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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na sociedade do conhecimento, e imprescindivel que os individuos utilizem os saberes 

da leitura e da escrita. Este estudo apresenta resultados de uma pesquisa sobre o 

processo de construcao da leitura e da escrita no cotidiano escolar; realizada com 22 

alunos do 4° ano do Ensino Fundamental. Teve como objetivos: analisar o acesso da 

leitura e da escrita aos alunos dos anos initials; identificar a metodologia utilizada pelos 

professores; verificar os auxilios didaticos que os professores utilizam para estimular a 

leitura e a escrita; examinar os generos literarios utilizados pelos professores. Para que 

essa pesquisa fosse realizada, usamos como instrumentos de coleta de dados o 

questionario com questoes objetivas e dissertativas. A analise dos dados foi 

fundamentada nos estudos de Cagliari (1997), Lerner (2002), Monteiro (2004), e outros 

mais. Os resultados apontam que a escola vem enfrentando problemas, pelo fato dos 

alunos sentirem dificuldades no ato de interpretar textos principalmente aqueles do 

cotidiano; tambem a falta de acesso deles com diversos generos literarios, acabam 

prejudicando-os quando necessitam ler ou escrever algo para qualquer fim que se 

destina. Conclui-se que a escola precisa criar condicoes para que as modalidades de 

leitura e escrita possam ser adquiridas integralmente por todos os educandos. 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Escola. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 tenia a ser abordado nesta monografia e o processo de construcao da leitura e da 

escrita no cotidiano escolar. Os motivos que levaram a escolher este tenia, foi a 

dificuldade percebida na forma como grande parte de pessoas do bairro onde resido se 

relacionam com a leitura e a escrita da nossa lingua materna no dia- a -dia. 

Como sabemos na nossa cidade ha um indice consideravel de pessoas que nao sabem 

utilizar a leitura e a escrita de maneira correta. Essas pessoas geralmente nao se 

enquadram ao perfil exigente e competitivo do sistema globalizado vigente. 

Em virtude dessa problematica exposta nos paragrafos anteriores, faz-se necessario 

enquanto edueadora, fazer um trabalho pedagogico com a leitura e a escrita como 

parametro essential para a aprendizagem dos alunos no dia-a-dia da escola. 

De acordo com nossos conhecimentos no que se refere a pratica de leitura e escrita, 

ajudar nas dificuldades dos educandos com relagao as mesmas. Saber valer-se desses 

conhecimentos e importante porque desperta na pessoa novas capacidades cognitivas e 

intelectuais no que diz respeito a sua expressao na acao de ler e escrever nas diversas 

situacoes: fazer uma carta; elaborar um bom curriculo para um emprego; preencher uma 

ficha de cadastre e saber fazer um texto academico. 

A contribuicao que esse estudo trara para nds enquanto profissionais em educacao, e a 

possibilidade em ver que estamos tendo parte para a formacao de cidadaos que sejam 

capazes de enfrentar os desafios de ler e escrever um texto corretamente, construirem 

textos para concursos, vestibulares. 

Enquanto pessoas, este estudo sera satisfatorio porque ajudamos a colaborar para o bom 

desenvolvimento dessas criangas ao se relacionarem com as modalidades de leitura e 

escrita nas diferentes situac5es encontradas. 

Como forma de conribuicio desenvolvemos o estudo desta tematica que tern por 

objetivos: analisar o processo de construcao da leitura e da escrita pelos educandos no 

cotidiano escolar; analisar o acesso da leitura e da escrita aos alunos dos anos initials; 
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identificar a metodologia utilizada pelos professores em sala; verilicar quais sao os 

auxilios didaticos utilizados pelos professores para estimular a leitura e a escrita em 

sala; examinar quais os generos literarios utilizados pelos professores. 

Com a finalidade de analisarmos sobre o processo de construcao da leitura e da escrita 

no cotidiano escolar, escolhemos a turma do 4° ano composta por 22 alunos da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Janduy Carneiro que esta situada a Rua Patricio de 

Barros no Centro de Cajazeiras - PB, para desenvolvermos o estudo de caso que para 

(GIL apud MATOS, 2002, p.46) "e uma pratica simples, que oferece a possibilidade de 

reducao de custos, apresentando como delimitacao a impossibilidade de generalizacao 

de seus dados". 

Para que este estudo tivesse exito, organizamos questionarios para professores e alunos, 

onde os educadores respondiam questoes dissertativas e os educandos questoes 

objetivas. Consequentemente foram analisados todos os dados fornecidos de maneira 

critica, com o piano de se trabalhar com a escola a tematica do processo de construcao 

da leitura e da escrita no cotidiano escolar. 

Sendo assim esse estudo cientifico esta estruturado da seguinte forma; no primeiro 

capitulo falaremos do Historico da Escrita desde seus primordios ate os dias atuais; 

neste mesmo capitulo explicaremos sobre a dificuldade encontrada pelos educandos 

com relacao a leitura e a escrita; os problemas existentes na escola que ocasiona esse 

deficit na aprendizagem; e os caminhos necessarios para alcancar esse ajprendizado. No 

ultimo subitem exporemos sobre a importancia da utilizacio de diversos tipos de textos 

para a aquisicao da leitura e da escrita ressaltando a importancia de se le diferentes 

generos literarios existentes no meio social. 

No capitulo dois explicaremos sobre a mediacao do professor na relacao aluno e 

universo da leitura e escrita; explicitaremos sobre os caminhos que o educador deve 

seguir para melhorar o processo de ensino-aprendizagem no cotidiano da escola; neste 

mesmo capitulo falaremos sobre a funeao da escola na aprendizagem da leitura e da 

escrita dos educandos; dos desafios que a escola precisa ultrapassar para formar 

cidadaos criticos, autonomos para a sociedade vigente. 
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No capitulo tres seguiremos com os procedimentos metodologicos que atraves do 

estudo de caso, elaboramos questionarios que nos deram a liberdade de analisarmos os 

casos sem generaliza-los; neste mesmo capitulo, faremos a caracterizacao da escola, 

com informacoes sobre o espaco fisico e do quadro de funcionarios. 

Ainda no capitulo tres faremos a analise dos questionarios dos professores, onde serao 

expostas as respostas deles referentes a algumas questoes de ordem didatico-

metodologica com relacao aos alunos, para ajuda-los nesse processo em que a leitura e a 

escrita se apresentam como pontes culminantes na aquisicao da aprendizagem. 

No quarto subitem faremos a analise dos questionarios dos alunos, onde explicitaremos 

os resultados das questoes respondidas pelos discentes com relacao ao cotidiano na 

escola, ou seja, tudo que esta relacionado a aprendizagem da leitura e da escrita dentro 

do espaco escolar. 

No quinto subitem falaremos da analise do estagio, onde exporemos as dificuldades da 

materia dos alunos na acao de ler e escrever; da deficiencia deles no que diz respeito ao 

modo de interpretar tanto na disciplina de Lingua Portuguesa como nas demais 

disciplinas. Enfim relataremos sobre as experiencias vivenciadas nesse periodo em que 

passamos na escola. 



CAPITULO I 

1. Historic*) da Escrita zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A historia da escrita passou por tres periodos diferentes: o periodo pictorico onde a 

escrita era representada atraves de desenhos. Para Cagliari (1997) sao consideradas 

escritas pictoricas: os cantos Ojibwa local izado na America do Norte; na escrita do 

povo asteca representada pelo catecismo asteca, e na era atual atraves das historias em 

quadrinhos; tambem pode ser considerada escrita pictorica, os desenhos antigos feitos 

em rochas e que existem em varias partes do mundo inclusive no Brasil, A mensagem 

desse tipo de escrita era desvendada atraves da imagem reproduzida em qualquer local 

pelos povos antigos. 

O periodo ideografico esta representado pela escrita atraves de desenhos especificos 

conhecidos como ideogramas. O nosso alfabeto e oriundo da escrita ideografica. 

Segundo Cagliari (1997) as escritas ideograficas que mais se destacaram for am: a 

egipcia (conhecida tambem como hieroglirica), a mesopotamica (chamada sumerica), os 

escritos do territorio do mar Egeu (escrita cretense), e a escrita chinesa (de onde procede 

a escrita do Japao). 

O periodo alfabetico esta representado pela utilidade das letras. A escrita alfabetica 

perdeu a legitimidade ideografica, para exercer a posicao fonografica. De acordo com 

Cagliari (1997) os conjuntos de elementos alfabeticos que mais tiveram destaque foram: 

o semitico, o indiano e o greco-latino. Desse vem o alfabeto que conhecemos hoje 

(latino), e o cirilico (grego) de onde foi criado o alfabeto da Russia. 

O alfabeto para chegar a forma atual passou por varias modificacoes. Antes apareceram 

os silabarios que era ajuncao de sinais exclusivos que significavam cada silaba. 

Os fem'cios vao tirar proveito dos simbolos escritos do Egito e formam uma relacao de 

bens com legendas simpliicadas onde foram escritos os sons consonantais. Os gregos 

por sua vez foram adequando a forma de escrita fenicia para a grega, e juntaram com as 

vogais que para os gregos, tinha grande valor na constituicao dos vocabulos. 
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Depois o povo romano transformou essa escrita grega para a escrita romana, formando o 

alfabeto greco-latino, do qual descende o nosso alfabeto. 

