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Uma crianca sem livros e um prenuncio de um tempo sem 

ideias! 

(Maria Dinorah) 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ler e uma das competencias mais imporlantes a serem trabalhadas com o aluno e fator 

fundamenta! em nossa sociedade, contudo as dificuidades que a rodeiam sao 

incontaveis. O presente trabalho tem como foco a Ieitura nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e tem como objetivos: averiguar o posicionamento dos alunos sobre a sua 

Ieitura e a Ieitura em ambito escoiar. A pesquisa, numa perspectiva qualitativa, foi 

realizada com alunos do 5° ano de uma escola municipal da cidade de Sousa. Foi 

utilizado como instrumento de coleta o questionario com a finalidade de compreender a 

nocao que os alunos tem sobre a Ieitura. Os dados foram fabulados e analisados com 

base nos estudos de Martins (1998), Silva (1981). Pereira (1994). Os resultados deste 

estudo mostram que a maioria dos alunos ve a Ieitura como exigencia da escola e tem 

dificuidade em compreender o sentido do texto. portanto a veem apenas eorno o ato de 

decodificar os sinais graficos. Parte dos alunos reconhece os beneficios que a Ieitura 

proporciona, a importancia e a necessidade de realiza-Ia diariamente. 

PALAVRAS-CHAVES:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L e i t u r a ,  d e cod i f i ca ca o ,  interpretaclo. 
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INTRODUCAO 

A Ieitura nos anos iniciais tern sido a preocupacao de muitos educadores, pois este e um 

tema que atinge nao so o Ensino Fundamental, mas tarn be m o Ensino Medio, 

evidenciando assim, um verdadeiro problema tanto para os alunos quanto para os 

professores. Cada vez mais professores, independentes da area de atuacao, atribuem o 

fracasso dos alunos, em suas diseiplinas. apenas ao fato de estes nao saberem ler. 

Contudo, a pratica da Ieitura faz-se presente desde o instante em que as pessoas iniciam 

o processo de "compreender" o mundo a sua volta. Nao apenas a Ieitura de palavras, 

mas leituras de imagens, de sons, de simbolos, entre outros. Segundo Martins 

(1994:30): "E precise considerar a Ieitura como um processo de compreensao de 

expressoes formais e simbolicas, nao importando por meio de que linguagem". 

A atividade de Ieitura nao e uma mera decodificacao de simbolos graficos, mas sim. 

uma atividade de interpretacao e compreensao do que se le. Conforme Martins 

(1994:34): " [ . . . ] aprender a ler significa tambem aprender a ler o mundo, dar sentido a 

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

Ao realizar um periodo de observacao na Escola Municipal Papa PaulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V I ,  pude 

perceber que parte dos alunos demonstrava pouco interesse nas atividades de Ieitura. 

Segundo a professora da turma, os alunos so possuiam contato com a Ieitura quando 

estavam na escola e, talvez, por isso. eles nao sentissem interesse em ler. 

E importante ressaltar que a escola exerce papel fundamental no despertar para o habito 

de ler. Segundo MARTINS (2008: 1): 

A questao parece paradoxal, pois- o eslimulo a Ieitura e a busca da 

proficiencia na escrita tem sido objeto de preocupacao consiante no 

cotidia.no escolar. Os dados de pesquisa na area comprovam, nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA entanto,  

que, na perspectiva tradicional, o t rabalho com o texto nas escolas pouco 

contribui para despertar o gosto peia Ieitura. 
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O papei da escola, na realizacao do ensino, vai muito alem das regras de gramatica ou 

da Ieitura de textos contidos no livro didatico. Mas deve desenvolver o habito da Ieitura 

e preferencialmente o gosto peia mesma, auxiliando os alunos a questional a entender o 

que leem, a argumentar. Por essa razao decidi investigar a seguinte questao: o que os 

alunos pensam sobre a ieitura que realizam na escola e sobre a sua propria Ieitura? 

Identificar a posicao dos alunos sobre seu desenvolvimento escolar em Ieitura pode ser 

uma possibilidade de contribuir para o estudo da tematica em questao. alem de uma 

forma de aprofundar meus conhecimentos. 

Elegi como objetivos: 

• Averiguar o posicionamento dos alunos sobre sua propria a Ieitura; 

• Analisar a visao dos alunos sobre a Ieitura realizada na escola; 

O presente trabalho organiza-se da seguinte forma: um texto Introdutorio, em que esta 

explicito os objetivos do trabalho objeto de estudo. Em seguida, o Referencial Teorico, 

onde abordo a visao e os estudos de alguns autores sobre Ieitura. nos quais o trabalho se 

baseia nos Procedimentos Metodologicos exponho os instrumentos utilizados para a 

realizacao desta pesquisa. Na Analise dos Dados apresento os resultados obtidos da 

pesquisa, atraves de informacoes obtidas por meio de um questionario. Em seguida. a 

Analise do Estagio, em que relato as atividades desenvolvidas e experiencia vivenciada. 

Por fim, apresento as Consideracoes F'tnais, as Referencias e Anexos. 
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R E F E R E N C I A L TEOR1CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho sobre Ieitura tem por base os estudos de autores que buscam compreender 

aspectos relacionados com a Ieitura, Martins afirma que (1994:32): "Decodificar sem 

compreender e inutil; compreender sem decodificar, impossiveP. Com isso a autora 

deixa claro que o fato de o aluno conhecer o processo de decodificacao. ou seja, 

conseguir decifrar os simbolos Hnguisticos, nao significa que o mesmo esteja 

compreendendo o significado do texto. Por isso e que decodificacao e compreensao 

devem caminhar juntos no processo de construcao de sentido da palavra. 

Um dos instrumentos indispensaveis para a formacao dos alunos e que os possibilitem 

serem cidadaos criticos, autonomos e atuantes e a realizacao de leituras variadas que 

promovam, de maneira direta ou indireta, condicoes para que o mesmo seja produtor de 

seu proprio conhecimento e de pensamentos. Segundo Silva (1981: 64): 

A Ieitura [...] passa a ser, entao, uma via de acesso a participacao do 

homem nas sociedades letradas na medida em que permite a entrada e 

a participacao no mundo da escrita; a experiencia dos produtos 

culturais que fazem parte desse mundo so e possivel peia existencia 

. de leitores. 

A Ieitura deve ser vivenciada como meio de comunicacao necessaria a interacao social, 

dando-se enfase a suas diversas utilidades e funcoes. Por meio de textos que facam parte 

do cotidiano o aluno pode construir signiflcados com aquele texto e descobrir nele algo 

que e seu. O texto em si mostra algo que lembra a realidade do aluno. Para Silva (1996} 

a finalidade basica de qualquer Ieitura e a apreensao dos signiflcados. ou seja, a Ieitura 

so acontece de fato quando a mensagem do texto e captada. Nesse sentido nao basta 

decodificar as representacoes iniciais por sinais e signos: o leitor deve assumir-se como 

tal e sendo assim apropriar-se do sentido do texto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ser leitor competente e eficiente signifiea ler e compreender o que esta lendo, 

encontrando sentido para aqueles sinais. Conforme Pereira (1994: 47): " [ . . . ] ler e muito 

mais do que decifrar, do que passar os olhos, e caplar o significado". 

