa rase que deve 

haver incentivo dos professores e dos pais. Eles ainda nao foram despertados para textos mais 

iongos. De quaiqucr forma, o fate de lerem textos ja constitui uma possibilidade deles entrarem 

no mundo da leitura. Antunes (2007, p. 24), afirma que "[...] Textos atrativos, curtos, simples, 

com vocabulario familiar ao universo da crianca, com ilustracdes atraentes, facilitam a insercao 

do novo leitor ao mundo da leitura". 

No que se refere a compreensao dos textos lidos, 2,6% dos alunos afirmaram que 

entendem os textos, as vezes, quando o texto e curto. Compreende-se assim, que esses alunos 

possuem uma leitura limitada, com poucas informacoes explicitas, por isso, nao entendem os 

textos mais complexos. Carvalho (1974, p. 23), afirma que "[...] a COMPREENSAO ou o 

ENTENDIMENTG sao importantes para a leitura. Sem compreensSo nio ha leitura". (grifo do 

autor). Por isso, por nao conseguirem compreender textos longos eles nao gostam de le-los. O 

professor deve ler textos diversos com seus alunos, discuti-tos e interpreta-los juntamente com 

eles. 

O mesmo acontece com 2,6% dos alunos que responderam que quando o texto e grande 

nao entendem nada. Com isso, e possivel perceber que existem muitos alunos que estio apenas 

decodificando as palavras e estao necessitando refletir mais sobre o que leem para poder 

compreender. O professor precisa ajuda-ios nesse process©. Segundo Batista (2007, p. 44), "Para 

contribuir com o desenvolvimento da capacidade dos alunos de ler com compreensao, e 

importante que o professor ou a professora lhes proporcione a familiaridade com generos textuais 

diversos (historias, poemas, trovas, cancdes, parlendas, cistas, agendas, propagandas, noticias, 

cartazes, receitas culinarias, instrucoes de jogos, regulamentos), [...]". So assim o aluno vai 

adquirindo aos poucos novos esquemas de leitura. 

2,6% dos alunos, no momento da auto-avaliacao relacionado, a sua leitura disseram que 

leem muito poueo. Esses alunos ainda «§& foram incentivados a esse processo de aprendizagem 

que e a leitura ou entao nao tiveram a oportunidade de ter acesso a diversos livros para ler. 
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Lacerda (2004, p. 64), "[...} ha uma grande diferenca na aprendizagem entre as crianeas que tern 

aeesso as historias infantis eaquelas que nao tem. [...]". 

Entretanto- 61,5% fespondeiamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qm  gostam de ler qualquer livro que encontram. Tambem 

em rekcSo a avaliacao que eles fizeram de suas leituras 64,1% afirmaram que leem bem. E 

possivel concluir nestas respostas que, quando um aluno ler qualquer texto e porque gosta de ler e 

esse gostar remete a satisfacao acerca do contato com textos. Essas respostas indicam que esses 

alunos ja conhecem a importancia que a leitura tem para a sua vida. Sabem que, atraves da leitura 

eles podem interagir com o mundo. Consta nos Parametros Curriculares Nacionais (2001, p. 56), 

que "Para aprender a ler, portanto, e preciso interagir com a diversidade de textos escritos, [...}". 

Ao perguntar aos alunos se eles entendem tudo o que leem, 51,3% responderam sim. 

Comparand© essa resposta com a anterior, podemos afirmar que tem pessoas que gostam de ler 

qualquer livro, porem nao compreende os textos. E o caso dos 10,2% dos alunos pesquisados que 

estSo precisando dar enfase a compreensao e se esforcarem para compreenderem os textos. 

Segundo Alliende; Condemarin (1987, p. 26), "[...] durante as primeiras etapas da aprendizagem 

da leitura, a enfase deve ser colocada na decodificacao ou na compreensao, mas ninguem beta 

duvida que, uma vez que se aprendeu a decodificar, todo o esforco posterior deve ser dirigido a 

compreensao". 

Na auto-avaliacao que os alunos fizeram de suas leituras, nenhum deles afirmou ler com 

dificuldade. Esses alunos acbam que ler e somente decifrar as letras, o que nos faz lembrar o que 

Martins (1994, p. 7) nos diz que "o ato de ler e usualmente relacionado com a escrita e o leitor 

visto como decodificador da letra [...}". 

35,9% afirmaram que entendem quase tudo que leem. O fato de responderem que 

compreendem quase tudo ja demonstra que ha falta de compreensao acerca dos textos lidos, ou 

seja, a compreensao e limitada. Nao conseguem ler nas entrelinhas, mas so o que e superficial 

num texto. 

Seguindo essa mesma direcao, 7,6% dos alunos responderam que entendem pouco os 

textos que leem. Esses alunos nao devem ter o Mbito de ler, ou nSo possuem esquemas anteriores 

capazes de ajuda-los nas leituras seguintes. Os alunos que leem com limitacao nao conseguem 

abstrair do texto informacoes importantes, pois nao conseguem captar o sentido do texto. Ler nSo 

e uma tarefa facil, exige tempo e concentracao. Segundo Bencini (2006, p. 31), "Ler, todo mundo 

sabe, esta longe de ser uma tarefa facil. [...]. Qualquer leitura exige o dominio da lingua e suas 
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nuances, alem de tempo e concentracao, determinacao e conbecimento sobre o tema (ou vontade 

para aprender e descobrir). [...]". 

Ao perguntar aos alunos se na sala de aula eles liam textos do livro didatico, 12,8% 

responderam que estudam somente a gramatica. Nessa resposta dois pontes sao importantes: ou a 

atencao dos alunos e voltada para o conteudo que e mais solicitado em sala de aula ou o livro 

didatico nao possui gramatica contextualizada que possa ser trabalhada juntamente com o texto. 

Assim, a leitura e a producao de texto sao afastadas do aluno. Lacerda (2004, p. 52), afirma que 

"[...} os conteudos das historias sao interdisciplinares envolvendo diversas areas do 

conhecimento, podendo, assim ser aproveitados para incluir outras disciplinas do curriculo. {...}", 

no caso a gramatica contextual izada. 

20,5% dos alunos afirmaram que todos os dias leem um texto do livro didatico. Segundo 

Vieira (2007, p. 29), "[...] para formar leitores, e preciso que a pratiea de leitura seja frequente, 

todos os dias, com horario dario e muita empolgacao! [...}". O que nao faz sentido e o aluno ler 

apenas para responder atividades, pois essa e uma leitura superficial e mecanica. E o que 

acontece com 30,8 dos alunos pesquisados que responderam que leem para fazer atividades. 