A escrita desde seus primordios sempre teve um sentido. Cagliari (1997, p. 112) diz: "a 

escrita, seja ela qual for, sempre foi uma maneira de representar a memoria coletiva, 

religiosa, magica, cientifica, politica, artistica e cultural", 

Os locais onde essa escrita ficou registrada, passaram por muitas modificacoes: as 

escritas pictograficas eram feitas em cavernas; depois a escrita passou a ser utilizada em 

pergaminho que era uma especie de couro de cabra devidamente preparada como objeto 

de escrita; logo apos essa escrita passou a ser feita em livros; na era modema a escrita 

passou a ser reproduzida em maquinas de escrever e mais recentemente na tela do 

computador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2A dificuldade encontrada pelos educandos com relacao a leitura e a escrita 

Os educandos no dia-a-dia da escola vem enfrentando problemas no que diz respeito a 

aquisicao das modalidades de leitura e escrita. Essas dificuldades que sao procedentes 

de diversos fatores que afetam o ritmo dessa aprendizagem no ambiente escolar. Na 

compreensao de Cagliari (1997, p. 102) "a maneira como a escola trata o escrever leva, 

facilmente muitos alunos a detestarem a escrita e em consequencia a leitura, o que e 

realmente um irreparavel desastre educacional". 

De fato, a escola deveria proporcionar momentos prazerosos no que se refere as 

producoes textuais. Dependendo do assunto abordado no texto, surgem tambem 

iniimeras expectativas por parte dos alunos ao produzi-lo. 

E interessante frizar que se a tematica exposta faz parte da realidade dos educandos, e 

um ponto importante para almejar os objetivos esperados pelas instituigoes de ensino, 

que e despertar o interesse dos discentes pela leitura, que gradativamente contribui para 

a melhora na escrita. 

A postura superiora remetida por alguns educadores com relacao aos alunos, alem de 

causar medo, revolta, vergonha quando precisam ler ou mostrar suas escritas, que esses 

acabam por se fecharem completamente para a aquisicao da aprendizagem; e sem 

perspectiva abandonam a escola. 
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Cagliari (1997, p. 123) continua dizendo: "a partir da producao de textos das criancas 

podem se fazer comentarios a respeito de tudo o que se achar relevante da ortografia a 

analise discursiva do texto produzido". 

E verdade o que Cagliari fala, pois e na producao de textos dos alunos que o professor 

pode encontrar as respostas para os problemas de aprendizagem dos quais sao 

acometidos os educandos. Esses problemas se detectados rapidamente pelo professor, 

ajudara aos alunos a se expressarem melhor no ato da leitura e da escrita de seus textos. 

Cagliari (1997, p. 124) reforca dizendo: 

Deixar que os alunos escrevessem recedes espontaneas nao dando muita 

atenclo aos erros ortografieos e apostando ma capacidade das criancas de 

escrever e se auto corrigir com relacao a ortografiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 de fato um estfmulo e 

um desafio que o aluno sente no seu trabalho, uma motivacao verdadeira para 

escrita. 

Esse autor esta certo parcialmente. Entendemos que os alunos devem escrever textos 

espontaneos sim, mas o professor deve ficar atento aos erros ortograficos nao 

diminuindo os textos feitos pelos alunos, ou expondo os mesmos a zombaria dos outros. 

Essa correcao deve ser feita de maneira simples, paciente, sem deixar traumas na 

crianca. Mas vale salientar que essas correc5es vao depender do nivel de aprendizagem 

da crianca. 

Morals (2002, p.24) tambem faz referenda a essa mesma linha de pensamento: "nao 

podemos nos assustar e em nome da correcao ortografica, censurar ou diminuir a 

producao textual no dia-a-dia". 

Morals esta correto na sua afirmacao, pois grande parte dos educandos que fazem suas 

producoes textuais, algumas palavras nao estao de acordo com as nomas ortograficas. 

Mas esse e o momento do professor se aproximar dos alunos e fazer ve-los, que o erro 

faz parte do processo de aprendizagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e incentiva-los a lerem e escreverem mais. 

O educador usando de sua criatividade pode encontrar a melhor maneira de corrigir os 

erros ortograficos sem subestimar a capacidade dos educandos de comtruirem ideias. O 

julgamento negativo que afeta os alunos com relacao aos erros cometidos na escrita so 

facilitara para a regressao da aprendizagem e o que e pior, o abandono dos discentes da 

escola. 
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Morais (2002, p.240) e bem sucinto quando diz: 

A correcao das mensagens escritaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um aspecto fundamental para facilitar a 

comunicacao escrita. Escrever segundo a norma e assim, uma exigencia que a 

sociedade continuara fazendo aos usuarios da escrita, em suas vidas diarias, 

fora do espaco escolar. 

E verdade, quando nao se aprende grafar bem os vocabulos corretamente dentro do 

ambito escolar, o meio, externo cobrara. Essa lacuna acompanhara o individuo em 

qualquer lugar onde essa escrita seja necessaria. 

Faz-se necessario uma chamada de atencao para estes problemas no que se refere a nao 

aprendizagem na escrita dos textos; essa dificuldade precisa ser sanada para que esses 

alunos que hoje estao nas instituicdes de ensino, nao venham sofrer no futuro os danos 

por nao saberem redigir um texto para qualquer fim a que este se destina. 

Back (1987, p. 162) ainda afirma: 

Julgamos que, no final da oitava serie do 1° grau, os nossos alunos deveriam 

escrever corretamente a lingua nacional. Mas infelizmente nao e o que 

acontece e, pelo menos ate agora, estavam entrando nas universidades sem 

dominar a propria lingua materna. 

Essa critica de BackzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 pertinente porque essa problematica continua a existir nos dias 

atuais. Uma grande populacao estudantil sai do ensino fundamental e medio, sem saber 

fazer um texto corretamente. O uso da gramatica com: verbos, substantivos, 

concordancia, preposicao, pontuacao, etc. nao sao colocados de maneira adequada nos 

diversos tipos de textos. 

Essa dificuldade acompanhara os estudantes ate mesmo quando chegarem ao ensino 

superior. E por essas questoes que a escola tern o papel fundamental na educa?ao dos 

alunos nos primeiros anos escolares. 

Na compreensao de Back (1987, p.143-144). 

Se o aluno escrever com excelente conteudo, tambem cedo sentira o desejo 

da correcao a cuidar da forma! Sozinhos comecarao a cuidar da parte 

ortografica e da correcao gramatical... E o professor os estimulara, atendendo 

as consultas, encaminhando-os aos dicionarios e fomentando a discussao da 

problematica entre eles. 

De fato, bom conteudo os despertara para a correcao ortografica e gramatical. Mas isso 

so acontecera quando houver interesse do professor pelas atividades produzidas pelos 
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alunos, no sentido de nao menospreza-los pelos erros na escrita; quando estimula os 

educandos valorizando seus escritos e cuidando para que eles se desenvolvam sempre 

mais; quando nao e apenas um transmissor de conhecimento e sim facilitador da 

aprendizagem e esta aberto aos questionamentos levantados pelos discentes. 

Os Parametros Curriculares Nacionais (1997, p. 69) explica: 

Solicitar aos alunos que produzam textos muito antes de saberem grafa-los. 

Ditar para o professor, para o colega que j a saiba escrever ou para ser 

gravado em fita cassete 6 uma forma de viabilizar isso. Quando ainda nao se 

sabe escrever, ouvir algu^m lendo o texto que produziu e uma experiencia 

importante. 

Essa pratica e interessante, porque a dificuldade em produzir textos e considerada 

complicada para quern sabe escrever, e para quern nao sabe torna-se quase que inviavel 

pelo fato dos alunos sentirem vergonha, medo de serem julgados pelos professores e 

pelos pr6prios colegas por nao saberem ler e escrever de acordo com a norma. A 

iniciativa do docente em promover momentos como esse, faz dos alunos que nao tern a 

experiencia da leitura e escrita vencerem os bloqueios que dificultam essas 

modalidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A importancia da utilizacao de divcrsos tipos textos para a aquisicao da 

leitura e da escrita dos educandos 

Hoje no meio social, nos deparamos com uma imensidade de escritas para todos os tipos 

de leitores; a escola nesse contexto e a ponte para levar essa infinidade de escrita ao 

convivio dos alunos. Os PCNs (1997,p.30) explica: " cabe portanto, a escola viabilizar o 

acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los 

e a interpreta-los". 

O problema esta justamente nisso, pois a escola se detem unica exclusivamente ao livro 

didatico e nao introduz outros textos diferentes para que as criancas construam suas 

hipoteses. Sem falar o quanto que elas aprendem com outros tipos de textos, de 

gramatica, ortografia, etc. 

Foucambert (1994, p. 10) ainda complements dizendo: "a escola deve ajudar a crianca a 

tornar-se leitor dos textos que circulam no social e nao limita-la a leitura de um texto 

pedagogico, destinado apenas para ensina-la a ler". 
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Sabemos que a exigencia em tomo da leitura e grande pela soeiedade. Entao nao e 

posslvel que a escola apenas ensine a crianca a ler; ela precisa fazer com que o aluno ao 

entrar em contato com a leitura, consiga entender o que esta nas entrelinhas de cada 

texto lido.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E interessante que pelo menos uma parte dos textos utilizados na sala de aula, 

sejam textos que pertencam ao dia-a-dia dos alunos. 