Formal* leitores competentes, isto e, leitores quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l e i am,  compreendam e sejam capazes 

de expressar o que o texto quis transmitir e algo bastante complexo. A Ieitura nao se 

restringe me r ame nt e a decodificacao dos sinais gralicos, mas tambem, a um 

conhecimento previo que o leitor ja tem sobre aquele assunto. De acordo com os PCNs 

(1997:54): 

Formar um leitor competente supor formar alguem que compreenda o 

que le; que possa aprender a ler tambem o que nao esta eserito, 

identificando elementos implicitos; que estabeleca entre o texto que 

le e outros ja lidos [...]. 

Para que se forme ''alunos leitores" e necessario que os professores tambem sejam 

leitores competentes e etlcientes, e nao apenas preencham a rotina de seus alunos com 

textos sem signiflcados. Sendo assim, nao e facil formar leitores, porem e necessario 

torna-los aptos a ler e entender o que esta e nao esta eserito. Segundo Costa (2006:9): 

[...] Para formar leitores, e indispensavel que o formador - mediador 

- professor seja. ele tambem um leitor de muitos textos. com 

conhecimento teorico. gosto peia Ieitura c reconhecimento da 

importancia dos textos, [...]. 

O autor deixa claro que para se formar um leitor e necessario tambem ser um leitor, 

apreciar um bom livro, estimular o aluno para que ele sinta o mesmo prazer que o 

professor sente ao ler um livro. Por isso, faz-se necessario que o professor de o "ponta 

pe inicial". lendo bastante para instigar o aluno a apreciar a Ieitura. O educador deve dar 

oportunidades a seus alunos de compreenderem a Ieitura como urn processo de 

construcao. De acordo com Freire (1996:25) "ensinar nao e transferir conhecimento, 

mas criar possibilidades para a sua producao ou a sua construcao". Sendo assim. e 

1. J. 
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precise fazer com que os alunos nao vejam a Ieitura como uma imposicao nem apenas 

como uma exigencia da escola, mas como uma oportunidade de adquirir novos 

conhecimentos e novas informacoes. Conforme Antunes (2007:17): 

[...] o trabalho de Ieitura na escola deve comecar pelo professor, para 

que ele, o professor se aproxime do livro, venca suas dificuidades, 

amplie seus conhecimentos e cultive o gosto peia Ieitura e pelas 

atividades com livros de ieitura. 

E fundamental que o professor seja tambem um leitor para que seus alunos possam ser 

envolvidos pelos textos que ele comenta que leu, servindo de referencial para a turma. 

Os alunos percebein muitas vezes a dificuidade ou a falta de pratica do professor em ler 

livros. Segundo Martins (1994:23): " Muitos educadores nao conseguiram superar a 

pratica formalista e mecanica (...)". Muitas vezes o educador se prende tanto ao livro 

didatico que o mesmo nao consegue mais interpretar, construir o sentido do texto senao 

com as palavras do livro didatico. Conforme Silva (1993:68): 

Na area do ensino da Ieitura, o maior problema esta em que o 

professor, geralmente seguindo um livro didatico, nao permite que o 

projeto de compreensao dos textos seja democraticamente 

compartilhado com o grupo de educandos. 

Para este autor seria necessario para que o habito de Ieitura se expandisse e que as 

escolas permitissem o acesso aos livros. E fato que apesar de todos esses em'pecilhos 

alguns alunos apreciam muitas obras literarias que sao expostas em eventos ocorridos 

na escola e "agarram" esse novo recurso buscando outras possibilidades de 

interpretacao, de signiflcados. Segundo Silva (1993:3): 

[...] a Ieitura e importante no processo de escolarizacao das pessoas 

[...], os recursos reais para a pratica da Ieitura na escola podem, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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entretanto, contrapor-se a aquele discurso, pois que reveiam a 

condtcao de sua possibilidade. 

Desse modo, a instituieao escolar e o professor tornam-se essenciais na promocao do 

habito da Ieitura e formacao do leitor, pois mesmo com suas limitacoes, a escola e o 

espaco determinado ao aprendizado da Ieitura e o professor e fundamental nesse 

processo. Conforme Zilberman (1998:13): " [ . . . ] Ler dissolve-se entre as obrigacSes da 

escola, nao se associando as diferentes modalidades de textos com que a crianca esta 

envolvida e que estimulam sua atividade consumidora [ . . . ]" 

Fazer com que os alunos compreendam o verdadeiro significado do que seja a Ieitura e 

uma tarefa ardua. Ler e conheeer, reconhecer, compreender, interpretar o significado 

daquilo que se ve. Ler e produzir, e decodificar, interpretar e viver a cada dia novas 

experiencias capazes de fornecer subsidies necessaries para conheeer melhor o mundo. 

Por isso e precise propiciar aos educandos tnomentos prazerosos de contato com a 

Ieitura para que se forme a consciencia de que este e o meio primordial na aquisicao de 

inumeros conhecimentos. E atraves da ieitura e sua respective compreensao que se 

consegue entender a mensagem que se prelende passar, como tambem aspectos da 

"realidade". Nessa perspectiva, existe uma urgencia em se criar melhores estrategias 

para se garantir a Ieitura e a escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo foi realizado a partir de uma pesquisa qualitativa. Segundo Amstei (2007:1): 

''Pesquisa qualitativa e basicamente aquela que busca entender um fenomeno especifico 

em profundidade. [...] A pesquisa qualitativa e mais participativa". 

Este estudo foi realizado na Escola Municipal Papa Paulo V I , com 20 alunos da referida 

escola. na faixa etaria ente 9 e 10 anos. que cursam o 5° ano do Ensino Fundamental 1. 

Teve como finafidade averiguar o que os alunos pensam sobre a Ieitura que realizam na 

escola e como eles veem sua propria Ieitura. 

Foi utilizado como instrumenlo de coleta o questionario, composto por questoes aberlas 

e questoes fechadas. Conforme Richardson (1985:148): "Uma das grandes vantagens 

das perguntas abertas e a possibilidade de o entrevistado responder com mais liberdade 

[ . . . ]" . 'Fais questoes possibilitam ao proprio pesquisador um maior conhecimento sobre 

o pesquisado. sem que este se limite apenas as opcoes fechadas. 

Apos a coleta de dados os resultados obtidos foram tabulados e analisados com base nos 

estudos de nos autores citados neste trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANALISE DOS DADOS 

A Ieitura esta presente no cotidiano a partir do momenta em que se comeea a 

"compreender" o meio. a partir de um constante desejo de decifrar e entender o sentido 

das coisas, de enxergar o mundo sob diversas perspectivas. A atividade de Ieitura nao e 

apenas uma simples decodificacao de simbolos. mas sim, interpretacao e compreensao 

do que se le. 

Ao serem indagados sobre o que signiflca Ieitura, 50% dos alunos responderam que a 

Ieitura e algo necessario para aprender as materias. Esse conceito que os alunos tem a 

respeito da Ieitura indica que esta e vista apenas como algo que tem como unico 

beneficio gerar conhecimento acerca das materias estudadas na escola. Pensado dessa 

forma a Ieitura traz um desconforto para estes leitores, ja que a Ieitura ao inves de trazer 

um significado ou uma forma de prazer, faz apenas com que o educando leia para 

atender a uma necessidade. Segundo Martins (2007:1): " { . . . ] o saber ler signifies 

ultrapassar a simples decodificafao, atribuindo sentido ao que foi decodificado. atraves 

de um discurso, seja ele oral ou eserito." 