Enquanto que 15,4% afirmaram que, somente as vezes, liam textos do livro didatico na sala de 

aula. Nesse caso e que o que predomina e a falta de leitura em sala de aula. 

20,5% responderam que leem apenas o conteudo solicitado pela professora. Consta nos 

Parametros Curriculares Nacionais (2001, p. 55), que "E preciso, portanto, oferecer-lhes os textos 

do mundo. nao se fbrmam bons leitores solicitando os alunos que leia apenas durante as 

atividades na sala de aula, apenas no livro didatico, apenas porque o professor pede. [...}". O 

professor deve oferecer aos alunos oportunidade para eles lerem diversos textos. 

Na pergunta sobre a utilizaeao de livros de literatura na sala de aula nos anos anteriores, 

41%disseram que a professora lia com a turma e discutia os textos. As historias infentis sao um 

convite a discussSo. Lacerda (2004, p. 35), afirma que "[...} ao passo em que sao introduzidas as 

historias infentis na sala de aula o aluno e convidado a discutir conteudos importantes para a sua 

educacao". 

Complementando a resposta anterior, 38,5% responderam que todos os livros de literatura 

eram lidos pela turma. Ao que parece a leitura dos livros de literatura e valorizada em sala de 

aula A literatura tem grande importancia na formacao do leitor. 

2,6% afirmaram que a escola possue livros de literatura, porem nao s5o utilizados. A 

resposta indica que nao e dada a devida importancia aos livros de literatura, por isso a utilizacao e 
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minima. De acoido com Coelho (1989, p. 35), e "Uma pena ver as prateleiras repletas de livros e 

as criancas indiferentes a eles, perdendo a oportunidade de enriquecer a infaneia Precisamos 

despertaf-lfces o desejo de ler, enquanto ha tempo, [...}". 

12,8% dos alunos disseram que seus professores utilizam para leitura apenas o livro 

didatico. Com isso, podemos afirmar que ha uma prioridade ao livro didatico. Os livros de 

literatura infanto-juvenil podem despertar maior interesse pela leitura, por isso devem fazer parte 

do mundo deles. Nesse caso, a leitura flea limitada aos livros didaticos. Martins (1994, p. 25), 

referindo-se ao livro didatico afirma "Como, principalmente no contexto brasileiro a escola e o 

lugar onde a maioria aprende a ler e a escrever, e muitos tem sua talves unica oportunidade de 

contato com os livros, estes passam a ser identificados como manuais escolares". 

O livro didatico quando utilizado apenas para estudar a gramatica e ler textos, sem a 

discussao do teor do texto, e sem relaciona-lo com a realidade do aluno, nao contribui para 

formacao de um aluno critico. Fontes (1989, p. 38), afirma que "[...] o livro didatico pode manter 

o aluno ocupado e dar-lhe a sensacao de ester trabalhando muito; [...} Pode, enfim, contribuir 

para a aquisicao dos comportamentos de lingua e pensamento atraves da imitacao, mas, 

certamente, nao garante uma leitura critica e transformadora da realidade, [...]". 

Entretanto 5,1% afirmaram que na© havia livros de literatura na escola. Segundo Lacerda 

(2004, p. 30), "O problema de aprendizagem reside, ainda na falta de estimulos ou eondicdes 

necessarias, oferecidas pela escola, para que o educando possa desenvolver competencias tanto 

na escrito quanto na leitura, Tais eondicdes acreditamos, podem ser encontradas num trabalho 

realizado, a partir da utilizacao das historias infantis, por exemplo". Assim, quando a escola nao 

oferece ao aluno a oportunidade de desenvolver o habito da leitura as consequencias sao 

gravissimas, pois, esses aluncs sentem dificuldade em ler e como consequencia o seu aprendizado 

e mais lento. 

Ao questionar os alunos se os professores ja haviam lido historias infantis na sala de aula, 

43,6% responderam que sim, muitas vezes. Isso quer dizer que esses professores realizavam 

atividades ou sessdes de leitura das historias infantis incentivando assim, esses alunos a lerem ao 

contar histerias. Lacerda (2004, p. 31), afirma que "[...J cabe ao professor incentivar a leitura, 

mostrando que ela pode ser um elemento importante na vida dos seus alunos. Para tanto, ele 

proprio precisa ser um leitor critico, demonstrar paixao pela leitura e compartilhar isso com a 

turma. [...]" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para 38,5% dos alunos a leitura de historias infentis em sala eram realizadas poucas vezes. 

Isso quer dizer que as atividades de leitura sao raras, sendo dado pouco valor a leitura literaria. 

Antunes (2007, p. 21), afirma que "[...}zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA & tempo reservado a leitura durante o period© escolar 

assegura que as criancas vao valorizar a leitura Hteraria, pois voce a esta valorizando". (grifo 

do autor). 

15,4% disseram que seus professores leem em sala de aula apenas textos do livro didatico. 

Se o professor atraves dos textos do livro didatico instiga no aluno o desejo de buscar outras 

leituras ele esta fazendo um trabalho importante, pois existe, no livro didatico uma diversidade de 

generos textuais. Segundo Guedes-Pinto; et al (2007, p. 29),"[...} o texto didatico pode e deve ser 

levado para as aulas de Lingua Portuguesa para ser lido, interpretado e analisado como um dos 

muitos generos textuais". 

Um percentual pequeno, porem, significativo de alunos, ou seja, 2,6% afirmaram que seus 

professores nao leem em sala de aula. Para Antunes (2007, p. 14), "[...} todos os professores, 

principalmente os de series iniciais, devem investor esforcos para se tornarem em contadores de 

historias". 

Ao indagar se os alunos quando nao estao estudando portugues e sim as outras disciplinas, 

leem textos, 51,2% afirmaram que o professor sempre e quern le para a turma. Antunes (2007, p. 

10), diz que "[...] Tanto a leitura feita pelos pais, pela familia, quanto a feita pelo professor, e 

muito importante e fortalecera o desenvolvimento da linguagem e as nocoes sobre a lingua escrita 

que serao muito valiosas no processo de alfabetizacao." 

25,6% afirmaram que os professores de outras disciplinas sempre pedem que eles leiam o 

texto e depois o professor explica. Quando o aluno ler outros textos de outras disciplinas ha uma 

integracao de novos conhecimentos, alem de uma pratiea de linguagem diferenciada, pois, o 

aluno aprende a ler, lendo. Segundo Antunes (2007, p. 10), "Quanto mais expressivamente 

leiamos, muito melhor". 

Mas, ja 15,4% dos alunos disseram que sempre leem com os colegas e o professor. 