No entendimento de Foucambert (1994, p.31). 

Para aprender a ler, enfim e preciso estar envolvido pelos escritos os mais 

variados, encontra-los, ser testemunha de e associar-se a utilizacao que os 

outros fazem deles - quer se trate dos textos da escola, do meio ambiente, da 

imprensa, dos documentarios, das obras de ficgio. 

E importante que o alunado, de forma geral tenha acesso direto aos mais variados 

generos de textos possiveis. A tentativa do professor em procurar bastantes materials 

que julgue serem necessarios, para ser utilizados nas aulas e debatidos entre os alunos 

para fomentar o interesse e enriquecer cada vez mais a aula. 

Lembrando tambem que o contato com essa diversidade de escritos faz com que, alem 

de desenvolverem bem a leitura e escrita, aumenta bastante o seu dominio no que se 

refere as normas ortograficas da Lingua Portuguesa. 

Cagliari (1997, p. 106) explica: "as criancas vivem em contato com varios tipos de 

escrita: os logotipos, as placas de transito, rotulos, cartazes, alem dos textos de revistas, 

jornais, televisao etc.". 

Esse autor tern razao, pois nao so os textos escritos estao expostos para as criancas: 

textos visuals tambem as ajudam a se expressarem na leitura e escrita; pois os discentes 

estao rodeados de escritas no meio social e das mais variadas formas. Muitas escolas 

podem obter sucesso no que se refere as leituras do cotidiano, ao incluirem no curriculo 

escolar o que os alunos vivenciam no meio exterior. 

Nas palavras de Morais (2002, p.62) "... para internalizar as restricoes regulares e 

irregulares de nossa norma, o aluno precisa ter modelos de escrita correta sobre os quais 

possa refletir". 

Com certeza, esses modelos podem ser representados atraves dos livros, jornais e 

revistas informativas que trazem na sua escrita certa ordem no que se refere a ortografia, 
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tomando-se faeil aprender as regras ortograficas aliado a um conteudo bom para se 

praticar o habito da leitura e escrita, e para a discussao. Tambem podem ser utilizados 

nesse processo livros classieos, por terem uma escrita correta e pode ser usado para 

pratica da leitura dentro da sala de aula ou em casa. 

Na sala de aula deve ser utilizado para o uso da leitura e da escrita textos de diferentes 

generos literarios que devem ser adicionados ao livro didatico para facilitar essa 

aprendizagem. 

Neto (1996, p. 136) enfatiza: 

A presenca do dicionario na sala de aula como material de leitura bem como 

da gramatica pode romper o obstaculo geral, do sagrado e do impossivel, 

oferecendo oportumdades e caminhos de descobertas das palavras. O desafio 

€ permanente. 

O dicionario e uma das pecas fundamentals no processo de leitura e escrita. Este na 

maioria das vezes fica esquecido em estantes dentro de bibliotecas escolares, quando na 

verdade deveria estar sempre presente dentro das salas de aula para ajudar nas duvidas 

dos estudantes com relacao as palavras e etc. 

A gramatica tambem e causa de repulsa nas criancas porque o seu conteudo da forma 

como e utilizado, nao instiga os alunos a se apropriarem dos conhecimentos da Lingua 

Portuguesa. O dicionario e a gramatica sao dois tipos de escritas riquissimas em 

conteudos e que favorecem maior entendimento da lingua materna. 

Segundo Souza (2004, p. 75): 

Se o professor sonda, acompanha, propde diversificados textos e com 

dificuldades diferentes para o aluno ir ampliando seus horizontes de 

expectativas nSo s6 ante conteudos, temas, concertos ou historias que tais 

textos veiculam, veria possibilidadcs de conhecer diversas maneiras de se 

interpretar, representar ou captar o mundo pela palavra. 

Se o professor presta atencao realmente no aluno; quando sabe dos seus avangos e de 

suas dificuldades com relacao a leitura e a escrita deste; ele devagar vai encontrando a 

soluc&o para o problema de aprendizagem na escola. 

Esse educador ao conhecer seu aluno indicara novas leituras que o ajudara a conhecer e 

a interpretar o universo da escrita da atualidade que esta se tornando cada vez mais 

complexa. - ; tK 
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Lerner (2002, p.28) traz a seguinte reflexao: 

O desafio e conseguir que as criancas manejem com eficacia os diferentes 

escritos que circulam na sociedade, e cuja utilizacao e necessaria ou 

enriquecedora para vida (pessoal, profissional, academica), em vez de se 

tornarem especialistas nesse genera exclusivamente escolar que se denomina 

"composis&o" ou "redacSo". 

Sabemos que o desafiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e grande, mas e possivel dependendo da vontade e da 

criatividade do professor em buscar outros recursos para melhorar o ritmo da aula e 

ativar o lado cognitivo do aluno. Essa iniciativa do edueador favorecera no erescimento 

intelectual do aluno e na forma como esse discente interprelara os escritos da atualidade. 



CAPITULO II 

2.1 A mediacao do professor na relacao aluno e o universo da leitura e escrita zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O professor de todas as pessoas que compoe a comunidade escolar e o que mais se 

destaca na vida das criancas dentro da instituicao de ensino. A aprendizagem dos 

alunos referentes a leitura e a escrita depende exclusivamente da sua forma de educar. 

Ferreiro (1995, p.97) tras a seguinte reflexao: 

A escrita que tern o seu lugar no mundo circundante, deixa de te-lo na sala de 

aula. Os adultos alfabetizados (incluindo as professoras) abstSm-se 

cuidadosamente de mostrar as criancas que sabem ler e escrever. Situacao 

bem esquisita: as criancas imaginam que a sua professora sabe ler e escrever, 

mas nunca a viram fazer isso na sala de aula. 

De fato, as criancas no seu contexto social se defrontam com a escrita de diversas 

maneiras, mas na escola nio e isso que e visto pelas mesmas. A leitura e a escrita 

ficam distanciadas dos alunos nao alfabetizados pelo simples motivo da professora que 

era para ser uma referenda para eles no ambito escolar, nao os induz, a esse saber 

essential para suas vidas. 

Quando o professor le para os alunos as variedades de leitura existentes esta dando a 

chance para eles se apropriarem dessa pratica, que sendo estimulada cedo, contribuira 

para formacao de novos leitores-escritores. 

Os PCNs (1997,p.58) sintetiza: 

Organ izar momentos de leitura liwe em que o professor tambem leia. Para 

os alunos nao acostumados com a participacao em atos de leitura, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nSa 

conhecem o valor que possui, e fundamental ver seu professor envolvido com 

a leitura e com o que conquista por meio dela. Ver algudm seduzido pelo que 

faz pode despertar o desejo de fazer tambem. 

Concordamos com esta afirmacao, porque ninguem melhor do que o professor para 

despertar no aluno o gosto pela leitura. Grande parte dos estudantes nao convive com o 

habito da leitura no seu cotidiano, principalmente aquelas criancas de origem humilde. 
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A escola toma-se para elas o principal lugar de acesso a essa pratica. Por isso o 

educador que nao tern a mania de ler nao pode exigir dos educandos que se interessem 

pela leitura, se ele mesmo nao possui esse uso. 

Lerner (2002, p.95) tambem contribui dizendo: "A leitura do professor e de particular 

importancia na primeira etapa da escolaridade, quando as criancas ainda nao leem 

eficazmente por si mesmas", 

Concordamos plenamente com as palavras de Lerner. porque o professor nao se da 

conta da importancia que tern para os alunos principalmente aqueles que estao no 

primeiro ano escolar. 

Para os discentes nessa faixa etaria, tudo e novo, tudo tern significacao para eles. Entao 

o educador que ja eomeca cedo lendo para as criancas muitas leituras, faz as mesmas 

sentirem gosto por essa pratica tao maravilhosa que pode levar uma pessoa a viajar, a 

encontrar um mundo novo. 

Souza (2004, p.75) enfatiza dizendo: "o professor, sendo o mediador entre textos e 

leitores, sendo tambem leitor de seus alunos". 

Concordamos com Souza, porque o educador que esta sempre perto dos alunos, 

ajudando, no sentido de ser um facilitador da aprendizagem dos educandos no que se 

refere a leitura e producao de textos, contribuira para a construcao de pessoas 

autonomas para desenvolverem com competencia a leitura e a escrita da atual idade. 

E fascinante para os alunos de forma geral ver seu professor interessado por suas 

atividades na sala. Para eles isso e um estimulo essencial para motiva-los a buscar mais 

conhecimento que so e possivel atraves da leitura na escola, em casa, no lazer, etc. 

Neto (1996, p.69) complementa: "considero, outrossim, o lado do professor: o leitor-

professor, que e o professor participador das leituras". 

Sabemos que a leitura e muito significativa para o individuo. O professor que alem de 

acompanhar a leitura do aluno, tambem da sua contribuicao como leitor, instiga o aluno 

a procurar mais fontes para leitura que o ajudara a tornar-se nao so um bom leitor mais 

tambem um otimo escritor. 
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Monteiro (2004, p. 53) reitera: "se o professor associar o conteudo as vivencias do 

aluno, este podera vir a prestar atencao, configurando em figura o conteudo e, portanto, 

tendo possibilidade de aprender". 