A autora afirma que a decodificacao nao traz um aprendizado que possibilite ao aluno 

aprender a ler porque e um aprendizado passageiro. De acordo com MARTINS 

(1994:28): "O que e considerado materia de Ieitura, na escola, esta longe de propiciar 

aprendizado tao vivo e duradouro. [...] pelo contexto geral em que os leitores se 

inserem." 

Outros 45% responderam que a Ieitura e algo interessante e prazeroso. Para esses alunos 

a Ieitura e uma aeao imprescindfvel para a sua formacao. alem de conter conhecimento e 

informacoes diferentes e variadas sobre diversos assuntos. Na visao dos alunos a Ieitura 

e algo que desperta o prazer e principalmente que content informacSes que sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necessarias ao seu dia-a-dia. Martins afirma que (1994:3): "E imprescindfvei. portanto, 

que para um leitor em formacao Ihes sejam oferecidos textos que atendam as 

necessidades de sua reaiidade. seja ela a do sonho ou a da concretude. seja ela do 

interior ou do exterior." 

No entanto, 5% dos alunos responderam que a Ieitura e algo que a escola exige. Para 

estes alunos a Ieitura refere-se apenas a uma obrigacao escolar ou mais precisamente a 

uma exigencia da instituicao, Eles nao veem a Ieitura com outro sentido. 

Provavelmente, o contato destes alunos com a Ieitura se iimita a atender uma exigencia. 

o que nao induz os alunos a entende-ia como algo que gera informacao. Conforme 

Aquino (2000:14): "[ . . . ] As praticas escolares da Ieitura sao predominantemente 

mecanicas, com exercicios que nao levam o aluno a esgotar as possibilidades criativas 

da Ieitura". Com isso, o autor quis dizer que apesar das incessantes praticas ele Ieitura na 

sala de aula, os alunos nao a tem como aigo informative, mas apenas como mais uma 

atividade escolar, e nisto nao ha riqueza de conhecimento. 

E MARTINS (1994: 23) complements afirmando: 

[...] Muitos educadores nao conseguiram superar a pratica formalista 

e mecanica, enquanto para a maioria dos educandos, aprender a ler se 

resume a decoreba de signos linguisticos. por mais que se doure a 

pilula com metodos sofisTieados e supostarnente desalienantes. 

Na questao a respeito das preferencias acerca dos textos lidos, 60% das crianc-as 

responderam que preferem textos longos. Esse fato e algo que merece uma ateneao 

maior. atlnal nem sempre isto acontece. Como foi citado acima. quando a crianca tem 

um interesse maior para com um livro e pdrque escola. familia e o meio em que essa 

crianca vive proporciona a mesma um maior contato com os livros e apresenta-lhe um 

mundo que a leva a ter pensamentos produtivos, que a possibilita a se expressar com 

mais facilidade, a querer conheeer outros mundos alraves dos livros c das leituras que 

faz. Segundo ANTUNES (2007), e necessario que a crianca tenha essa liberdade de se 

arriscar com textos mais longos e ate mesmo mais complexes, porem isso deve vir de 

acordo com o nivel que aquela crianca esta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16 

UIWEESICADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F0RMAQAO DE PROFfSSORES 

8BL10TECA SETORIAL 

CAJA2EIRAS - PARAIBA 



Enquanto isso, 25% das criancas responderam que optam por textos com paiavras 

facets, pois de acordo com eles quando um texto traz paiavras que eles nao conhecem o 

seu significado torna a Ieitura chata e cansativa, ja que teriam que ler varias vezes ate 

que pudessem entender, Consta nos PCNs (1997:56) que: 

A Ieitura e um processo no qua! o leitor realiza um trabalho ativo de 

construcao do significado do texto [...] iiinguem pode extrair 

informacoes do texto eserito decodificando letra por letra. palavra por 

palavra. 

E 10%, aftrmaram que preferem textos com paiavras dificeis. Para esses alunos atraves 

destes textos eles conseguem mudar o modo de faiar. ou seja. ampliam o seu 

vocabulario verbal e ate mesmo eserito. Ou seja, eies extraem do texto aquilo que serve 

para mudar o seu desenvolvimento intelectual. ROCCO (1996:5) diz que: *'Le-se para 

ampliar os iimites do proprio conhecimento. para obter informacoes simples e 

complexas, le-se para saber mais sobre o universe factual" 

Houve preferencia tambem por textos curtos , ja que 5% das criancas concordaram que 

quanto menor for o texto melhor de se ler. MARTINS afirma que: "[ . . . ] Decodificar sem 

compreender e inutil; compreender sem decodificar, impossivel."'(MARTINS, 1994:32). 

Nesse sentido, o que as criancas disseram, signiflca que para este pequeno grupo o que 

interessa nao e o que esta eserito. mas quanto tempo eles irao ievar para ler todo o texto, 

' e assim nao buscam o significado do que aquelas paiavras querem dizer. tornam a 

Ieitura algo sem sentido. 

Indaguei sobre o que eles mais leem na escola, 85% responderam que leem mais textos 

dos livros didaticos. Eles responderam que o livro didatico e o livro que encontra-se 

sempre com ele e portanto e o livro mais lido. Alem disso, afirmaram que o fato de irem 

a biblioteca apenas uma vez por semana, dificulta o acesso a livros variados. Na sala 

de aula os textos mais utilizados sao os dos livros didaticos. Si LA'A (1993:68) afirma 

que : 

Na area do ensino da Ieitura, o maior problema esta em que o 

professor, geralmente seguindo um livro didatico, nao permite que o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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projeto de compreensao dos textos seja democrat icamente 

compartilhado com o grupo de educandos. 

Portanto, "limitar" a Ieitura do aluno apenas aos textos do livro didatico e o mesmo que 

nega-lo a possibilidade de conheeer o novo. Consta nos PCNs: 

"'[...] nao se formam bons leitores solicitando aos alunos que leiam 

apenas durante as atividades na sala de aula, apenas no livro didatico. 

apenas porque o professor pede [...] Sem ela pode-se ensinar a ler, mas 

certamente nao seformarao leitores competentes." (1997:55) 1997:55) 

Outros 10% responderam que leem mais os textos retirados de outros livros que tem na 

escola. Esses textos de acordo com eles sao sempre mais inlcressanies. mais coioridos e 

prendem mais sua atencao, alem de ser sempre algo que traz novas informacoes para 

eles. Conforme SILVA (1993:21):" Nao se forma um leitor com uma ou duas cirandas 

e nem com uma ou duas sacolas de livros, se as condicoes socials e escolares, 

subjacente a Ieitura, nao forem consideradas e transformadas." 

Com relacao a textos de jornal ou de revistas que tem na escola, apenas 5% afirmam 

que possuem um contato maior com eles, pois afirmam sentir esta necessidade de ter 

este contato corn meios de comunicacao que estao distantes de sua realidade. De acordo 

com os PCNs (1997:54): 

Um leitor competente e alguem que, por iniciativa propria, e capaz de 

selecionar, dentre os trechos que circulam social men te, aqueles que 

podem atender a uma necessidade sua. Que consegue utiiizar 

estrategias de Ieitura adequada para aborda-los de forma a atender a 

essa necessidade. 