Percebe-se que esse professor da importancia a leitura, por isso, ao explicar o assunto da sua 

disciplina ler o texto com os alunos. Consta nos Parametros Curriculares Nacionais (2001, p. 61), 

que "A leitura cotaborativa e uma atividade em que o professor le um texto com a classe e, 

durante a leitura, questiona os alunos sobre as pistas linguisticas que possibilitam a atribuiclo de 

determinados sentidos. Trata-se, portanto, de uma excelente estrategia didatica para o trabalho de 

formacao de leitores. [...]". 
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7,7% dos alunos responderam que os professores leem apenas partes do texto quando vao 

corrigir os exercicios. Neste sentido, podemos dizer que os textos servem apenas como 

complement© para expiicar os exercicios. 

Nenhum aluno respondeu que os professores das outras disciplinas nao se preocupam em 

ler o texto do livro. Isso quer dizer que os professores dos alunos pesquisados compreendem a 

importancia que tem a pratiea da leitura. Fontes (1989, p. 5), afirma que "E sempre bom lembrar 

que a pratiea de leitura de textos, assim compreendida, deve fazer parte de todas as disciplinas, 

que compdem o curriculo escolar. [...]". 

Ao indagar sobre como as leituras dos textos sao reaiizadas na sala de aula, 5,1% 

responderam que as leituras sao reaiizadas individualmente. A utilizacao desta estrategia e uma 

forma de considerar o progresso dos alunos. 

7,7% disseram que a leitura e realizada coletivamente. A leitura coletiva e uma maneira 

de o professor instigar no aluno o desejo de ler o texto depois. 

17,9% responderam que a leitura era realizada por paragrafos. A leitura por paragrafo 

ainda que importante, cowe o risco de limitar a compreensao total do texto. Segundo Bencini 

(2006, p. 35), "[...] Se o objetivo e formar leitores autonomos, capazes de estudar sozinhos, e 

fundamental que os alunos compartilhem a leitura e se ajudem nas tarefas [...]". 

20,5% responderam que realizam a leitura silenciosamente, A leitura silenciosa contribui 

para o desenvolvimento intelectual do aluno, pois, segundo Alliende; Condemarin (1987, p. 15), 

"[...] Ao ler, criam-se imagens intemas, estimuladoras do pensamento e da criatividade; estas 

imagenssaocriadasapartir das propriasexperiencias e necessidades. [...]". 

48,7% responderam que altemam, ou seja, iniciam a leitura silenciosa e depois leem em 

voz alta. Uma leitura silenciosa faz com que o aluno entre em contato com o texto fazendo com 

que ele se sinta mais seguro no momento de ler em voz alta, e a professora possa observar ate que 

ponto esse aluno conseguiu relacionar os sinais graficos com a linguagem. Para Teberosky (2003, 

p. 72), "A leitura em voz alta permite associar os signos graficos com a linguagem, a linguagem 

com os tipos de textos, os generos e os suportes materiais sobre os quais sao apresentados. {...}". 

Ao perguntar quais textos do livro didatico eles gostavam de ler, 31,6% afirmaram que 

gostavam das fibulas. Atraves das fibulas as criancas aprendem determinadas regras postas pela 

sociedade. Segundo Bortone; Bartone-Ricardo (2007, p. 35), "[...] toda fabula, passa ao leitor um 

ensinamento, uma moral". Nessa mesma perspectiva, Lacerda (2004, p. 58) afirma que "A fabula 

tambem representa uma narrativa curta, cujas personalidades costumam ser animais, que 
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rcpresentam tipos humanos. [...] Este e outro texto muito querido pelas criancas, que ficam 

encantadas com a magica que permite a participacao ativa, dos animais; o que nao acontece na 

vida real. [ . .}" . A leitura de fibulas motiva as criancas, pois elas se deparam com animais 

representando tipos humanos e ampliam a imaginacao deles. 

23,7% disseram que gostam de textos poeticos. A poesia e importante porque alem de 

despertar a sensibilidade, desperta a criatividade, pois no decorrer da leitura o leitor vai criando 

imagens do texto. £ e facil de aprender por causa da musicalidade. Segundo Luyten (1992, p. 7), 

"[...] as sociedades humanas, quando sao iletradas, tem como unico recurso a memoria [...]. Dai a 

tendencia de ordenar toda especie de mensagem em forma poetica. O ritmo das frases, as partes 

finais ou iniciais semelhantes facilitam tremendamente a memorizacao [...]". 

23,7% gostam de textos narrativos. O texto narrativo alem de prender a atencao do leitor, 

desenvolve a imaginacao. Lacerda (2004, p. 58), afirma que "A lenda, tambem utilizada como 

recurso metodologico, representa um tipo de texto pautado nos efeitos da imaginacao popular. 

Geralmente, narra um fato historico considerado como folclorico e e caracterizado pelo fato de 

nao raro sua veracidade se perder no decorrer do tempo. E frequente tambem nesse tipo de texto 

encontrarmos mensagens educativas, [...]". 

15,8% responderam que gostam de textos informativos. Compreende-se com isso, que 

esses alunos possuem um vocabulario ampliado e capacidade de interpretar textos. Segundo 

Santana; Balestri (2005, p. 5), "Alem de fornecer novas informacoes e ampliar o vocabulario dos 

estudantes, a leitura de textos informativos desenvolve a capacidade de interpretar textos". 

5,3% dos alunos gostam de contos. Esses alunos devem tor contato com texto dessa 

narureza, o que aumenta o vocabulario. Para Teberoski (2003, p. 74), "A leitura de contos e uma 

fonte de aprendizagem de vocabulario". Os contos tambem, alem de enriquecer o vocabulario das 

criancas estimulam a imaginacao. Lacerda (2004, p. 34-35), afirma que: 

{,..] Durante a leitura, vamos saciando o desejo de conhecer meDior os 
'mistcrios"quc envolvem a existencia do conto. E, nessa perspectiva, somos 
seduzidos pela incrivcl forma como ele, o proprio conto, demonstra preocupacao 
em rcsponder as iniimeras duvidas que atormentam nossos antepassados sobre 
determinados fatos, como por exemplo, por que e que as vezes a hia 
desaparece? lsto, com certeza, estimula muito a imaginacao das criancas. (grifo 
do autor). 

Referindo-se ao incentivo da leitura pelos pais, 23,1% dos alunos responderam que seus 

pais gostam de ler. Neste sentido, esses alunos antes de chegarem na escola, ja conhecem a 
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importancia da leitura atraves de sens pais. Segundo Meio (200%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p.  17), "[...} o despertar do 

gosto pela leitura nao e funcao apenas da escola, mas tambem dos pais. [...]". 