A autora esta certa, porque os alunos no seu ambiente escolar ficam desmotivados por 

nao encontrarem dentro da escola novidades para impulsiona-los a buscar o 

conhecimento; as aulas sao monotonas, sem sentido nenhum para suas vidas enquanto 

estudantes. Mesmo assim o conteudo que e passado para os mesmos e desvinculado de 

sua realidade fora da escola. 

O fracasso escolar permanece porque muda a sociedade, a diversidade de pessoas que 

freqiientam as instituicoes de ensino e que tern interesses diversos. Mas parece que a 

escola insiste em permanecer distante desse processo de mudancas. 

Lerner (2002, p.76) complementa: "a leitura aparece desgarrada dos propositos que lhe 

dao sentido no uso social, porque a construcao do sentido nao e considerada como uma 

condicao necessaria para a aprendizagem". 

E verdade as palavras da autora, porque na maioria das vezes os textos que sao lidos 

pelos educandos nas salas de aula, nao os estimulam a se interessarem pela leitura. 

Esses textos quase sempre sao utilizados para passar o tempo; nao faz os alunos 

refletirem sobre o que leram ou o que a professora leu para eles. 

O educador que tambem e leitor, ao fazer a selecao dos textos que serao utilizados pela 

sala, sempre escolhera aqueles textos que desafiam a inteligencia do aluno e fazer com 

que ele encontre um objetivo ao le-lo. 

Monteiro (2004, p.86) indica uma solucao: 

O primeiro passo para evitarem problemas de aprendizagem & criar uma 

relacio dialdgiea para que fique claro, para despertar o interesse, porque 

deste vem o desejo. 

Concordamos com Monteiro, porque muitas coisas ruins e tristes deixariam de existir 

dentro da sala de aula e no sistema de ensino como um todo se houvesse esse dialogo 

mutuo entre os professores e os alunos. A escola em si deixa de ter importancia na vida 

do aluno porque o respeito entre ambos, que deveria existir, perde sua razao de ser, 

favorecendo o fracasso escolar. 



23 

Neto (1996, p. 22) complementa: 

Se vamos ensinar para alguem e esse alguem € o aluno, quem e ele? Que 

grupo de pessoas 6 esse que esta a nossa frente? Qual e" a sua historia? Um 

bom comeco para todo e qualquer eurso de leitura e producao de textos e 

conversar com os alunos. 

Sabemos que hoje no dia-a-dia da escola, e dificil atingir esses objetivos pelo simples 

fato das salas de aula estar com um contingente de alunos acima da media; onde nao 

existe tempo favoravel para uma relacao mais estreita entre professor-aluno. Mas se no 

exercicio da profissao existir esse dialogo aberto sem eobrancas, ja e um norte para 

diminuir os problemas de aprendizagem como um todo. 

A escola nao se dar conta que as pessoas que freqiientam o ambito escolar tern 

necessidades diferentes; sao individuos que convivem diariamente com a imagem da 

escrita sendo reproduzida em diversos meios: no computador, nos jornais, revistas c em 

outras formas de comunicacao. E um desafio a ser vencido pelo fato dos sujeitos que 

frequentam a escola serem heterogeneos na maneira de pensar e de agir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A funcao da escola na aprendizagem da leitura e da escrita dos educandos 

A escola e muito importante para os sujeitos que querem crescer intelectualmente e 

profissionalmente. Diante de tal responsabilidade, precisa ultrapassar barreiras para 

favorecer uma verdadeira aprendizagem da leitura e da escrita para aqueles que a 

procura. Yasuda (2004, p.79) explica que: "pois a meu ver, a formacao de um leitor 

competente e tambem a formacao de um ser sensivel, inteligente e aberto para o 

aprendizado constante que se poderia fazer com a leitura na escola". 

De fato, a iniciativa da escola em promover acoes que envolva a leitura com bastantes 

generos literarios e fazer os estudantes participarem ativamente desses momentos, 

expondo suas ideias de forma autonoma; quando essa escola toma parte nesse processo 

de aprendizagem em que o aluno e peca central, estara contribuindo para a formacao de 

leitores competentes para atuarem nas diversas situacoes envolvendo a escrita com toda 

sua complexidade. 

Ferreiro (2001, p.78) chama nossa atencao para o seguinte: "De que alfabetizados 

falamos, em termos escolares? Nos bancos escolares. Estao agora os cidadaos do seculo 
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XXI. Estamos preparando-os para a alfabetizacao do proximo seculo ou para o seculo 

XIX"? 

O que Ferreiro fala e bem pertinente. Sabemos que a responsabilidade posta aos 

educadores e enorme, justamente pelo fato da clientela que vem para a escola, ja serem 

pessoas que trazem certo "corihecimento" principalmente das novas tecnologias que se 

dissemina cada vez mais no meio social. 

E notorio que a escola do seculo XXI enfrenta um grande desafio; onde a Jornada dos 

educadores triplica porque eles precisam aprender a lidar com esses novos instrumentos 

tecnologicos, para serem seus aliados na aprendizagem dos alunos. 

E por essas questoes que os docentes e a escola do seculo XXI nao devem fechar os 

oihos para as mudancas e tentar se adequar a elas. Mas vale salientar que a competencia 

com relagao a forma de pensar e agir desses docentes influenciara na aprendizagem para 

formar leitores e escritores criticos e autonomos para a sociedade. 

Nas palavras de Monteiro (2004, p. 44): 

Dessa forma a escola deve adequar-se para criar programas, metodos e um 

ambiente tal, onde o prazer em aprender seja mais forte que os sentimentos 

negativos que acompanham o aluno, onde o respeito a diversidade e ao ritmo 

de cada um seja respeitado e avaliado para o replanejamento das acoes 

educativas. 

De fato a escola necessita se adaptar para receber uma miscigenacao de pessoas e 

culturas diferentes; individuos com niveis de aprendizagem diversificados. Para 

modificar o que esta errado na educacao e essencial que a escola tenha um contato 

restrito com os alunos; que saiba quais os interesses buscados por cada um deles, e o 

mais importante: que se respeite o ritmo no que se refere ao ato de ler e escrever. Com 

paciSncia e ousadia, o aprendizado acontece. 

Nas palavras de Lerner (2002, p.29): 

O desafio que devemos enfrentar, nos que estamos comprometidos com a 

instituicao escolar, € combater a discriminacio desde o interior da escola;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 

unir nossos esforcos para alfabetizar todos os alunos, para assegurar que 

todos tenham oportunidades de se apropriar da leitura e da escrita como 

ferramentas essenciais de progresso cognoscitivo e de crescimento pessoal. 

Lerner esta certa, porque enquanto nao se trabalhar em prol da aprendizagem dos 

alunos; enquanto nao se deixar os inumeros problemas que afetam esse aprendizado em 
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segundo piano, nao tern como formar pessoas aptas para exercerem esse sagrado saber 

tao essential para a vida em sociedade que e ler e escrever. Esse e o desafio que e dado 

para muitos educadores no exercicio da profissao e na escola de forma geral. 

Para se formar bons leitores-escritores atuantes na sociedade vigente, torna-se 

necessaria a uniao de todos: alunos, professores, diretores, pais e a comunidade. A 

escola do seculo XXI precisa romper com os paradigmas que dificultam o acesso a 

aprendizagem dos individuos presentes no seu meio. Essa e a alternativa ideal para fazer 

uma educaeao eficiente, que favoreca a todos. 



CAPITULO III 

3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Proeedimentos Metodologicos 

A pesquisa que tem como tema: "o processo de construcao da leitura e da escrita no 

cotidiano escolar", sera desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Janduy Carneiro que esta situada a Rua Patricio de Barros no Centro de Cajazeiras -

PB, em uma turma do 4° ano composta por 23 alunos e professores. 

No decorrer da pesquisa faremos uso do estudo de caso que "e uma pratica simples, que 

oferece a possibilidade de reducao de custos, apresentando como limitacao a 

impossibilidade de generalizaeao de seus dados". (GIL apud MATOS, 2002, p.46). 

Nesta pesquisa faremos observacoes na escola como todo (estrutura fisica, relacoes 

interpessoais, entre outros). Segundo Gil (apud MATOS, 2002, p.58) "a observacao e 

uma tecnica muito utilizada, principalmente porque pode ser associada a outros 

proeedimentos, por exemplo, a entrevista". 

A observacao do objeto a ser estudado e fundamental para a eficacia dos resultados 

obtidos durante a pesquisa e "mesmo quando nao segue um rigido planejamento, 

possibility, o acesso direto a informacao e ajuda, em muitos casos na delimitacao do 

problema e delineamento da pesquisa". (MATOS, 2002, p.59). 

Para se ter mais qualidade na pesquisa, aplicaremos um questionario para os alunos do 

respectivo ano e outro questionario para os professores da escola. Para os alunos, as 

questoes serao objetivas (com opedes de respostas) e para os professores questoes 

dissertativas. Segundo Matos (2002, p.60) "essa tecnica de investigacao consiste em 

que, sem a presenca do pesquisador, o investigado responda pro escrito a um formulario 

(com questoes) entregue pessoalmente, ou enviado pelo correio" 

3.2Caracterizacao da Escola 

A Escola Janduy Carneiro foi construida no ano de 1956. Algumas decadas apos sua 

construgao recebeu o nome de Jose Janduy Carneiro que fora Deputado Federal, 

Interventor do Estado e Senador, como tambem prefeito de sua cidade natal (Pombal). 
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Antes essa escola fazia parte da Associacao Operaria Cajazeirense, Era conhecida por 

nome de Aprendizario. 