Questionados sobre o que eles nao gostavam de ler e 80% responderam que nao senfem 

prazer em ler textos de jornal, e apontaram como causa dessa questao o fato de nao 

possuirem costume de manusea-lo, alem de ser um material pouco acessivel ao seu 

meio. Z1LBERMAN (1998:35) diz que: 

Essa barreira ao acesso a Ieitura se concretize nao so por mecaiiismos 

de sonegacao de material eserito as camadas populares. mas tambem 

por mecanismos de distribuicao seictiva desse material, mecanismos 

que impoe a forma de consume [...j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outros 10% disserarn que nao gostam de ler noticias, pois a linguagem utilizada torna 

dificil a compreensao da noticia e eles ainda nao compreendem o significado de 

algumas paiavras ali dispostas. Alem disso, como ja foi relatado acima o acesso a essas 

noticias para as camadas populares chegam ou peia TV ou pelo radio. 

Com relacao aos conteudos de materias, 10% afirmaram que nao gostam de le-Ias pois e 

uma Ieitura cansativa e tediosa, tanto que afirmaram que durante as expiicacoes em 

aulas, optam porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pr est ar em bastante at e ncao nas aulas, para que nao precisem vol tar aos 

textos dos livros didaticos. 

Sobre o entendimento que eles tem ao ler um texto: apenas 5% disserarn compreender 

tudo o que esta eserito. Segundo PERE1RA (1998), " [ . . . ] ler e muito mais do que 

decifrar, do que passar os olhos e captar o significado" (p.47), ou seja, e precise que 

estes entendam o que estao lendo, e nao apenas facarn isto por ser uma "exigencia 

escolar". Conforme MARTINS (1994:34):%..] a Ieitura tem mais misterios e sutilczas 

do que a mera decodificacao de paiavras escritas [..,[" . 

Sobre essa mesma questao, 45%) admitem que ao lerem um texto tem um entendimento 

razoavel, pois eles afirmam que tudo depende do tamanho do texto c do vocabulario 

utilizado. O aluno nao se apercebem que quando ha esse "pouco entendimento" c 

porque o texto nao retrata aquilo que condiz com ele. portanto torna-se algo distante do 

que o aluno conhece. De acordo com FULGENCIO (1998:13): 

[...] A compreensao de textos e um processo complcxo em que 

interagem diversos fatores como conhecimentos lingiiisticos, 

conhecimento previo a respeito do assunio do texto. conhecimento 

geral a respeito do mundo. motivacao e interesse na Ieitura. 

Cabe ao professor mudar essa visao do aluno e desenvolver uma maneira que faca com 

que os estudantes percebam que cad a leitor atribui um sentido ao que foi lido. 

GERALD! (2006:91) diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ler nao e decifrar, como num jogo de adivinhacdes, o sentido de um 

texto. E a partir do texto. ser capaz de atribuir-lhe significado, 

conseguir relaciona-lo a todos os outros textos significativos para 

cada um. reconhecer nele o tipo de Ieitura que seu autor pretendia e, 

dono da propria vontade, entregar-se a esta ieitura, ou rebelar-se 

conta ela, propondo outra nao prevista. 

Outros 10% disseratn que quando o texto e facil eles conseguem compreender bem o 

sentido do texto. O facil citado pelos estudantes esta relacionado novamente ao 

vocabulario. Para eles quanto menos paiavras desconhecidas o texto possuir, melhor 

sera o entendimento. Alem disso, o texto deve ter como tenia algo relacionado ao que 

eles vivem, conhecem ou pelo menos ja ouviram falar. Segundo SILVA. " j . . . | ao 

experienciar a Ieitura, o leitor executa um ato de compreensao do mundo [ . . . ]" (1981, 

p.43). 

Quando se trata de um texto um pouco mais longo, 40% dos estudantes afirmam nao 

compreender o que o texto quer the dizer. Isso se deve ao fato de que os estudantes por 

nao gostarem de textos longos, manifestam varios empecilhos ligados a Ieitura dos 

mesmos, como exemplo, a questao do vocabulario, a orientacao do professor, entre 

outros. Como ja foi dito acima, o interesse por urn texto se da nao por ser longo ou 

curto, mas dependendo do assunto tratado. ANTUNES (2007:17)afirma que:"[...] o 

prazer se estabelece quando a relacao iivro/leitor adquire significado para sua vida, 

atende seus interesses. fala de suas crencas e sua escaia de valores [ . . . ]" . 

Foi-lhes perguntado sobre a preferencia deles com relacao ao meio de Ieitura, e 10% 

optam por textos de internet. O fato de os estudantes optarem por textos de internet 

acesso a mesma e por ser a internet pode ter relacao com a facilidade de um meio mais 

rapido e facil para fazer pesquisas. BRAKL1NG (2008) diz que '*[...] a Ieitura e 

requerida para que se possa ter acesso a informacoes veiculadas das mais diversas 

maneiras: na internet, na televisao, em outdoors espalbados peia cidade [ . . . ] " (p. l ) . Ou 

seja. nao importa o meio. pois ha varias maneiras para sc adquirir novas informacoes. 

mas sim a compreensao e o sentido que se da aquele texto e principalmente, ler atraves 

daquilo que satisfaz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando o aluno consegue selecionar os textos que serao realmente uteis, para ele e 

porque este aluno conseguiu apreender o real sentido da Ieitura e o seu objetivo. 

Segundo os PCNs: 

Um leitor competente e alguem que, por iniciativa propria, e capaz de 

selecionar, dentre os trechos que circulam socialmente, aqueles que 

podem atender a uma necessidade sua. Que consegue utilizar 

estrategias de Ieitura adequada para aborda-ios de forma a atender a 

essa necessidade. (1997:54) 

Ja com relacao aos livros de historias infantis, apenas 20% afirmam gostar desse lipo de 

Ieitura. Outras criancas disserarn que acham as historias infantis enfadonhas. pois as 

mesmas ja foram lidas diversas vezes. Conforme Antunes (2003:77): "A Ieitura depende 

nao apenas do contexto linguTsticos, mas tambem do contexto extralinguistico de sua 

producao e circulacao". 

Em contrapartida, 45% disserarn que preferem ler textos de gibis, pois os mesmos sao 

bem ilustrados, interessantes e sempre com aventuras novas, alem de toda revistinha de 

gibi trazer no fim jogos como "Sete Erros", "Caca-palavras", entre outros. Conforme 

SCL1AR ( 2003:2), "O gosto peia Ieitura e uma consequencia da maneira como a 

historia e escrita. Se o escritor teve prazer [...) o jovem leitor gostara." . 

Apenas 10% responderam que gostam de ler textos de livros didaticos. pelo fato de 

serem chamativos, com muitos desenhos e sempre com historias novas. Ja as outras 

criancas afirmam que nao gostam desses textos por serem sempre muito infantis. 

Segundo Z1LBERMAN (1998). a qualidade dos textos didaticos examinadcs 

ultimamente se tem revelado, com frequencia, lamentavel j...]"'(p.84). Muitas vezes, 

quando os estudantes possuem muita Ieitura eles percebem a necessidade de textos mais 

criativos e com menos fantasia. 

Outros 15% disserarn ter predilecao por ler poesias. principalmente aquclas em que se 

usam rimas e que sao comicas. Afirmam que leem com mais facilidade, pois dizem que 

com uma poesia com rimas as paiavras sempre terminam iguais e isso faz com que a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ieitura seja rapida, prazerosa e engracada. De acordo com ANTUNES (2003:77): "A 

Ieitura envolve diferentes processos e estrategias de realizacao na dependencia de 

diferentes condicoes do texto lido e das funcoes pretendidas com a Ieitura." 

Em seguida, questionei sobre de onde sao os livros que eles leem, e 75% disserarn que 

os livros pertencem a biblioteca da escola e so os utilizam quando ha oportunidade. 