41% afirmaram que os pais dizem sempre que eles precisara ler muito. Aqui «§ possivel 

perceber a importancia que os pais dao a leitura. Quando os pais se importam com o que o filho 

le, o filho tera mais chance de se desenvolver intelectualmente. 

33,3% dos alunos disseram que os pais so dizem para fazer as tarefas e estudar para as 

provas. Aqui os pais nao estao preocupados com a verdadeira aprendizagem do aluno, mas com 

sua promocao, ou seja, a obtencao de notas. 

Porem, 2,6% dos alunos afirmaram que os pais nao tem costume de ler em casa. Sendo 

assim, os professores serao os unicos exemplos de leitores para esses alunos. Segundo os 

Parametros Curriculares Nacionais (2001, p. 55), "[...]• quando os alunos nao tem contato 

sistematico com bons materials de leituras e com adultos leitores, quando nao participant de 

praticas onde ler e indispensavel, a escola deve oferecer materia is de qualidade, modelos de 

leitores proeficientes e praticas de leitura eficazes. [...]". 

A literatura de cordel e uma literatura popular narrada em versos. Atualmente ela e pouco 

conhecida, principalmente pelas criancas. Isso porque, algumas escolas ou a maioria, nao tem 

dado importancia ao trabalho em na sala de aula com a diversidade de textos. Segundo os 

Parametros Curriculares Nacionais (2001, p. 124) "E importante que o aluno possa ter acesso a 

textos diversos, pois cada um tem estrutura e finaiidade proprias. {...]". 

Ao indagar os alunos se eles ja haviam lido esse tipo de literatura, 61,5% afirmaram que 

nem conhecem. Isso quer dizer que mais da metade dos alunos pesquisados nunca tiveram 

contato com essa literatura. Ribeiro (1987, p. 92), afirma que essa literatura '"mal possui um 

nome: e qualificada de literatura popular. Nome que advem da propria impossibilidade de nomea-

la, literatura da grande maioria, nome que ja diz que ela e mal conhecida, mal amada, 

momtnavel** 

15,4% dos alunos ieram somente alguns. Isto se deve ao fato de nao haver divulgacao da 

importante literatura de cordel, mesmo no Nordeste que e berco desse genero literario. 

12,8% dos alunos ja ouviram falar, mas nunca leram. Antigamente esse tipo de literatura 

era muito facil de ser encontrada, pois, havia poetas populares por toda parte. Hoje, quase nao se 

ouve falar em poetas que escrevem cordeis, pois pertencem a uma camada popular, por isso 

pouco divulgada. Segundo Ribeiro (1987, p. 92), "A literatura popular e formada pelas obras -
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anonimas ou nao - criadas nas camadas menos cultas da populacao, gente muitas vezes 

analfabeta [...]". 

7,69% responderam ja leram varias vezes. Esses alunos que leiam varias vezes cordel 

significa dizer que em seu meio ainda cultiva este tipo de leitura. 

2,6% ja leram, mas poucas vezes. Esta leitura limitada do cordel deve-se ao fato da 

dificuldade de aces so a esse tipo de literatura, mas tambem do desconhccimento dos professores 

ou da escola que nio valoriza essa literatura. 

Em relacao as questdes subjetivas, ao questionar se eles ja leram livros de literatura, 

74,4% afirmaram que sim. O que e possivel perceber e que esses alunos terao uma probabilidade 

maior de se desenvolverem mais rapido intelectualmente. Lacerda (2004, p 31), afirma que "[...] 

a literatura e um dos recursos capazes de levar os individuos a reflexao sobre os conflitos sociais 

e psicologicos do homem e nada melhor para isso do que introduzir essa literatura ja na infancia, 

levandc-a para a sala de aula {...]". 

Enquanto que 25,6% responderam que nunca leram livros de literatura, consequentemente 

seu desenvolvimento no ato de ler sera mais lento. 

Dos alunos pesquisados 10,3% deles nao leem nenhum tipo de texto fora os da escola 

Esse fato pode ser uma das causas do fracasso escolar, pois para eles a leitura nao faz sentido. 

Fontes (1989, p. 9), afirma que "A falta de habito de leitura tem sido apontada como uma das 

causas do fracasso escolar do aluno e, em consequencia, do seu fracasso enquanto eidadao". 

Esses alunos devem estar incluidos nos 25,6% que afirmaram que na casa deles nSo 

existiam livros fora os que eles estavam estudando no momento. Isso mostra que esses alunos so 

tem contato com o livro didatico recebido pela escola e os da escola. Segundo Vieira (2007, p. 

21), "[...} para muitos alunos a escola e o ambiente em que eles mais terao contato com materiais 

e ambientes de leitura". 

5,1% dos alunos pesquisados afirmaram ler muitos livros fora os da escola e 74,4% 

afirmaram que na casa deles existiam livros fora os que eles estavam estudando no momento. 

Podemos entao perceber que hoje as pessoas tem um acesso maior aos livros, mesmo na escola 

publica, enquanto que antigamente so a elite tinha eondicdes de compra-los. 

Ao perguntar aos alunos se em suas casas outras pessoas leem, 20,5% responderam que 

nao leem nada Neste sentido, o habito de leitura nao esta inserido no seu cotidiano, ficando a 

escola encarregada de mostrar o sentido da leitura para esses alunos. Segundo Bencim (2006, p. 

31), entre os brasileiros de 15 a 64 anos... 61% tem pouco ou nenhum contato com os livros e 
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47% possuem no maximo dez livros em casa. Ha muitos alunos que nao convivem com leitores 

em casa, e a presenca deles e muito importante. Lajolo (2003, p. 14), afirma que "[...] 

encontraremos na vida de cada leitor, quando crianca, um adulto afetivamente proximo a ele que 

era emocional e intelectualmente ligado aos livros". 

23,1% responderam que leem livros, mas nao especificaram, 15,4% disseram que leem 

historias e 10,3% leem revistas, 7,7% leem jornais. Segundo Bencini (2006, p. 37), "Essa pratiea 

aproxima os pequenos do mundo cotidiano - distante das metaforas e 'viagens' da literatura - e 

ajuda a formar leitores assiduos e interessados pelos fatos reais [...]". 
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5, ANALISE DO ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ideia de fazer esse texto e para registrar minha experiencia do estagio que foi 

realizado no Centro de EducacSo Especial Integrada Geny Ferreira, escola filantropica 

localizada na cidade de Sousa. Esta escola e muito procurada pelas pessoas com 

necessidades especiais. No estagio foram trahalhados conteudos das disciplinas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lingua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portugiiesa, Maiematica, Ciencias, Geografm e Historia. 