Em 1989 a Associacao passou a seu patrimonio (a escola) para a Prefeitura Municipal 

de Cajazeiras. No ano de 1990 com a ajuda total do Estado a escola se tornou estadual, e 

em 2002 teve sua autorizacao e reconhecimento renovados. 

Essa instituicao de ensino possui salas amplas, mas o acesso a escola em geral e dificil 

em virtude dos altos degraus; possui tres banheiros, uma cantina e nao tern quadra de 

esportes; o ambiente da escola e limpo e conservado, mas infelizmente nao existe area 

construida para compor uma sala de professores, secretaria, diretoria e um espaco para a 

biblioteca. Todas essas dependencias funcionam em um mesmo local. 

Mesmo com dificuldades existentes, toda comunidade escolar procura fazer o melhor 

possivel para atender as necessidades dos discentes. Esse ambito escolar conta 

atualmente com uma diretora, sete professores sendo eles: quatro efetivos e tres 

contratados; tern um quadro de funcionarios de apoio divididos em: duas merendeiras, 

dois guardas, quatro secretarias; funciona nos turnos matutino e vespertino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Analise dos Questionfirios dos Professores 

Os questionarios foram aplicados para (4) educadoras; com faixa etaria de (25) a (42) 

anos; o tempo que trabalham na educacao varia de (6) a (20) anos. Dessas (4) 

educadoras: (3) possuem o curso normal nivel medio e (1) possui curso superior com 

pos-graduacao. As questoes foram subjelivas, para as professoras se expressarem de 

forma espontanea. 

Ao perguntarmos como era a metodologia de ensino utilizada por elas dentro da sala de 

aula, no que se refere a leitura e a escrita. A professora "A" respondeu que: a 

metodologia e baseada na realidade dos educandos, faz uso de textos diversificados para 

despertar o interesse dos educandos a leitura. Quanto a escrita faz uso do dicionario e 

reflexdes sobre o erro. 

A educadora "B" respondeu que busca sempre inovacoes, faz gincanas, utiliza video e 

envolve muito a atualidade nas aulas. A docente "C" intbrmou que utiliza na sua 

metodologia muitos meios como; recortes de revistas, jornais e ineorpora nas aulas, as 
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frases criadas pelos alunos. A professora "D" disse que faz utilizaeao de leituras e 

interpretacao de historias de livros infantis e pequenos textos. 

Diante das respostas expostas pelas educadoras, percebemos que as mesmas procuram 

diversificar ao maximo suas metodologias de ensino, fazendo uso de varios recursos 

para aprimorar as aulas e promover a interacSo com os alunos. Como nos mostra 

Monteiro (2004), que a escola deve se adequar criando programas, metodos de ensino 

que seja prazeroso, para que o aluno possa aprender. 

De fato, a necessidade de modificacao nas praticas de ensino dos educadores, e de 

fundamental importancia, visto que melhora o ritmo das aulas e atrai o interesse dos 

discentes pela escola e motiva-os para a aprendizagem. 

Ao indagarmos se elas buscam outras fontes de conhecimento para ser utilizado nas 

aulas, alem do livro didatico. Quais eram essas fontes. As professoras "B"e "D" deram 

como respostas que alem do livro didatico, empregam outros generos literarios como: 

livros de historias, revistas, jornais. Tambem trabalham com jogos educativos. 

A educadora "A" informou que a escola dispoe de varios recursos como: filme, jogos, 

materiais educativos, som que sao usados nas aulas. Ela tambem produz cartazes para 

ajudar nas explicates com os alunos. A docente "C" explicou que nas suas aulas sao 

usadas outras fontes de conhecimento, porque manuseando so o livro didatico as aulas 

ficam pobres. 

De acordo com as indagacdes das educadoras, podemos perceber que todas nao 

introduzem so o livro didatico na sala; de acordo com os recursos que a escola dispoe, 

aliada a criatividade das mesmas em trazer outros generos textuais, o conteudo e 

repassado para os alunos nao de maneira monotona, mas atrativa. Pois como diz 

Cagliari (1997) as criancas vivem em contato com uma variedade de escrita: visuais, 

impressas (revistas, jornais, cartazes) etc. 

Sabemos que as criancas no meio exterior a escola, convivem com uma diversidade de 

escrita. No entanto, dentro da sala de aula so veem textos do livro didatico que na 

maioria das vezes sao desinteressantes para elas enquanto seres sociais. A iniciativa do 

professor em trabalhar com diversos estilos textuais, favorecera melhor a aprendizagem 

dos educandos no que diz respeito a leitura e a escrita. 
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Na terceira questao perguntamos o que as professora fazem quando os alunos cometem 

muitos erros na escrita. A professora "A" explicou que costuma escrever o texto escrito 

pelos alunos no quadro tal qual foi escrito e fazer conjuntamente as devidas correcoes; 

tambem utiliza dicionario. 

A educadora "B" informou que sempre faz um debate para que sejam expostas as 

dificuldades dos alunos presentes na atividade. A docente "C" respondeu que conversa 

com os educandos mostrando os erros em separado, depois forma novas frases com as 

palavras que os mesmos escreveram erradas para nao errarem mais; a educadora "D" 

informou que por ser uma turma do 1" ano, agora que estao desenvolvendo a leitura e a 

escrita. 

Mediante as Mormacoes, compreendemos que as docentes "A", "B" e "C" tem 

resolucoes diferentes para ajudar os discentes a aprenderem escrever corretamente. Elas 

deixaram eiaro que a ititeracao entre professor-aluno e importante para que essa 

dificuldade seja amenizada. Pois como nos diz Neto (1996, p40) "ele e o porta-voz do 

grupo, le os seus progressos e as dificuldades, seus avangos e recuos. Identifica-se com 

o grupo e os conduz a nova tarefa". 

E verdade, dependendo do modo como o professor se relaciona com os estudantes para 

discutir os problemas envolvendo a escrita, pode facilitar os alunos a vencerem a 

problematica, ou bloquea-los para essa aprendizagem. 

Perguntado se a escola tem algum projeto de leitura. As professoras "A" e "B" 

responderam que a escola tem um projeto chamado "Soletrando". As educadoras "C" e 

"D" informaram que a escola e acompanhada pelo programa do Airton Sena "Circuito 

Campeao", e que sua meta e desenvolver a leitura e a escrita dos alunos. 

Por intermedio das respostas, podemos notar que esse ambiente escolar trabalha com 

projetos de leitura para ajudar nas dificuldades encontradas pelos alunos no que diz 

respeito ao ato de ler e escrever. Observamos tambem que esses projetos contribuem 

para que os aprendizes tenham um contato mais proximo com materials de leitura. 

Quando questionamos se as referidas docentes incentivam os alunos a produzirem 

textos espontaneos. A educadora "A" explicou que nao meentiva muito, geralmente ela 

faz textos direcionados com a turma. A docente "B" respondeu que tem um dia da 
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semana destinado para esse tipo de texto. A professora "C" informou que ineentiva seus 

alunos, aproveitando as conversas em sala. A docente "D" disse que a maneira de 

incentivar os educandos, e atraves de textos lidos por ela, dando oportunidade para 

escreverem e falarem cada um a sua forma. 

Por meio das explicacoes, observamos que a grande maioria ineentiva os estudantes a 

produzirem seus proprios escritos de um jeito aberto, porque entende que assim podem 

ajudar os alunos usar a criatividade e perder o medo de se expressarem mesmo que por 

escrito. 

Ao interrogarmos as professoras se existe um momento para a leitura na sala de aula. As 

educadoras "A", "B" e "D" tiveram posicionamentos parecidos; as referidas professoras 

explicaram que todos os dias trabalham com a leitura dentro da sala. Essas leituras 

geralmente sao de um livro que foi lido e contar a historia para os estudantes; leituras 

direcionadas; leituras difereneiadas. A docente "C" respondeu que o momento para 

leitura e no ultimo dia da semana (sexta-feira) para nao perder o que foi feito nos dias 

anteriores com a turma. 

Por meio das explicacoes, percebemos que as docentes gostam de empregar a leitura no 

dia-a-dia da sala de aula. Tambem observamos que sao colocadas para os alunos 

diferentes formas de se ler, para instiga-los a praticar o habit© de le. Como nos mostra 

os PCNs (1997,p.58) " uma pratica de leitura que nlo desperta e cultive o desejo de ler 

nao e uma pratica pedagogica eficiente". 

O professor que trabalha de maneira atuante; sendo ele uma pessoa que gosta de le e 

mostra isso para os alunos, cria um vinculo com eles e os estimula a ter gosto pela 

diversidade de leituras, principalmente aquelas da atual idade. 

Quando indagamos as docentes se Ham com frequencia para os educandos. As 

professora "A" e "B" deram respostas parecidas; elas informaram que narram historias 

ou noticiarios; fazem leituras compartilhadas de algum texto, mensagens e poemas. A 

docente "C" respondeu que sempre que ha oportunidade ela le. A professora "D" 

explicou que le sempre no initio da aula dando sequencia aos assuntos. 