LENER(200I:3!) diz que: " [ . . . ] fazer da escola um ambiente propicio a Ieitura, e abrir 

para todos as portas dos mundos possiveis, e inaugurar um caminho que todos possam 

percorrer para se tornarem cidadaos da cultura [...]'" 

Outros 15%> disserarn que os livros mais lidos sao os livros didaticos, pois sao os imicos 

que os mesmos possuem acesso, alem de ser tambem os unicos que eles podem levar 

para casa e apreciar com mais calma. Parte desses 15%> afirmam que leem o livro 

didatico apenas por ler mesmo. visto que ja estao cansados dos mesmos textos.. 

Conforme SILVA (1993), "O empobrecimento das possibilidades de Ieitura [...] do 

alunado, [...] significou, antes de mais nada, o empobrecimento do proprio 

ensino."(p. 16), ou seja, se barram o estudante ao acesso a diversos livros, por 

consequencia barram o proprio ensino. 

Alem disso. 5%> responderam que optam por ulilizar os livros que o professor cede, peia 

resposta esses alunos querem dizer que as criancas buscam no professor novos 

conhecimentos, novos livros, isso ocorre pelo de o professor ser espelho para aquelas 

criancas. Segundo Ferreiro (2002:50): " E precise que os professores ajudem as 

crian9as a descobrir nos textos sua face mais pessoal e prazerosa. sua dimensao mais 

encantadora e envolvente." 

Ma ainda 5%o dos alunos que disserarn que optam por fazer uso dos livros que os amigos 

emprestam, afmal e um meio de ter um maior contaio coin esses livros. Outro fato e que 

esses livros sao indicados pelos seus amigos em rodas conversas, onde eles contain urn 

pouco da historia e acabam despertando o interesse do outro. Conforme Faria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(2007:112): "Pegar livros emprestados e uma maneira de ampliar as oportunidades da 

Ieitura e estabelecer uma convivencia saudaveL. O fato de outros colegas tambem 

gostarem de ler, da a crianca um prazer maior ainda nas suas conversas. 

Faria(2007:l 12) diz que: "Quern gosta de ler vai alem dos mementos planejados. Bom 

mesmo e ver os colegas com um livro na mao e uma historia na cabeca, pronta pra ser 

contada". 

Perguntei sobre o que eles pensavam no momento em que a professora diz que vai 

indicar um texto para eles lerem, 85% dos alunos responderam que torcem para que seja 

um texto engraeado, pois de acordo com eles a Ieitura se torna mais gostosa e todos 

ficam atentos. Consta nos PCNs (BRASIL, 1997:50) diz que, "Ler, [ . . .] . requer 

dedicacao: por isso os alunos devem [...] encarar o livro como um desatlo interessante 

que abrira portas [. . . ]" . O fato de o professor levar um texto engraeado e interessante 

para a sala de aula e ao dar a oportunidade de fazer com que todos eles participern, faz 

com que o aluno se sinta desafiado por aquilo que esta fazendo. 

Apenas 15% optaram peia indicacao de textos grandes, pois de acordo com eles quanto 

maior o texto mais aventuras pode-se encontrar neles. O prazer que a maior parte desses 

estudantes tem em estar em contato com a Ieitura e algo fascinante, pois segundo 

Fulgencio (1998:36): ' ' [ . . . ] o bom leitor deve ser capaz de ler textos de estrutura mais 

cornplexa". 

Outro fato questionado foi a respeito do posicionamento da professora com a Ieitura 

deles e 15% revelaram que a professora simplesmente nao faz comentarios. De acordo 

com esses alunos a atitude da professora-refere-se a fato deles lerem bem. com todas as 

normas de pontuacao respeitadas. Eles devem esse sucesso ao fato de lerem 

constantemente, pois conforme Fulgencio (1998:32): " [ . . . ] se aprende a ler, lendo. l„.J o 

caminho para chegar a ser um bom leitor consiste em ler minto". 

Ja 85%o disserarn que a professora alerta para que eles melhorem, pois ou leem rapido 

demais passando por cima das normas. ou leem muito baixo. ou gaguejam, ou trocam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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letras. alem de muitas vezes terminarem a Ieitura e nao entenderem o que o texto quis 

dizer. A preocupacao deles e com essas regras e nao com o significado do texto. 

Segundo a autora / . I : NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'T! (2006:30), " [...] A crianca que le mal esta condenada a ser 

malsucedida na vida". Ha necessidade de ler, ja que onde quer que va voce encontra 

textos espalhados por todos os iugares, na igreja, num clube. nos outdoors peia cidade, 

alem da cobr anca que a sociedade faz. 

Que st ione t porque eles leem, e 35% responderam que leem porque e precise fazer as 

tarefas escolares. Contudo quando a crianca ve a Ieitura como algo que deve ser feito 

apenas por causa das tarefas escolares, ou seja, por obrigacao, faz com que Ieitura perca 

seu sentido. Conforme Silva (1981:43): "'[...J ao experienciar a Ieitura, o leitor executa 

um ato de compreender o mundo". 

O fato de ver outras pessoas lendo, faz com estes se sintam atrafdos tambem peia 

ieitura. Perguntei o que eles sentem ao verem uma pessoa ler bem, nisso 50% 

concordam que o prazer que a Ieitura causa a uma pessoa chama sua atencao e querem 

sentir o mesmo prazer. Antunes (2007:11): *'[...] se a crianca ouve o professor, aprecia a 

historia que ouve e a forma como e lida. Amara esta atividade". Portanto, ao passo que a 

crianca percebe o prazer que outras pessoas sentem ao ler um livro a mesma ira querer 

tambem usufruir dessa Ieitura. 

Ja 10% disserarn que leem porque gostam de ler muitos textos, e nao se sentem 

obrigados nem peia escola, nem peia professora e muito menos pelos pais. Leem por ser 

uma necessidade e por gostarem de ler. sentem-se bem na companhia de um livro, alem 

disso, para eles quando algo e feito por obrigacao perde o prazer. 

Outro questionamento feito foi a respeito de como eles avaliavarn sua propria Ieitura e 

60% admitem que precisam melhorar um pouco sua Ieitura. Os mesmos acreditam que 

isso se deve ao fato de ter a Ieitura como uma obrigacao da escola e uma necessidade. 

Segundo Silva (1981:81): A Ieitura critica sempre leva a producao ou construcao de 
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um outro texto: o texto do proprio leitor". Portanto, quando o leitor consegue perceber 

que prectsa melhorar. entao o mesmo esta sendo um leitor critico e ao mesmo tempo 

esta dando um novo sentido a sua Ieitura. 

Apenas 25% afirma que leem corretamente, pois obedecem as normas de pontuacao, 

teem as paiavras corretamente, alem de nao terem recebido qualquer comentario 

negativo do professor com relacao a sua Ieitura. 

Contudo, 5% confirmam que precisam melhorar muito na Ieitura, para isso alegam o 

fato de ter contato com textos somente quando estao na escola, e ai surgem uma 

infinidade de explicates para o fato de nao lerem fora da escola, como: nao possuem 

livros em casa, nao tem tempo para ler, pois precisam ajudar os pais, entre outros. 

Questionei sobre o que era a Ieitura para eles, e 20% responderam que, a mesma e uma 

necessidade para poder escrever. Para eles somente existe a Ieitura de paiavras, a pura 

decodificacao. Segundo LENER: "O desafio e formar praticantes da Ieitura [...] e nao 

apenas sujeitos que possam "decifrar" o sistema de escrita". 