Em Lingua Portuguesa a prioridade era a leitura. Os textos tratavam da 

realidade dos alunos. A ortografia e a gramatica eram trabalhadas a partir dos textos. 

Os textos eram lidos, discutidos, interpretados e produzidos pelos alunos. A 

leitura dos conteudos todos os dias era feita pelos alunos. Nos Parametros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2001, p. 60), consta que: "O trabalho com leitura deve ser diario". 

Nos primeiros dias do estagio eu estava muito preocupada em dar conteudos. 

Mesmo o professor me deixando a vontade para trabalhar com os alunos, estava me 

sentindo como uma professora substituta que tinha de fazer dojeito do professor. 

Logo percebi que tinha que fazer diferente e comecei a contar historias todos os 

dias. Contava a historia e pedia que os alunos falassem o que haviam entendido e o que 

tinham aprendido com a historia. Depois colocava uma musica que falava da moral da 

historia. Eles liam, ilustravam a historia e produziam texto criando outra historia a partir 

daquela. Os alunos tambem contaram historias, atividade que gostaram bast ante. Coelho 

(1989, p. 12), afirma que: 

J...] a historia e importante alimento da imaginacao. Permite a auto -
identificacio, favorecendo a aceitacao de situacdes desagradaveis, 
ajuda a resolver conflitos, acenando com a esperanca. Agrada a todos, 
de modo geral, sem distincao de idade, de classe social, de 
circunstancia de vida. 

Os generos literarios utilizados durante o estagio foram. fabulas, mitos, parlendas, 

travas-linguas, trovas, agendas, propagandas, receitas culinaria, receitas faz-de-conta e, 

literatura dc cordel. Alguns foram trabalhados com mais enfase e outros nao. Se 

houvesse mais tempo durante o estagio teria trabalhado melhor. Antunes (2007, p. 23), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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afirma que "E importante variar as estrategias para provocar sempre um interesse 

renovado, poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA todos os dias voce deve tntbalharzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA com a literatura45. (grifo do autor). 

Os alunos pesquisaram noticias atuais de jornais, revistas e da internet e 

trouxeram alguns generos literarios e apresentaram para a turma. O trabalho foi feito em 

grupo e bastante proveitoso. Segundo Bencini (2006, p. 37), "[...] So lendo o jornal de 

verdade, o estudante sera capaz de entender a linguagem rapida e concisa -

acompanhada de simbolos, graficos, fotografias e ilustracoes - do texto da rmprensa". 

Em Matemaiica os alunos realizaram atividades a partir de situacoes da 

realidade deles, como, por exemplo, fazer compras. Eles compravam mercadorias e 

faziam o calculo no quadro. Houve grande empenho dos muitos alunos, eles 

participaram ativamente durante as aulas. 

Os conteudos de Ciencias, GeogrqfiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Historia eram lidos pelos alunos 

discutidos e interpretados. Durante as aulas dessas disciplinas, entre outras atividades, 

os alunos assistiram filme, fizeram varias pesquisas e produziram textos. 

Grande parte dos alunos por nao gostarem de ler, como foi visto na pesquisa, 

apresentaram dificuldades nas atividades como producao de textos e que exigiam 

habilidades de leitura. Eram tarefas que eles nlo executavam satisfatoriamente. Consta 

nos Parametros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p. 53), que: 

O trabalho com leitura tem como final idade a formacao de leitores 
compctcntes e, consequentemente, a formacao de escritores, pois a 
possibihdadc de produzir textos eficazes tem sua origan na pratiea dc 
leitura, J...J. A leitura, por um Wo, nos fomece a materia-prima para a 
escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a construcao de 
modelos: como escrever. 

A dificuldade dos alunos escreverem era porque a leitura deles era limitada. Na 

perspectiva de motiva-los a pratiea de leitura e escrita dei enfase a essas atividades 

durante o estagio e trabalhei com varios textos. "Uma pratiea intensa de leitura na 

escola e, sobretudo, necessaria, porque ler ensina a ler e a escrever". (BRASIL, 2001, p. 

65). E trabalhar com textos que tratam da realidade dos alunos podem tornar essas 

atividades mais significativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. C O N S I D E R A C O E S F I N A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Constata-se que a maioria dos alunos tem pouco envolvimento com literatura 

infanto-juvenil e o livro didatico e o principal veiculo atraves do qual. os alunos leem, 

O contato dos alunos com generos textuais diversos e mini mo. Eles afirmam 

conhecer poucos generos textuais, entre eles a literatura de cordel. O habito de ler por 

prazer e ainda um desafio para os alunos. Metade da turma afirmou que le apenas nas 

aulas de Portugues. 

Os alunos preferem ler textos curtos por apresentarem limitacoes sobre a 

compreensao dos textos lidos e a literatura e pouco trabalhada na escola. 

Por ocasiao do Estagio Curricular do Curso de Pedagogia foi elaborado um 

projeto de acao, a partir do resultado da pesquisa para ser desenvolvido com vista a 

trabalhar os diversos generos literarios com os alunos dando enfase a literatura de 

cordel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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46 

Os dados coletados nos remetem a compreensao de que professores valorizam as 

praticas sociais de escrita, a aprendizagem ludica e a interacao do aluno com os 

colegas, apresentando dessa forma contribuicoes e reflexoes sobre algumas 

dimensoes pertinentes ao processo de ensino nas series fundamentals como: 

oralidade, escrita, leitura e avaliacao. 

Portanto, a redefinicao da leitura e escrita atraves dos portadores sociais de textos, 

visa numa perspectiva de transformacao, a formacao de uma sociedade mais 

competente, tendo como finalidade, uma geragao habituada a ler, com ampla 

participagao social, demonstrando a forca da palavra quando se tern leitura de 

conhecimento. 
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CAPI'TULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VI 

REFLETINDO SOBRE OS SABERES E DIFICULDADES 
DA LEITURA E ESCRITA COM OS PORTADORES 

SOCIAIS DE TEXTOS 

Apresento a seguir a analise do estagio realizado na turma de 1 a serie da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Nivaldo Gomes de Sa, Aparecida-PB. 

O desenvolvimento das atividades aqui selecionadas segue uma linha evolutiva na 

descricao dos saberes das criancas, levando em consideracao as articulates entre 

os eixos de uso da lingua (leitura e escrita) e as reflexoes a respeito do 

conhecimento linguisticos dos alunos. 