Mediante as informaeoes, compreendemos que todas com objetivos diferenciados 

trabalha com a leitura em sala constantemente para facilitar a aprendizagem referentes a 



31 

leitura das criancas. Lerner (2002, p.95) faz referenda a isso: "ao ler para as criancas, o 

professor 'ensina' como se faz para ler". 

De fato, as criancas tem por referenda o professor. Ele sendo um leitor, passa essa 

positividade para as mesmas que acabam se interessando pela leitura e aprendem a ler 

com prazer. Ler e de fundamental importancia e quando a iniciativa parte do professor, 

o aluno interioriza essa pratica para si como mais facilidade. 

Quando questionamos se a leitura de jornais e revistas informativas estava presente no 

cotidiano da sala. As educadoras "B", "C e "D" responderam que levam jornais e 

revistas para aula, porque gostam de trabalhar mostrando a realidade; esses recursos 

motivam os alunos sempre; jornais e revistas sao utilizados quando fazem parte do 

assunto do dia. Ja a docente "A" explicou quando lembra, faz uso desses tipos de 

materiais impressos com a turma. 

Fazendo referenda as respostas, entendemos que grande parte das educadoras faz 

insercao desses recursos impressos no cotidiano com o alunado, elas acreditam que e 

importante os discentes terem contato com esses modelos de escrita. Segundo as 

educadoras esses materiais propiciam aos aprendizes compreensao do que se passa a sua 

volta. 

Perguntamos as referidas docentes se o dicionario e utilizado com ftequencia nas aulas. 

As educadoras "A" e "B" informaram que o dicionario e empregado quando e 

necessario; a professora "C" respondeu que a escola dispoe de varios dicionarios e com 

eles os professores ajudam seus alunos nas duvidas da escrita. A docente "D" disse que 

nao utiliza, pois sua turma e do primeiro ano. 

Ao analisarmos as devidas respostas concluimos que o dicionario e pouco usado dentro 

da sala de aula como recurso pedagogic©. Neto (1996) a presenca constante do 

dicionario na sala de aula, pode ajudar a quebrar o obstaculo no irrealizavel, oferecendo 

ocasiao oportuna para que as palavras sejam reveladas. 

E importante a insereao do dicionario nas aulas, pois sempre existem palavras estranhas 

em qualquer disciplina escolar. O uso frequente desse material contribui para que as 

duvidas correspondentes aos vocabulos desconhecidos sejam tiradas, facilitando o 
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aprendizado que vem sendo o objetivo maior da escola no que se refere a leitura e a 

escrita. 

3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise dos Questionarios dos Alunos 

Os questionarios foram aplicados para 22 criancas do 4° ano do ensino fundamental; 

com faixa etaria entre 8 e 13 anos. Desses alunos, 12 nunca repetiram o ano, 10 sao 

repetentes. As questoes foram objetivas para que eles nao sentissem muita dificuldade 

ao responde-las. 

Quando perguntamos se os educandos gostavam de ler. Que tipos de leituras. 12 

criancas responderam que gostavam de ler livros infantis e gibis; 7 informaram que 

sentem prazer em le livros infantis, gibis e outros tipos de leituras; 2 explicaram que so 

leem livros infantis e apenas 1 costuma ler gibis. 

De acordo com as respostas, percebemos que todos os alunos tem por habito ler 

variados generos literarios, nao so textos do livro didatico oferecido pela escola. Pois 

como diz Foucambert (1994) para se aprender a ler e necessario esta envolvido pelos 

diversos escritos fazer uso de textos que outras pessoas utilizam no seu meio. 

E notorio que os alunos tendo contato com textos de diferentes generos, melhora o seu 

vocabulario; possibilita aos mesmos diferenciarem um texto de ficcao, de um texto 

envolvendo a realidade; instiga-os a ler mais. Muitas oportunidades sao oferecidas aos 

discentes quando leem materiais de leitura diversificados. 

Ao indagarmos se os educandos gostavam de escrever. Que tipos de textos. (18) 

estudantes explicaram que gostam de escrever textos do livro didatico, tambem sentem 

prazer em escrever seus proprios escritos de maneira espontanea; (2) informaram que so 

costumam escrever textos do livro didatico; (2) alunos julgam bom escrever seus 

proprios textos. 

Mediante as informacoes dos estudantes, compreendemos que grande parte tem afeicao 

em escrever textos tanto do livro didatico, como tambem gostam de produzir seus 

textos. Mas alguns deixaram claro que e mais interessante usar a criatividade e exibir no 

papel de forma espontanea seus proprios escritos. Isso vai de encontro com o que 

Cagliari (1997, p.129) diz: "elas precisam escrever o mais livremente posslvel". 
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E nobre a iniciativa do educador em deixar que as criancas usem sua criatividade e 

potencialidade na producao de seus escritos; esses alunos com eerteza se desenvolverao 

melhor na escrita; irao adquirir com mais facilidade um nivel elevado de leitura, que 

facilitara um melhor entendimento daquilo que eles estao lendo. 

Perguntado se a professora le algum material em sala. Quais eram esses materiais. (11) 

educandos responderam que a professora le livros infantis e livro religioso; (5) 

explicaram que a professora le livros infantis e revistas informativas; (5) informaram 

que ela so le livros infantis em sala; (1) respondeu que a docente le os tres tipos de 

materiais (livros infantis, revistas informativas, livro religioso). 

Diante das respostas, podemos observar que apesar da maioria dizer que a professora le 

livros infantis e religiosos, ha certa divergencia nas informacoes dos alunos. Eles 

deixaram duvidas se realmente a professora utiliza todos esses materiais em sala; se 

trabalha com algum desses materiais, ou que nao faz uso de nenhum desses generos 

literarios na sala de aula. 

Ao interrogarmos os estudantes quando eles cometem erros na escrita o que a professora 

faz. (17) alunos responderam que sua educadora corrige o erro imediatamente e fala 

para eles aprenderem a escrever correto; (5) explicaram que a educadora corrige o erro, 

faz gracinhas, no sentido de esta insatisfeita com as palavras erradas, e fala para 

aprenderem a escrever corretamente. 

Por meio das explicacoes, podemos ver que a docente e bem ativa no que se refere aos 

erros cometidos na escrita dos discentes, e os impulsiona a escrever correto as palavras. 

Como nos mostra Morais (2002) a correcao das mensagens escritas e de fundamental 

importancia para tornar faeil o processo de escrita. 

E interessante saber escrever corretamente, principalmente nos dias atuais, em que sao 

colocados para as pessoas desafios no que diz respeito ao ato de escrever.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E importante 

a iniciativa da escola em cuidar para que seus alunos escrevam certo, porque fora do 

ambito escolar essa aprendizagem sera essential para que se alcance os objetivos 

esperados por cada um deles. 
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Indagados se nas aulas a professora fazia perguntas sobre algum material de leitura que 

estava sendo utilizado por eles. (18) discentes informaram que respondem ao que ela 

pergunta e (4) responderam que nao respondem por medo ou vergonha. 

De acordo com as respostas, entendemos que os referidos alunos, com excecao de 

alguns, sempre se expressam quando indagados pela educadora sobre alguma questao 

referente a qualquer material literario. Isso vai de encontro com o que Neto (1996, p. 

23) diz: 

A medida que o conhecimento e a aprendizagem v lo se construindo com a 

co-participacio dos alunos e a direcio motivadora do professor, podemos 

dizer que am bos sio sujeitos-claros, simples e determinados em sala de aula. 

Sao donos de sua palavra. 

Isso e importante, porque o professor e o aluno tendo uma participacao conjunta na sala 

de aula, a dificuldade de aprendizagem de leitura e escrita torna-se menor. E essential 

educador e educando manterem uma relacao dialogada no fimbito escolar, para que 

reine o respeito entre am bos e o aprendizado aconteca de verdade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5Analise do Estagio 

Como sabemos nos dias atuais, muitos desafios sao impostos para as criancas, jovens e 

adultos no que se refere a leitura e a escrita do cotidiano. E notoria a dificuldade dessas 

modalidades nas instltuicoes de ensino. 

Como forma de contribuicao para o ensino-aprendizagem dos alunos do 4° ano, turma 

formada por 22 alunos, da Escola Estadual de Ensino Infantil e Fundamental Janduy 

Carneiro, situada a Rua Patricio de Barros no Centra de Cajazeiras-PB; optamos por 

fazer o estagio na referida escola, haja vista que a problematica da leitura e escrita esta 

presente no ambiente escolar como um todo. 

Comecamos nosso estagio no dia 8 de setembro de 2009 para perfazer um total de 20 

dias letivos. Como nao podiamos alterar a rotina da escola tivemos que seguir a carga 

horaria das disciplinas. Assim a aula foi iniciada com a nossa apresentacao, onde 

dissemos que iriamos ficar com eles durante 20 dias; pedimos para os educandos se 

reapresentarem, visto que tinhamos observado a sala anteriormente. 
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O primeiro conteudo foi exposto com o auxilio do livro didaticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e de uma revista 

informativa que trazia informacoes sobre a tragedia das enchentes no ano passado em 

Santa Catarina e Espfrito Santo. Nessa reportagem continha muitos verbos (o assunto da 

aula era verbo). 