Outros 20%o disserarn que ler e uma necessidade para adquirir informacoes, pois atraves 

da Ieitura obtem-se novos conhecimentos. Braiding (2008:03) diz que: *' Uma Ieitura e 

decorrente do conjunto de conhecimentos e informacoes disponfvel no momento 

historico em que a Ieitura se realiza". e ainda compiemcnta dizendo: "[ . . . ] a leilura C* 

requerida para que se possa ter acesso a informacoes veiculadas das mais diversas 

maneiras: na internet, natelevisao, em outdoors espalhados pelacidade [ . . . ] " (2008: 01). 

Outros 60%o disserarn que a Ieitura e uma forma de passear pelo mundo da imaginaeao, 

pois mesmo que o texto nao contenha desenhos eles conseguem criar tudo o que o livro 

relata e dizem que em todas as historias lidas o mundo e "bonito, fforido e que e bem 

diferente da vida deles". O fato dos alunos conseguirem imaginar aquilo que estao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lendo, reflete a ideia de que o aluno constroi um elo com o texto. Segundo Antunes 

(2007:9): "Os elos estabelecidos por essa experiencia conjunta sao um bom caminho 

para o aprendizado da Ieitura". 
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ANALISE DO ESTAGIO 

O estagio e o periodo em que o estudante adentra em um ambiente de sala de aula, pois 

este e o momento em que ele se prepara para o exercicio profissional com os 

conhecimentos adquirido ao longo do curso. Meu estagio aconteceu na cidade de Sousa, 

na Escola Municipal Papa Paulo V I . 

Acredito que este periodo foi de grande crescimento pra mim tanto no lado 

cognitivo/profissional e como pessoa. pois foi um momento em que pude refletir sobre 

as diversas discussoes que ocorreram em sala a fun de investigar o aluno a realidade que 

o eerca. 

Esse periodo representa o momento em que tive a oportunidade de manter contato direto 

com o ambiente escolar, com os alunos, observando minha capacidade, minhas 

Hmitacoes, minhas habilidades, minha metodologia e meu desempenho para com os 

alunos e os conteudos relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. 

Para o planejamento das aulas, a orientadora Idel, sempre nos orientou com relacao ao 

processo da sala de aula, dialogando sobre eventuais problemas que poderiam acontecer 

durante nossa estadia, alem de discutir a realidade da escola publica. para enfim 

chegarmos a etapa final. Alem disso. a orientadora ofereceu dicas e sugestoes sobre as 

aulas que deveria planejar para que os alunos sentissem um pouco mais de interesse. 

Todas as tercas-feiras nos, estagiarios, nos encontravamos com a nossa orientadora a 

fim de novas sugestoes, de comentar sobre o estagio e elaborar novos pianos de aula. 

O primeiro dia de estagio foi de grande importancia para meu desenvolvimento como 

professora e tambem como estudante. pois pude perceber mais de perto as dificuidades 

que cercam essa profissao, a falta de recursos. a realidade dos alunos de escola publica, 

entre outros. 

Na aula de portugues explore! o texto "O gigante egoista". onde discuti corn os alunos 

o texto procurando compreender porque o autor deu este tftulo ao texto. Em seguida 

fizemos uma atividade de interpretacao escrita, alem de trabalhar a grarnatica. no caso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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os verbos. Em seguida cada aluno recebeu um verbo e teve que flexiona-lo em uma 

frase, no fim montar um album de verbos. 

Logo, pude perceber nao so a dificuldade, mas tambem o descaso de muitos alunos para 

com o texto. Pude compreender o que eles responderam por ocasiao de pesquisa as 

dificuidades citadas, a falta de incentivo. entre outras razoes. Para Lajolo (2001, p. 104). 

a atividade de Ieitura, que em suas origens. era individual e retlexiva, transformou-se 

hoje em consumo rapido de texto, em Ieitura dinamica, onde parte das pessoas leem 

para cumprir uma exigencia e, portanto se esquecem de captar o sentido do texto para si. 

Ainda segundo Lajolo: 

O ato de ler foi de tal forma se afastando da pratica individual que a 

tarefa que hoje se solicita de profissionais da Ieitura, como 

professores, biblioteearios e animadores culturais, e exorcizarem o 

risco da aJienacao, muito embora eles possam acabar constituindo elo 

a mais na agora mevitavel cadeia de mediadores que se interpoem 

entre o leitor e o significado do texto. (LAJOLO, 200L p. 105) 

No segundo dia de aula promovi um bingo de verbos, a fim reforcar a compreensao dos 

mesmos. Cada aluno recebeu uma cartela e eu "ehamava
v

 os verbos flexionados e eles o 

procuravam na cartela. Em ciencias, apresentei os problemas ocasionados peia poluicao 

sonora, da agua e do ar, e em seguida assistimos ao fiime, "Poiuicao das Aguas". 

Depois fizemos urn estudo sobre a atividade do livro didatico. 

No terceiro dia de aula tive como objetivo trabalhar a linguagem em uma propaganda, 

atraves de propagandas espalhadas peia cidade, mostrando a linguagem rapida e direta. 

Fizemos uma atividade do livro didatico e. em seguida disculimos sobre as propagandas 

que estavam no livro e as com paramos com 'as da cidade. No segundo horario assistimos 

a um filme da TV ESCOLA que apresenlava a vegetacao e o ciima no Brasii. 

procurando refletir sobre os problemas e os beneficios que o ciima ocasiona. Em 

seguida, trabalhei a regiao nordeste, discutindo os problemas que o ciima ocasiona, 

relembrando noticias importantes sobre o ciima. 
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No quarto dia de aula apresentei aos alunos textos nao-verbais. mostrando que mesmo 

sem existir simbolos lingufsticos (letras), podemos interpretar a mensagem peia 

imagem. Em seguida, produzimos textos nao-verbais que flcaram expostos na sala. Em 

Historia, discutimos os movimentos do campo e das cidades com relacao ao Cangaco, 

Guerra de Canudos e Contestado. Assistimos ao filme Guerra de Canudos e Guerra de 

Contestado. No dia seguinte foram feitas as pesquisas sobre Lampiao e seus cangaceiros 

e foram expostas. 

No quinto dia de aula promovi um dialogo sobre a importaneia do saneamento basico 

buscando identificar os problemas relacionados a falta de saneamento basico na cidade. 

No dia seguinte identificamos as ruas de nossa cidade que nao possuem saneamento 

basico e observamos que muitas doencas sao causadas peia falta desse tralamento. Em 

seguida fizemos atividade do livro didatico. 

No sexto dia de aula trabalhamos em matematica, divisibilidade, com tampinhas de 

garrafas. Os alunos alem de aprenderem se divertiam. A turma foi divida em grupos de 

quatro para que todos pudessem participar da atividade. Logo depois, fizemos atividade 

do livro de matematica e eles conseguiram resolver com menos dificuldade peio fato de 

haver compreendido atraves de uma atividade pratica. 