No nosso primeiro encontro trabalhamos a fabula "A Cigarra e a Formiga" de Ruth 

Rocha, a qual mostra atraves das situacoes vividas pelos personagens, as vivencias 

dos alunos na escola e no meio social, a mesma foi abordada com texto ilustrativo, 

dramatizacao, produgao textual, reescritura e ilustracao. As atividades aqui 

mencionadas foram desenvolvidas em dois dias, a partir da contextualizacao do 

material ficou evidenciado o interesse e a participacao de todos os alunos, 

contribuindo para o enriquecimento coletivo, no que se refere a forma de tratamento 

e respeito entre os colegas, e no pessoal, reforcando os valores atraves das 

reflexoes feita acerca dos depoimentos pessoais de cada aluno. 

Podemos destacar que o momenta da dramatizacao foi representado de acordo com 

a versao original da historia, sendo interessante, em especial quando a aluna que 
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representou a formiga trabalhando, agachava-se como se estivesse carregando urn 

grande fardo, em urn outro momenta foi realizada a produgao coletiva do texto, os 

relatores acrescentaram novos fatos a historia. Segundo Ana Teberosky (1992, p. 

46), azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA memorizagao e relato de historias faz parte das atividades da linguagem 

escrita dentro de urn projeto de renovagao pedagogica ao qual nos referimos com 

frequencia. 

A producao de texto e urn dos aspectos primordiais para que a crianca entenda a 

base alfabetica da lingua, pois a mesma reforca o valor da escrita, a partir do 

momento em que a crianca reflete, interpreta e cria hipoteses para a construcao do 

seu proprio texto. Desta forma ela percebe que a lingua escrita nao sao apenas 

palavras ou frases soltas, mas, que a lingua e constituida atraves de estruturas 

narrativas plenas de significados. De acordo com as reflexoes de TEBEROSKY 

(1992, p.46), a condigao de escutar, memorizar e depots "fazer de conta que le", 

assim como escutar memorizar e depois relatar, escrever ou ditar sao mais 

frequentes na escola do que na vida nao-escoiar. 

Esta atividade foi concluida no terceiro dia com outro texto relacionado ao primeiro, 

sendo este representado por ilustracdes. O mesmo continha duas versoes finais, 

possibilitando ao aluno refletir e participar como leitor-autor. 

Ao continuarmos aplicando as atividades selecionadas para o estagio optamos pela 

"Historia em Quadrinhos" de Eva Funari. Esse portador de texto possibilita a reflexao 

e construcao de hipoteses em relacao a escrita. Segundo FREIRE, (2002, p.11), a 
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crianga aprende a ler atraves do contexto pessoal, lendo observando, refletindo 

mesmo sem possuir a menor nogao das letras. 

A crianga entra em contato com a lingua escrita informalmente, seja pelo uso dos 

familiares no dia-a-dia, seja pela observacao dos caracteres presente nos jornais, 

revistas, supermercado, farmaeia, etc., ou seja, ela consegue entender as 

mensagens analisando alguma figura desenhada ou mesmo pela analise e 

explicacao. 

Primeiramente suscitamos diversas possibilidades para a personagem da historia, 

tais como: O que ela viu? Por que ela se assustou? Se fosse voce, o que faria? ... A 

solicitacao desses registros tern como pre-requisito urn trabalho de preparacao do 

aluno feito por intermedio de conversas eoletivas ou relatos de experiencias 

pessoais. 

Os alunos participaram da atividade dando sugestoes sobre os nomes dos 

personagens e suas acoes, no decorrer da historia demonstrando que, mesmo nao 

tendo dominio da escrita, fazem uso da oralidade atraves de sua imaginacao e 

criatividade. Quando indagados sobre a atividade proposta, todos responderam que 

foi otima, concluindo que foi bom participar da historia escolhendo o que vai 

acontecer e o seu final. 

Com a finalidade de garantir a aprendizagem da leitura e escrita dos alunos, bem 

como despertar seu interesse a partir de diferentes tipos de estruturas narrativas, 

buscamos atraves do conto de fadas "O Patinho Feio", reforcar que o imaginario 
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popular promove reflexoes sobre os conflitos e atitudes humanas. Segundo 

CAGLIARI (1995, p. 174), azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escola deve, acompanhar a evolugao do mundo guardia 

da tradigao, do equilibrio entre as duas coisas, nascem as verdadeiras formagoes 

que devem dar a seus alunos. 

Nesta perspectiva, a escola tida como a grande responsavel pela construcao do 

saber sistematizado do aluno, tern a funcao de desenvolver urn processo de 

aprendizagem significativa, ajustando o ensino aos ritmos individuals, porem 

conscientizando os alunos de suas acoes ou omissoes o que representa mudancas 

na sociedade. 

Diante deste contexto a atividade selecionada proporcionou a construcao constante 

de suposicoes em relacao ao texto, dando oportunidade para a crianca entender a 

escrita convencional, logo, que a mesma for solicitada a participar dos 

acontecimentos no desenrolar da historia. Apos a leitura do texto foi realizada a 

discussao levantando questoes tais como: A opiniao dos alunos sobre o texto; a 

ideia principal (licao); e o que acharam das acoes dos personagens. Em seguida foi 

proposta a reescritura e ilustracao do texto. Eles demonstraram boa receptividade ao 

estudo, participando, dando depoimentos, relacionando a historia a fatos de sua 

vivencia em sociedade e na escola. Uma das acoes que marcou tanto as ilustracoes 

como a produgao coletiva foi o comportamento da mae, e a dos animais quando 

avistavam o patinho, ou seja, a protecao e a descriminagao, fatos estes que 

permeiam a nossa vida e que essa atividade contribuiu para minimizar o preconceito 

na sala de aula. 
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Ainda com interesse em selecionarmos atividades relacionadas a tematica, esta que 

nos remete a uma nova reflexao sobre o processo de aquisicao da leitura e escrita, 

percebemos que, urn dos meios de comunicacao de massa que exerce grande 

influencia sobre os nossos alunos e a televisao, dai a escolha do video: Dumbo. 

Para darmos continuidade ao nosso estudo, primeiramente abordamos aspectos 

peculiares a vida em sociedade, para logo em seguida questionarmos as cenas do 

filme, interagindo com as experiencias e reflexoes dos alunos, esse processo foi 

realizado atraves da oralidade e escrita. Os alunos participaram relatando situacoes 

por eles vividas em sala de aula semelhantes a do filme. Neste momento fora 

aplicado tambem urn questionario com perguntas pertinentes ao filme, tais como; O 

que fez os corvos ao conhecerem Dumbo? Ao final da historia Dumbo se mostrou 

urn vencedor, de que forma ele conseguiu veneer o preconceito? Constatamos com 

as respostas dadas que a atividade contribuiu para despertar o senso-critico dos 

alunos desenvolvendo a formulacao de conceitos. 