Atraves da leitura deles, percebemos a dificuldade de se interpretar a mensagem daquele 

tipo de escrita, mas acharam interessante encontrar verbos numa revista informativa; 

falamos da importancia de le um material impresso como aquele; dos assuntos 

importantes que poderiam obter ao terem contato com essa escrita do cotidiano. 

Em matematica os conteudos de comparacao de fracoes e fracoes equivalentes foram 

transmitidos atraves de material concreto como: palito de picole, lapis de alcool e 

exemplos do dia-a-dia deles, pela dificuldade de assimilacao que alguns tinham no que 

diz respeito a tematica exposta. Por incrivel que pareea, a grande maioria conseguia 

entender o que pedia o problema e questionavam bastante quando tinham duvidas. 

Na escola, toda a sexta-feira trabalhava-se a tabuada, pelo fato da dificuldade deles na 

multiplicacao; fizemos uma tabuada visual em que nao tinham niimeros, apenas tres 

dezenas de bolinhas. O desafio proposto para a turma foi formarem o maior numero de 

multiplicacoes possiveis e montarem uma arvore das multiplicacoes. No initio todos 

estavam sentindo problemas por nao estarem vendo numeros, depois comecaram a usar 

o raciocinio iogieo, aliado com a interacao entre os colegas, e no final sairam arvores 

bem criativas. 

Os educandos gostaram desta experiencia; quem tinha irmaos menores dizia: "tia Cicera 

vou treinar essa tabuada nova com meu irmao (a) em casa". Isso da um estimulo maior 

para a gente que e professora, ter orgulho da profissao. Como ja era esperado, tivemos 

alguns problemas com criancas rebeldes dentro da sala. Como nos mostra Monteiro 

(2004, p. 58): "Essa percepcao de si mesmo, de que nao e amado por quem o gerou, tem 

consequencias serias no desejo de aprender, se manifesta na rebeldia, na indisciplina em 

sala de aula, na agressividade com todos os que cercam ou em apatia". 

Mesmo tendo vivenciado isso no estagio, faz parte da nossa Jornada enquanto 

educadores e que e nosso papel como cidadao mudar essa dura realidade e formar 

pessoas boas, criticas e autonomas para a sociedade vigente. 
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Na segunda semana na aula de producao textual, trabalhamos com panfleto informativo 

sobre os cuidados com a dengue. Depois de termos explicado a funcao daquela escrita, 

sugerimos que produzissem seu proprio panfletozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e mais uma vez observamos as 

complicacoes que algumas criancas tinham ao produzir o texto: uns comecavam e 

diziam que nao conseguia sair nada da cabeca, ja que esses panfletos seriam produzidos 

com a criatividade e imaginacao deles. 

Nessa turma mesmo a maioria com dificuldade de leitura e escrita, sairam producoes 

excelentes e criativas; os estudantes fizeram propagandas de supermercado, video 

locadora, concessionaria de carros, motos, loja de roupas, livraria, farmacia e loja de 

flores; eles anotavam ate os valores dos produtos. O interessante foi ver o entusiasmo 

deles em fazer aquela tarefa, pois se tratava de coisas do dia-a-dia dos mesmos. Que 

para Monteiro (2004) a escola enfrenta problemas de aprendizagem no que se refere a 

leitura e a escrita, porque na sua grande maioria so valoriza conteudos que nao tem 

nenhum significado para os alunos, isto e, assuntos que nao tem relaeSo alguma com a 

vida deles fora da escola. 

Por isso sempre procuravamos envolver o cotidiano dos estudantes nas tematicas das 

aulas, e como tratava da realidade de todos, a mteracao nossa com eles era constante. 

Outro momento importante foi na discipiina de artes em que confeccionamos flores de 

origami com: papel oficio, palito de picole, cola e lapis de pintar. Foi divertido porque a 

sala como um todo sentiu prazer em utilizar material concrete na aula de arte; vimos a 

alegria nos olhos de meninos e meninas onde fluira a imagmacao e a criatividade e o 

resultado foi criancas orgulhosas de si mesmas de terem produzido verdadeiras obras de 

arte. 

Como nao poderiamos deixar de fora, fizemos um bingo da multiplicacao com cartelas e 

todo material necessario, para promover cada vez mais a interacao entre a turma e tirar 

as duvidas de alguns correspondentes a multiplicacao e ensinar outros, que apesar de 

estarem no 4° ano (3a serie) nao sabiam nada de multiplicacao. Foi um trabalho arduo, 

mas que estava valendo a pena. 

Na terceira semana, como era o dia da arvore exploramos um texto sobre a vegetacao 

existente no Brasil; foi dado um foco maior na nossa vegetacao (cmtinga). Os discentes 
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sentiram muita dificuldade de entendimento do tema, mas quando comecamoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a indaga-

los sobre a vegetacao do sertao, eles demonstraram verdadeiramente o conhecimento 

que tinham; todos deram varios exemplos de arvores como: juazeiro, aroeira, jurema, 

mufumbo e cactos como mandacaru e xiquexique. Essa aula foi muito cativante porque 

quando envolve a realidade dessas criancas, a aprendizagem acontece de maneira 

inesperada. 

Como nas producoes textuais eram detectados erros de concordancia nominal, verbal e 

principalmente muitos erros ortograficos; nas aulas de ortografia trabalhavamos com 

frequencia com as producoes feitas por eles anteriormente e com o auxilio do 

dicionario. Diziamos a turma que tivessem esse material em maos, pois era um dos tipos 

de escritas mais corretas e completas que existem; a utilidade desse recurso os ajudaria a 

melhorar o vocabulario, escrever corretamente e descobrir o significado de palavras que 

confundem na hora de serem escritas. 

Teve outro momento interessante na aula de Lingua Portuguesa. Para estudarmos a 

gramatica (verbos), fizemos uso do jornal na sala; mostramos a eles que aquele material 

impresso fazia parte da leitura e escrita do cotidiano; explicamos as funcoes do jornal no 

meio social e da importancia de te-lo como material de leitura. 

O que mais nos chamou atencao foi o esparto daquelas criancas na utilizacao do 

mesmo, porque geralmente so tinham contato com leituras do livro didatico e de livros 

infantis literario. Foi bom ter levado esse recurso para a sala de aula, justamente porque 

so acompanhavam as noticias pelo radio ou televisao; todos sem excecao ficaram 

curiosos ao observarem no jornal noticias sobre: politica, economia, artes, publicidade, 

policial e esportes, Foi uma experiencia inedita fazer uso de noticias do cotidiano de 

maneira didatica. Segundo Morals (2002, p.62) "a leitura constante de livros, jornais e 

revistas e outros suportes impressos constitui, portanto, uma especie de primeiro 

mandamento para o desenvolvimento da competencia ortografica". 

Como constatamos a dificuldade de leitura e principalmente de escrita, a utilizacao do 

jornal como material didatico contribuiu nao so para os alunos aprenderem mais sobre 

as nomas ortograicas, tambem tiveram a oportunidade de aprender sobre 

concordancia, verbos, palavras novas para enriquecer seu vocabulario e ficaram por 
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dentro do que se passava a sua volta, visto que o jornal tambem e uma das escritas mais 

corretas e completas do meio social. 

Como estavamos na semana do transito, trabalhamos com panfletos, textos xerocados e 

videos; as aulas eram sempre dinamicas, discursivas. Os alunos afiadissimos no que 

dizia respeito ao transito das grandes cidades e principalmente de Cajazeiras citavam 

exemplos de acidentes ocorridos aqui por causa de nao se respeitar as sinalizacoes. 

Tinha um aluno na sala chamado Gabriel que se fosse tirar a carteira de motorista, nas 

provas sobre a legislacao do transito, seria nota dez.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Escola Janduy Carneiro 

promoveu o dia "D" da Semana do Transito em que as turmas tiveram a oportunidade 

de mostrar as atividades realizadas durante toda a semana, e no final houve uma 

dramatizacao de um acidente no ttansito, para as criancas se conscientizarem e levarem 

essa mensagem para os pais sobre os perigos de nao se respeitar as leis de transito. Foi 

uma aprendizagem para nos e os alunos. 

Na quarta semana demos prioridade as leituras e interpretacoes de textos, onde uma 

parcela consideravel de educandos nao tem um bom desenvolvimento. Quando era para 

ler, todos se manifestavam querendo ir para frente e ler para os colegas em voz alta 

espontaneamente, mas quando era para falar do que entendeu da leitura, ninguem se 

pronunciava. 

Nesta sala, trabalhamos bastante com textos do livro didatico, livros de literatura 

infanto-juvenil, revistas em quadrinhos, textos informativos de jornais e revistas. 

Tivemos muita dificuldade para ajuda-los a assimilar bem os conteudos de Lingua 

Portuguesa, Historia, Geografia e Educacao Religiosa por nao saberem interpretar. 

Entendemos que atraves dos recursos didaticos que trouxemos para essa escola, das 

dinamicas nas aulas, das explicacoes dos conteudos das diversas disciplinas envolvendo 

a realidade deles, conseguimos passar um pouco nossa mensagem de tudo aquilo que 

tinhamos preparado para o estagio. 