Com o texto "Rita nao grita" fizemos uma inlerpretacao oral e escrita. Em gramaiica 

trabaihei o Grau do Adjetivo. Utilize! propagandas cidade para explicar a eles a funcao 

do grau do adjetivo na pratica. Em seguida, montamos um album com propagandas de 

produtos criados por eles mesmos, utilizando o grau do adjetivo. Em matematica 

trabalhamos o conceito de Lucro e Prejuizo, atraves da dismitificacao. Cada um recebeu 

uma determinada quantia de copias de dinheiro, em seguida escolheu um objeto seu 

para vender, e ao passo que ele vendia ou comprava sempre procuravamos saber, por 

quanto vendeu e se teve perda ou ganho com essa venda. Depois fizemos uma atividade 

do livro didatico de matematica para exercitar o que foi aprendido. A dedicacao dos 

alunos a esta aula foi impressionante, muitos que possuiam dificuidades em utilizar o 

dinheiro ou fazer contas, puderam compreender melhor de uma outra forma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No oitavo dia de aula, trabalhamos em Geografia o Censo Demografico. Assistimos a 

um DVD da TV ESCOLA que trata a distribuicao da populacao em mapas. Em seguida 

reiembramos o que foi visto sobre ciima e vegetacao. Na con versa sobre as dificuidades 

que cada regiao possui devido ao ciima e a vegetacao. Em matematica estudamos o 

conceito de fracao pelo livro didatico e em seguida jogamos "Domino Fracionario" que 

se encontra no final do livro deles. Depois fizemos uma atividade do livro. 

No nono dia de aula, trabalhamos em portugues o texto e em gramatica Locucao 

Adjetiva, exposta em um cartaz. Em seguida procuramos identifica-Ia no texto "Na 

ponta do nariz" (Livro Didatico), seguida de atividade. Em matematica, foi dada a 

continuidade de fracao com atividade xerografada e utilizando um tangran. 

No decimo dia de aula, trabalhamos em Geografia, a importaneia do transito. Cada 

aluno recebeu da escola um gibi "A caminho da escola". Apos a Ieitura conversamos 

sobre o transito da cidade, os acidentes que geralmente ocorrem. a falta de paciencia por 

parte de motoristas e pedestres tambem. Em seguida, escrevemos o que nos poderiamos 

fazer para diminuir os acidentes no transito. Assistimos a um filme promovido peia 

escola, e depois houve um debate. 

Na aula seguinte trabalhamos com o dicionario. em como manusea-lo, como encontrar 

paiavras desconhecidas, para isso utilizamos a letra o Hino Nacional. Cada aluno 

procurou sublinhar as paiavras que nao conheciam, logo em seguida fomos procurar no 

dicionario. Foi divertido. interessante e muito imporlanle para eles. uma vez que nao 

sabiam como manusear o dicionario. 

Na aula seguinte demos continuidade ao uso do dicionario. Dessa vez com o texto "A 

historia do lapis". Em seguida destacamos as paiavras desconhecidas e investigamos o 

seu significado, Depois construimos um texto com os novos signiflcados. Em Ciencias, 

buscamos identificar todas as formas de poluicao que cercam a nossa realidade. Apos 

listarmos, abrimos uma discussao. Em seguida, atividade do livro didatico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em nossa 13° aula trabalhamos em Historia, a guerra de Canudos e a Revolta da 

Vacina. Apos a Ieitura silenciosa, uma discussao e em seguida, eles que imaginaram o 

sofrimento dessas pessoas e reproduzissem em desenhos. Em seguida a atividade do 

Livro Didatico. 

Na aula seguinte trabalhamos em matematica a tabuada. procurei atras a atencao dos 

alunos corn uma musica chamada Tabuada do Sete (Xuxa) e fomos canta-la e trabalha-

la na sala de aula. Em seguida, pude perceber que a maior parte dos alunos se sentiram 

mais dispostos, aprenderam e conseguiram responder a atividade com menor 

dificuldade. 

Na aula de Geografia trabalhamos a formacao da populacao brasileira. Pedi que 

observassem uns aos outros, logo percebemos que alguns eram louros, outros negros, 

outros tinham os olhos apertados, outros tinham um sotaque diferente, entre outros. Em 

seguida, fizemos uma Ieitura e discussao sobre o assunto. Assistimos a um video para 

que pudessemos compreender algumas razoes pelas quais as pessoas tornavam-se 

diferentes umas das outras, logo vieram as conclusoes dos alunos que expuseram da 

seguinte forma: eram de lugares de diferentes, as familias vieram de cidades disianle, 

entre outros. Em seguida, atividade do livro. 

No dia seguinte pedi aos alunos que fizessem uma pesquisa sobre as fontes de energia. e 

eles se surpreenderam, pois nao tinham conhecimento de como a energia era gerada. Em 

seguida, discutimos sobre onde sao utilizadas essas fontes de energia, como eram 

produzidas. quais delas nos ja havfamos visto em nossa cidade. Em seguida. fizemos 

uma atividade do livro. 

Na aula seguinte trabalhamos sobre reciclagem e poluicao, fizemos um passeio pelas 

ruas da escola e ao retornar a sala discutimos sobre como estao as mas, quern anda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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poluindo, porque poluem, entre outros. Em seguida, fizemos trabalhos com materials 

que muitas vezes sao jogados no Iixo. Deixei os alunos livres para que produzissem o 

que quisessem, em seguida, expusemos os trabalhos produzidos por eles. Apos a 

producao de materials houve uma nova discussao surgiram as solucoes e procuramos 

analisar se elas realmente seriam validas. 

Trabalhamos em Ciencias a importaneia da alimentacao saudavel. Conversamos sobre a 

alimentacao de cada um. Alguns responderam que so se alimentavam bem quando 

estavam na escola, outros que a primeira refeicao era a feita na escola, ja outros se 

alimentavam muitissimo bem. Expus um cartaz com a piramide da alimentacao. logo 

verificamos que parte dos alimentos encontravam-se distante da realidade deles, 

contudo os mesmos afirmam que em casa os pais sempre procuram substituir um 

alimento por outro, para que crescam fortes e saudaveis. Em seguida, enumeramos os 

alimentos mais consumidos. 

Durante uma semana procuramos desenvolver atividades em que os alunos pudessem se 

expressar, aproveitando o ensejo da Semana da Crianca, e durante tod a a semana 

fizemos atividades sobre conhecimentos gerais. Expusemos as pinturas que eles fizeram 

sobre o desejo deles para o mundo. apresentamos a diversidade cultural do Brasil com 

suas dancas e iutas. Assim, os alunos puderam entender a diversidade cultural do nosso 

pais, procurando associar tudo isto ao que foi visto em sala de aula. 

Algumas vezes, durante o meu estagio pude compreender porque os alunos se 

distanciam dos livros. Durante minha estadia na escola, ouvia aiguns professores 

ameacando os alunos a fazerem suas atividades, caso contrario seriam levado a 

biblioteca para ler um livro. Com isso, os alunos se intimidavam e cumpriam suas 

atividades. Fazer com que os alunos percam o medo do livro foi muito dificil, tentar 

recuperar o significado da Ieitura da palavra na sala de aula, transformando as condicoes 

de sua realizacao, pois envolve toda uma historia de carencias acumuladas e 

extremamente complexas, Silva (1988, p. 102). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto, pude perceber que atraves da Ieitura as criancas se propuseram e se 

empenharam mais nas atividades realizadas em sala de aula, demonstrando sempre 

muita disponibilidade para aprender. Inovar nas aulas e sempre uma forma de despertar 

nos alunos o interesse pelo novo, pelo conhecimento, e, portanto, gerando participacao e 

aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FINALS 

Conclui-se que parte dos alunos consegue realmente perceber que precisam melhorar. e 

que na escola ha meios para melhorarem suas leituras. O fato de os alunos conseguirem 

enxergar essas pequenas falhas ja toma a situacao mais facil de ser resolvida. 