Dando continuidade ao estagio optamos por trabalhar o poema "Aula de Leitura" de 

Ricardo Azevedo, que propoe mostrar que nao lemos apenas palavras, mas, fatos, 

acontecimentos, expressoes etc. E que os textos sao diferentes em suas estruturas 

e finalidades, destacando que, o modo como os poemas sao organizados, (versos, 

estrofes e rimas), seu tema e sua leitura, contribuem para entendermos seu sentido. 

Uma das criancas destacou que e verdade o que o texto diz, porque tern urn 

cachorro perto de sua casa e ela sabe quando ele esta bravo ou quando nao gosta 

da pessoa, so que ela n io sabia que lia isto, urn outro aluno disse: "se isto e ler, eu 
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ja set ler e e muito". Tomando os depoimentos dos alunos percebemos que o ponto 

de partida para a aprendizagem esta em conciliar a exploracao dos conhectmentos 

linguisticos dos alunos com a leitura e compreensao dos textos. 

Em urn outro encontro trabalhamos com uma poesia do livro paradidatico "Quern tern 

medo do que?", este mostra o medo como algo comum, e que todos tern, a partir de 

sua contextualizacao, foi solicitado a cada crianca em uma roda de conversa que 

falasse urn pouco do seu medo e motivo de te-lo. A maioria das criancas nao sabia 

explicar dizendo: "ha sei la, tenho medo e pronto". Foi proposta tambem uma leitura 

sequenciada, e cada aluno teve a oportunidade de interpretar e formular sua opiniao 

sobre os medos apontados na poesia. Os alunos identificaram-se bastante com a 

poesia, logo que a cada estrofe relacionava ao seu medo ou ao do colega, e diante 

das justificativas dada pelo autor analisavam e concluiam que seu medo era sem 

sentido. 

Segundo MARTINS (1994, p.07),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o ato de ler e usualmente relacionado com a 

escrita, e o leitor visto como decodificador de letra. Por muito tempo entendeu-se 

como leitura apenas a compreensao de textos escritos da palavra. Atualmente 

temos uma compreensao mais ampla do conceito de leitura, e para minimizar o 

concerto ja ultrapassado optamos por trabalhar os simbolos (Logomarcas), suas 

fungoes e significados, atraves de ieituras, pesquisa, trabalho em grupo, confeccao 

de novos simbolos e placas, destacando a importancia de conhecermos os simbolos 

utilizados na organizacao do transito e a necessidade de respeita-los. 
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O momento da execucao das atividades foi bastante interativo, logo que, ao se 

deparar com alguma dificuldade, os mesmos buscavam ajuda aos colegas, no jogo 

de identificacao o interesse e a memorizacao dos alunos comprovaram que o estudo 

realizado atraves da ludicidade, amplia e facilita as possibilidades de aprendizagem. 

Dando continuidade aos encontros, trabalhamos os "Rotulos", oferecendo subsidios 

para a ampliacao do vocabulario, ressaltando que, ao se ler urn rotulo exercemos o 

direito de consumidor, ao sabermos o que estamos consumindo. Propomos 

atividades com diversos rotulos encontrados em nossa casa, separando-os e 

classificando-os de acordo com as suas finalidades, confeccionando cartazes, jogo 

da memoria e dominos. Dando enfase as precaucoes e composicoes que os 

mesmos trazem, desenvolvendo assim outras formas de leitura. De acordo com 

WEISZ (2001, p.23) 

(...) no momento em que o professor entende que o aprendiz sempre sabe 
alguma cotsa e pode usar esse conhecimento para seguir aprendendo, ele se 
da conta de que a pura intuicao nao e o suficiente para guiar seu trabalho". 

Os nossos primeiros contatos com o mundo se dao desde o nascimento, passamos 

a compreende-lo a partir da interaeao e da leitura que fazemos dele. Esses sao os 

primeiros passos para aprender a ler, ou seja, o ato de ler vai alem da escrita, o 

aprendizado da leitura se desenvolve atraves da convivencia com os outros e da 

nossa relacao com o mundo. 

Os alunos fizeram uso dos conhecimentos adquiridos no seu cotidiano, para 

identificar e selecionar os produtos de forma imediata. Logo apos sua apresentacao, 

os mesmos, demonstraram dificuldades quanto ao que vinha impresso no rotulo tais 
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como: ingredientes e composieao. Esta proposta foi apoiada pelos pais, que ao 

adquirirem esses conhecimentos disseram agora procurar a ler nem que fosse 

apenas a validade dos produtos. 

Um outro tipo de proposta desenvolvida em nosso estagio foi a de alguns textos 

epistolares, tais como: bilhetes, cartoes e convites, viabilizando dessa forma uma 

discussao sobre os diversos usos da linguagem oral. Primeiramente confeccionamos 

uma caixinha de correio, nela depositavamos todos os dias as correspondencias, 

estas que seriam entregues por um carteiro eleito pelos alunos. Essa proposta foi 

aceita com grande entusiasmo, os alunos aproveitaram para mandar seus 

recadinhos para os colegas de outras turmas, apenas alguns pais nao abracaram a 

ideia, dizendo nao aguentar as despesas com cadernos. Os alunos tinham o direito 

de socializar suas correspondencias, e quando o fazia, possibilitava a intervencao do 

professor e dos colegas para a identificacao do tipo de texto e suas funcoes. 

Concluimos o nosso estudo, com a semana folclorica, na qual iniciamos com o texto 

informativo: Nosso Folclore: Origem da Palavra, para logo em seguida trabalhamos, 

as lendas, comidas tipicas, adivinhas, parlendas, musicas e dancas. A cada item 

acima mencionado trabalhamos com atividades diferenciadas tais como: ilustracao, 

pintura, producao textual, caca-palavras e confeccao de mural. Atraves desse 

estudo buscamos despertar e resgatar o sentimento de emocao, entusiasmo e de 

amor pelas coisas dos nossos ancestrais, buscamos ainda fazer com que os alunos 

compreendam que precisamos do passado para entendermos o futuro, e cabe a eles 

preserva o patrimonio cultural e historico do pais. Diz WEISZ: (2001, p.61), o 
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conhecimento nao e gerado do nada, e uma permanente transformagao a partir do 

conhecimento que ja existe. 