Como estavamos vivenciando a semana da crianca, foi planejada uma gincana com as 

duas turmas da tarde, para eles extravasarem seu lado crianca e trabalharem em equipe 

com uniao, respeito miituo, participacao. Essa gincana foi importante porque nas 

brincadeiras no recreio e nas aulas de Educacao Fisica acontecia discriminacao entre 

CElzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.'i 
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alguns meninos e meninas. Para (OUANE, 1995 apud FERREIRO, 2001, p.88) "poucas 

vezes a diversidade e realmente, uma diversidade na igualdade, isto e, uma equidade das 

diferencas. E preeiso lutar pela normalidade da diferenea e da diversidade, assim como 

pela normalidade do multilinguismo subjacente a tais diferencas". 

Todo esse tempo em contato com esses alunos, tentamos mostrar que ter preconceito 

com o colega: e feio, triste e desumano. Mostramos que nao e porque os companheiros 

de turma tem comportamentos diferentes, merecam ser tratados com preconceito. 

No ultimo dia de aula o momento da despedida, foi a hora mais triste do estagio. 

Mesmo tendo enfrentado problemas por ter sido uma turma dificil, flcou um vinculo 

forte entre nos. A experiSneia vivida nestes 20 dias que passamos juntos nessa escola, 

levaremos conosco para sempre pelos seguintes motivos: 

• Boa acolhida da comunidade escolar; 

• Primeira experiencia como educadora; 

• Aceitacao dos alunos; 

• Presenca constante da professora titular na sala de aula; 

• Amizades construidas principalmente com os alunos. Enfim o estagio foi 

maravilhoso. 
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De acordo com esse estudo sobre o processo de construcao da leitura e da escrita no 

cotidiano escolar, podemos perceber que a escrita desde o seu initio no periodo 

pictorico ate os dias atuais sempre tentou representor as manifestacoes, as vivencias de 

um povo. Essa mesma escrita que passou por varias mudancas, vem enfrentando uma 

problematica nos ambitos escolares, pelo fato dos educandos sentirem dificuldades 

quando precisa utiliza-la no meio social. 

A escola no seu dia-a-dia enfrenta muitos obstaculos para fazer os alunos se 

apropriarem desses dois saberes essentials para o bom desenvolvimento de um ser 

humano em sociedade que e ler e escrever. Essas barreiras geralmente estao presentes 

dentro da instituicao de ensino por diversos fatores: 

• Desrespeito ao lidar com a escrita dos alunos, principalmente se estes tem 

dificuldades no ato de escrever, 

• Introducao de textos desinteressantes que nao contribuem para que os educandos 

sintam gosto pela leitura e consequentemente pela escrita; 

• Desinteresse por parte de alguns professores pela aprendizagem dos alunos, isto 

e, quando nao se preocupam se os alunos estao avancando ou regredindo na acao 

de ler e escrever; 

• Alunos que vab desmotivados para a escola e nao encontram dentro dela razoes 

para instiga-los a querer aprender; 

• Falta de atencao por parte da escola pelo o que e vivenciado pelos estudantes 

fora de seus muros e nao tenta incorporar essa realidade as aulas. 

• Falta de dialogo entre professor-aluno; 

• Desrespeito pela diferenea do outro. 

Esses foram alguns dos inumeros problemas encontrados que favorecem a 

desaprendizagem da leitura e da escrita, e se nao for corrigido o quanto antes ocasionara 

o fracasso escolar. Na nossa Jornada nessa escola, nos deparamos com outra questao 

muito dificil que foi a deficiencia de alunos em interpretacao nao so em Lingua 

Portuguesa, mas em outras disciplinas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na sala de aula, constatamos que as criancas tinham contato com materiais impressos 

apenas para recortar figuras ou reportagens para fazer colagens. Sabemos que muitas 

escolas estao envolvendo no seu curriculo leituras de jornais e revistas para auxiliar na 

aprendizagem dos alunos, elas entendem que os discentes tendo contato com esses dois 

tipos de escritas contribuem para que o lado cognitivo deles seja agucado, visto que 

jornais e revistas sao escritas do cotidiano e mexem com o senso critico de quem os 

leem. Essa e uma das alternativas encontrada pela escola para ajudar os educandos a 

aprenderem a interpretar nas diferentes situacoes de leitura. 

Entendemos tambem que a escola fazendo uso de panfletos, revistas em quadrinhos, 

escritas visuais, livros de literatura infantil, infanto-juvenil que sao materiais faceis de 

ter acesso e otimos para se praticar o habito da leitura, pode ajudar ainda mais nesse 

processo, mas vale salientar que a mediacao do professor continua sendo de 

fundamental importancia para a aquisicao da leitura e da escrita de cada aluno, no 

ambiente escolar, como tambem servira na vida diaria. 

Temos consciencia de que nao e facil preparar alunos para atuar de maneira autonoma, 

critica no meio em que vivemos, visto que a escola nao educa sozinha, por isso e 

necessario o apoio da familia e da sociedade como um todo. 

Sabemos que a exigencia em torno da leitura e da escrita na atualidade perpassa os 

dominios da escola; esta na maioria das vezes nao esta preparada para exercer tamanha 

responsabilidade e em vez de formar, acaba deformando cidadaos, que terminam o 

ensino fundamental ou o medio com deficit no exercicio da leitura e da escrita. Essa 

dificuldade e notoria quando precisam interpretar a escrita do mundo atual que vem 

sendo muito complexa. 

Entao, quanto mais as criancas tiverem contato com diversificados generos de textos 

dentro da sala de aula e nao so o livro didatico que e importante, mas nao e sufieiente; a 

escola estara dando um passo largo para alcancar os objetivos esperados. Mas e preciso 

enfatizar que os alunos e toda comunidade escolar devem colaborar, no sentido de 

manter sempre o dialogo, e nao somente cobrancas de ambas as partes. 

E preciso deixar claro que o aluno nao aprende sozinho; a escola nao ensina se nao 

tiver alunos; a sociedade nao forma professionals sem o auxilio da educacao. E uma 
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corrente que precisa estar em harmonia para manter o equilibrio; se esse elo for 

quebrado: perde o aluno que nao aprende; a escola perde sua credibilidade perante a 

populacao; a sociedade tambem perde porque tera pessoas despreparadas para atuar nas 

diversas funcoes de trabalho. Temos plena certeza, se todos se mobilizarem e 

trabalharem juntos em prol do aprendizado de inumeros educandos, que buscam na 

escola alternativas que possam transforma-los em pessoas desenvolvidas 

intelectualmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e profissionalmente; o papel da escola estara sendo cumprido. 

Diante disso podemos dizer que os objetivos propostos neste trabalho foram atingidos, 

visto que colocamos em pratica tudo que haviamos planejado para a realizacao desse 

projeto. Mas e imprescindivel que se diga: quantas vezes mais a escola criar estrategias 

de ensino para fazer os alunos terem prazer em estudar, a aprendizagem da leitura e da 

escrita acontecera de forma espontanea, mesmo existindo muitos problemas dentro do 

ambito escolar. 

Para formar bons leitores e escritores e preciso que esse paradigma, introduzido no 

interior de nossas escolas, que vem ao longo dos anos prejudicando o ensino-

aprendizagem, seja quebrado para que os eidadaos que passarem por elas obtenha 

sucesso no cotidiano de suas vidas. Esse deveria ser o nosso desejo enquanto 

profissionais comprometidos com a educacao: preparar pessoas que sejam capazes de 

enfrentar com competencia inumeros desafios impostos pelo mundo atual no que se 

refere a leitura e a escrita. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMIC A DE EDUCACAO 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

QUESTIONARIO DOS PROFESSORES 

ESCOLA: 

NOME: 

FORMACAO: ^ _ _ 

TEMPO QUE TRABALHA COM A EDUCACAO: 

1 -Como e a sua metodologia de ensino no que se refere a leitura e a escrita dentro da 

sala de aula? 

2- Voce busca outras fontes de conhecimento para ser utilizado nas aulas, alem do livro 

didatico? Quais? 

3- 0 que voce faz quando os alunos cometem muitos erros na escrita? 

4- A escola tem algum projeto de leitura? 

5- Voce ineentiva seus alunos a produzirem textos espontaneos? 

6- Existe um momento para leitura na sala de aula? 

7- Voce le com frequencia para os educandos? 

8- Leitura de jornais e revistas informativas esta presente no cotidiano da sala? 

9- 0 dicionario e utilizado com frequencia nas aulas? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

QUETIONARIO DOS ALUNOS 

ESCOLA: 

NOME: 

IDADE: 

SER1E: 

JA REPETIU O ANO: 

1- Voces gostam de ler? O que? 

( ) Livros infantis 

( )Gibis 

( )Outras fontes de leitura 

2- Voces gostam de escrever? O que? 

( )Textos dos livros didaticos 

( )Escrever seus proprios textos 

( )Nao gostam de escrever 

3- Sua professora le algum material na sala? Quais? 

( )Livros infantis 

( )Revistas informativas 

( )Livro religioso 

4- Quando voces escrevem errado o que a professora faz? 

( )Corrige o erro imediatamente 

( )Faz gracinhas 

( )Fala para eles aprenderem a escrever corretamente 

5- Nas aulas a professora faz perguntas sobre algum material de leitura que esta 

sendo utilizado por voces? 

( ) Voces respondem ao que ela pergunta 
( )Nao respondem por medo ou vergonha 