Para isso busquei resposta para os seguintes questionamentos: qual o posicionamento 

dos alunos sobre sua propria Ieitura e como eles avaliam a Ieitura realizada na escola? 

Os resultados obtidos com esses questionamentos definiram o peril! de leitores que ha 

atualmente. as dificuidades que os alunos tem em compreender um texto. a necessidade 

e a urgencia de compreender o que esta lendo. 

A Ieitura e fundamental e sua compreensao indispensavel. visto que a Ieitura sem a 

compreensao do texto existe e e chamada de decodificacao. isto e. o ato de ler sinais 

graficos em um texto, mas, contudo os alunos nao encontram sentido naquilo que leem, 

pois estao apenas decodificando. 

Portanto, durante o estagio pude perceber que o que havia sido relatado no questionario 

eram de fato as dificuidades e os empecilhos citados pelos alunos. Como o meu objetivo 

era averiguar o posicionamento dos alunos sobre sua propria ieitura, en fim pude 

compreender que a aquisicao do habito da Ieitura e algo realmente diffcil de encontrar 

nas series iniciais, sendo estas series a base para o desenvolvimento intelectual dos 

alunos, sendo que sem uma boa preparacao no ensino fundamental, sera pouco provavel 

que os alunos conseguiam com menor dificuldade avancar nas series seguintes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O estagio e uma acao pianejada e monitorada com o objetivo de que o estagiario 

tenha uma maior nocao sobre determinada profissao, fazendo com que o mesmo tenha a 

oportunidade de fazer uso de tudo aquilo que foi visto durante o seu periodo de estudo, 

alem de ser uma preparacao para o mercado de trabalho. 

No decorrer do estudo proposto por esta pesquisa pude concluir que a leitura tem 

em nossa sociedade grande importaneia. contudo ha uma diversidade de dificuidades 

que os alunos tem para com a mesma e acima ha um descaso para o conhecimento de 

mundo que ela nos traz. Por isso, optei trabalhar com leitura durante o rneu estagio, para 

que eu possa compreender e facilitar o entendimento sobre a leitura entre os alunos. 

E necessario que durante o estagio possa ser planejados metodos que visem dc 

forma pratica e eficaz trabalhar a questao da leitura, a fim de que se possa obter 

resultados compattveis com os objetivos aqui propostos. 

Diante disso serao desenvolvido atividades que posstbilitem os alunos a serem 

participativos, abertos ao dialogo e que assim possam encontrar na leitura um meio de 

adquirir informacoes necessarias ao seu cotidiano e de crescimento intelectual. Para 

isso, de acordo com cada disciplina trabalharei a leitura na perspectiva de que a mesma 

possa facilitar a compreensao dos textos. 
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Objetivos 

Despertar o habito de ler nos alunos a partir de assuntos de seus 

interesses: 

Promover uma roda de leitura; 

Apresentar aos alunos a diversidade de textos; 

Promover um jornal eserito pelos proprios alunos, eslimulando-os a ler e 

escrever; 

Criar um espaco dedicado a leitura; 

Solicitar que as criancas deem um novo final ou inicio a historia lida: 

instigar a imaginacao das criancas; 
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METAS 

Um dos primeiros objetivos desse projeto e despertar o habito de ler a partir dos 

assuntos que desperlam seu interesse. Levar para a sala de aula textos que falem sobre 

futebol, romances e princesas, festas, contos, super-herois, etc. Incentivar neles o habito 

da leitura atraves do que eles realmente se interessam. 

Promover uma roda de leitura, onde cada um dos alunos participant da leitura, e logo 

em seguida iremos conversar sobre o texto, num processo de construcao de significado. 

Apresentar aos alunos a diversidade da leitura, mostrando que ha varias formas de 

linguagem. como atraves da musica. da pintura. dos textos. 

Promover nos alunos habito tanto da leitura quanto da escrita. atraves de um jornal 

eserito e organizado por eles em sala de aula, estimulando-os a ler e escrever sobre 

temas que realmente sao importantes para eles. 

Criar um espaco dedicado a leitura, com uma diversidade de textos, temas. com muito 

desenho e colorido. tudo aquilo que possa chamar a atencao dos alunos e motiva-los ao 

habito de ler, prendendo sua atencao. 

Instigar a imaginacao dos alunos atraves de um dialogo, onde os alunos possam 

expressar-se sobre o texto lido, dando um novo final para a historia. melhorando sua 

linguagem e sua escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUESTIONARIO 

1) Para voce a leitura e: 

( ) algo chato e sem importaneia 

( ) algo interessante e prazeroso 

( ) algo que a escola exige 

( ) algo aborrecido e cansativo 

( ) algo necessario para aprender as materias 

2) Dos textos que le, voce prefere: 

( ) textos eurtos 

( ) textos longos 

( ) apenas frases 

( } textos com paiavras faceis 

( ) textos com paiavras dificeis 

3) Na escola voce le mais: 

( ) textos coptados do quadro 

( ) textos do livro didatico 

( ) textos de jornal ou de revista que tem na escola 

( ) textos em folhas soltas 

f } textos retirados de outros livros que tern na escola 

4) O que vocezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao gosta de ler: 

( ) livro didatico 

( ) jornal 

( ) texto diversos 

( ) noticias 

( ) conteudo das materias 

5) Quando voce le um texto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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( ) entendo tudo o que esta eserito 

{ ) entendo um pouco 

( ) se o texto for facil. entendo bem 

( ) quando o texto e longo nao entendo muito 

( } nao gosto de ler textos. 

6) 0 que voce mais gosta de ler: 

( ) textos da internet 

{ ) livros de historias infantis 

{ ) gibis 

( ) livro didatico 

( ) poesias 

9) Os textos que voce le sao: 

( ) livros da biblioteca 

( ) livro da professora 

( ) livros de amigos 

( ) livro didatico 

( ) nao costumo ler textos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10) Quando a professora diz que vai indicar um texto para voce ler. voce pensa: 

( ) tomara que seja um texto facil 

( ) tomara que seja um texto grande 

( ) tomara que seja um texto pequeno 

( ) tomara que seja um texto engraeado 

( ) nao sei pra que a professora vai passar esse texto. 

11) Quando voce le para a professora ouvir: 

( ) a professora diz que voce le muito bem 

( ) a professora nao faz nenhum comentario 

( ) a professora diz que voce esta lendo muito devagar 
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( ) a professora diz que voce precisa melhorar 

( } a professora diz para voce prestar mais atencao na leitura. 

12) Voce le por que: 

( ) porque e preciso fazer as tarefas 

( ) porque seus pais rnandam ler 

( ) porque a professora passa muita leitura 

( ) por ver outras pessoas lendo 

( ) porque gosta de ler muitos textos 

13) Para voce a sua leitura e: 

{ ) razoavel. Leio mais ou menos. 

( ) acho que precisa melhorar um pouco 

( ) acho que leio corretamente 

( ) acho que precisa melhorar muito 

( ) porque gosta de ler muitos textos 

14) A leitura para voce e: 

( ) uma necessidade para poder escrever 

( ) uma necessidade para passar de ano 

( ) uma obrigacao da escola 

( ) uma necessidade para saber as informacoes 

{ ) uma forma de passear pelo mundo da imaginacao, 

14) - Como voce gostaria que fosse a leitura na escola? 

15) - Que historinhas infantis voce ja leu? 

16) O que e ler para voce? 
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