As atividades transcorreram numa relacao de troca, consistindo na assimilacao de 

conhecimentos e experiencias. Os alunos indicaram claramente atraves de suas 

colaboracoes, participacao e emissao de hipoteses, que os criterios adotados para a 

aquisicao do conhecimento foram significativos, logo que progrediram nesse pouco 

tempo de estudo mais do que nos meses anteriores. A culminancia do projeto foi 

enriquecedora, onde os alunos demonstraram atraves da criatividade manifestacoes 

do nosso folclore. 

No decorrer do estudo, tive a oportunidade de observar o desenvolvimento e 

progresso da turma em relacao a leitura e escrita. Aprendi junto aos alunos, a me 

redescobrir, avaliei a minha pratica ao analisar a forma de como os alunos se 

sobressaiam a cada nova proposta de estudo. Concluindo que e preciso construir e 

reconstruir o cotidiano do aluno, de modo a transformar nao apenas a aprendizagem 

isolada do aluno, mas tambem a escolar, para que esta se torne um ambiente 

prazeroso dentro das expectativas dos alunos e de suas familias. 
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ALGUMAS CONSIDERAQOES 

A presente discussao partiu de uma metodologia condizente com a concepcao dos 

Portadores de textos para o ensino da leitura e escrita. Pretendemos mostrar que 

nao devemos nos limitar a questoes puramente linguisticas, pois as mesmas de 

forma isolada nao nos tornam verdadeiros leitores. 

Partindo dessa premissa, salientamos que o professor pode da enfase ao dominio 

oral e escrito da lingua, e nao apenas ao dominio de um saber gramatical encerrado 

em si mesmo. 

Nesse sentido, opoe-se criticamente a pedagogia tradicional, desenvolvendo no 

aluno a capacidade de escrever e falar, percebendo que os textos formam um todo 

significative sejam eles produtos da atividade oral ou escrita, e, que os textos sao 

organizados dentro de determinado genero, compartilham caracteristicas 

composicionais comuns, no que diz respeito a sua funcao comunicativa, ao seu 

estilo, a sua estrutura composicional e linguistica. 

A partir desse trabalho foi possivel apresentar outras estrategias de leitura que 

valorize as praticas sociais da escrita, a aprendizagem ludica e a interacao dos 

alunos com seus colegas, buscando dessa forma, desenvolver as competencias dos 

alunos como leitores e produtores atraves dos diversos generos de textos. 

O objetivo desse trabalho foi, portanto, esclarecer algumas opinioes acerca da 

melhor forma de se trabalhar a producao escrita com os alunos, abordando o texto 
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como o principal mediador desse processo, selecionando-o e adequando-o a turma 

de acordo com as caracteristicas que os mesmo possuem. De um modo geral, os 

textos sao autenticos, servem como referenda para a elaboracao das atividades 

destinadas a apropriagao da escrita, apresenta diversidade de generos, oferecendo 

ao professor, condicoes para o desenvolvimento de um trabalho adequado, quanto a 

construcao do conhecimento do aluno no processo de aprendizagem. 

Quanto a selecao textual, destacamos a diversidade de generos que exploram 

segmentos sonoros da linguagem, tais como: textos informativos, instrucionais, nao-

verbais, narrativos, epistolares, humoristicos e literarios. 

Diante de tantos pressupostos apresentados, concluimos que a leitura e a escrita e 

pensada como um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construcao 

de significado, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, 

sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a lingua e sobre o sistema de escrita. 

E imprescindivel que a leitura nao seja condicionada apenas ao ambiente escolar. 

Devemos ler para nos informar e manter-se informado, para estudar e ate mesmo 

para saber como agir em determinadas situacdes. Partindo desse principio a leitura 

passa a funcionar no piano das perspectivas educacionais como a porta de entrada 

do individuo ao universo conhecimento e consequentemente do dominio em varios 

aspectos: educacional, politico, economico e social. 

Todo este processo de aprendizagem serviu para refletirmos sobre as acoes 

desenvolvidas na escola em sala de aula relativas a aprendizagem dos alunos. A 
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trajetoria desenvolvida neste trabalho possibilitou muitos questionamentos e 

reflexoes, mas, sobretudo, a possibilidade de reunir conhecimentos, analise e 

reflexoes sobre as dificuldades de leitura e escrita. 
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APENDICE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO ACADEMICO DE EDUCAQAO 

Caro Professor, 

Solicitamos a voce que responda o questionario que segue. O mesmo faz 
parte de um estudo monografico sobre os Portadores Sociais de Textos, aplicados 
nas salas de aula como requisito indispensavel para a disciplina de Estagio em 
Docencia do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande, 
Campus de Cajazeiras (PB). 

Ressaltamos que suas respostas servirao apenas para fins academicos, e 
serao mantidas em absoluto sigilo. Esperamos contar com sua colaboracao. 

1 - De que forma voce trabalha a leitura e a escrita em sala de aula? 

2 - Quais das estrategias didaticas abaixo voce utiliza em sala de aula? 

a) ( ) Cantinho da leitura - gibis, livros de histories infantis, jornais... 
b) ( ) Cantinho dos jogos - caca-palavras, palavras cruzadas... 

c) ( ) Projetos 

3 - Assinale o metodo utilizado em sua pratica educacional: 

Atenciosamente, 
Ana Maria de Morais Queiroga 
Aluna do curso de Pedagogia 

QUESTIONARIO 

(das partes para o todo) 
( ) Alfabetico ou soletragao 
( ) Fonico 
( ) Silabico 
( ) Palavracao 

Metodo Sintetico Metodo Analitico 
(do texto para as partes) 

( ) Sentenciacao 
( ) Global ou de contos 
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4 - Que praticas voce considers mais importantes para o trabalho de 

alfabetizadores? 

a) ( ) Linguagem oral 

b) ( ) Escrita 
c) ( ) Producao textual 
d) ( ) Conhecimentos linguisticos 
e) ( ) Todas as alternativas 

5 - A sequencia pedagogica proposta nos livros didaticos e a mesma seguida em 
sala de aula? 

( ) Sim ( ) Nao 

Justifique sua resposta 

6 - Que importancia tern os Portadores Sociais de Texto para o ensino da leitura e 
escrita? 

7 - Em que momento voce utiliza o livro didatico em sua pratica pedagogica? 

( ) Todos os dias 
( ) So utilizo o livro didatico 
( ) Tres vezes por semana 
( ) Todo dia, interligando-o com outras atividades 
( ) Nunca utilizo 

8 - Voce utiliza os Portadores Sociais de Texto em sala de aula? 
( ) Sim ( ) Nao 

Quais 

9 - Como voce avafia a aquisicao da leitura e escrita em sua sala de aula? 

( ) Ruim 
( ) Excelente 
( ) Boa 
( ) Indiferente 

Justifique: 


