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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O referido trabalho monografico destaca a importancia da construcao do habito de ler nos 

anos iniciais. Desta forma, o leitor critico se constitui a partir do habito e do gosto pela leitura; 

uma leitura mais complexa e contextualizada, do mundo que o eerca, de suas vivencias, de 

suas historias. O leitor autonomo e aquele capaz de interagir com outras leituras, com outros 

leitores e principalmente com os autores. A formaeao de sujeitos criticos e intelectualizados 

permite vislumbrar uma sociedade mais preparada para as demandas impostas pelo 

capitalismo e pela tecnologia. A importancia do tema suscita para inumeras discussoes que 

foram analisadas e refletidas atraves da pratiea educativa que teve lugar na escola Estadual de 

Ensino Fundamental Batista Leite, Sousa - PB. Com o escopo de analisar a deficiencia do ato 

de ler e escrever no quinto ano do ensino fundamental, as relevantes discussoes fundamentam 

o objeto de estudo deste trabalho, que contribuira para conscientizar o profissional da 

edueacao, da urgente necessidade de reflexao e transformacao pertinentes a construcao do 

habito e do gosto pela leitura. Para tanto, o processo de aprendizagem e o gosto pela leitura 

para a erianca precisa ter algum significado que a estimule e desta forma ela possa se 

interessar pelo o que esta aprendendo, o que foi observavel no estagio que realizei e que 

fundamentaram este trabalho. Nesse estudo, priorizou-se como fundamentacao teorica, varios 

autores e estudiosos a cerca do tema, tais como: Paulo Freire, Maria Helena Martins, Ana 

Teberosky, Emilia Ferreiro, entre outros. Para a realizacao desta pesquisa, utilizou-se um 

questionario como instrumento de coleta de dados. As perguntas nele inseridas voltaram-se 

para a compreensao dos procedimentos utilizados pelo educador no sentido de tornar seu 

alunado a sentir prazer pela leitura e a produzir novos textos a partir dessas leituras. Os 

resultados mostram com clareza a deficiencia e a urgente necessidade de transformaeoes 

imbuidas de medidas eficazes no sentido de superar as inumeras dificuldades que permeiam 

este complexo processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

Palavras- chave: Leitura-Escrita- Edueacao- Ensino- Aprendizagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos dias atuais, tem-se questionado como o papel da leitura e consequentemente o habito de 

ler pode influenciar em nosso processo de aprendizagem e crescimento enquanto cidadaos e 

profissionais. Haja vista que, esta pratica necessita ser desenvolvida como parte essencial na 

formacao de leitores criticos e participativos. 

Esse estudo tem como tema: Leitura nos anos iniciais: a construcao do habito de ler. Pois 

sabemos que os problemas decorrentes no concerne da leitura e da escrita, sao muitos, dentre 

esses destacamos um dos mais elementares: a formacao do aluno co-leitor, um dos principals 

entraves para se aleancar uma pratica educativa satisfatoria, especialmente no que se referem 

ao requisite do ensino/aprendizagem, inerentes ao complexo universo da leitura. Para tanto, e 

prescindivel investir na formacao docente, todavia, e premissa o desenvolvimento de 

professores leitores, que sintam prazer na leitura e que sejam bem informados e capacitados 

para exercer tal pratica. 

A escolha desse tema reune na sua fundamentaeao, teoricos de diversos contextos referentes a 

tematica abordada, priorizando a urgente necessidade de incentivo ao exercicio da leitura de 

forma prazerosa, mas, sobretudo, de incitar uma reflexao sobre nossa maneira de adquirir 

conhecimentos que nos transformam em ser "pensante" frente a realidade na qual estamos 

inseridos. Contudo, elenco nesse trabalho, pontos que subsidiam a pesquisa frente aos estudos 

acerca da leitura e da escrita nas series iniciais, bem como, sobre outras questoes relativas a 

textualidade, motivacao, formac&o docente, e principalmente entender como se da o processo 

de aquisicao da leitura e da escrita, uma vez que, julgo necessarias para estruturar essa 

reflexao pedagogica. 

Esta pesquisa nos fornece sugestoes para pensarmos sobre a maneira de como se constituir 

alunos e educadores aptos as diversas leituras que nos sao oferecidos nos mais distintos 

contextos da realidade social a que estamos inseridos. Haja vista que, tais orientacoes sirvam 

de incentivo para a busca as novas leituras. E oportuno ressaltar que me eximo de qualquer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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senso comum em relacao ao trabalho desenvolvido, pois nao estou tentando passar receitas 

prontas e ideias acabadas, mas procurando estimular os alunos e docentes a construirem 

juntos o habito e o gosto pela leitura. 

Desmistificar a ideia de que ler e apenas decifrar codigos lingufsticos, codificando e 

decodificando textos, e o primeiro passo a ser trabalhado entre educadores e educando fora e 

dentro da sala de aula. Faz-se necessario evidenciar a leitura em seus diversos aspectos e 

possibilidades, demonstrando a importancia da eriacao do habito de ler desde as series 

iniciais. Trabalhando o ato de ler alem da leitura das letras, de palavras; levando o individuo a 

leitura de mundo, do contexto cultural onde ele vive possibilitando assim o desenvolvimento 

do senso critico. Para tanto, um leitor critico nao e apenas um decifrador de sinais, mas e 

aquele que se coloca como produtor de novos textos, e co-enunciador, a partir do dialogo com 

o autor, constituindo-se um sujeito que pensa, contesta, dialoga, com o universo do escritor 

em harrnonia com o seu proprio mundo, instituindo-se como sujeito do processo de ler. 

Sabemos que a leitura e de suma importancia para o aprendizado, pois leva o leitor ao 

eonhecimento cientifico e do mundo, o qual refletira para ele em novos conhecimentos. 

Ajudando-o tambem a melhorar o seu vocabulario e suas expressoes, envolvendo-o com 

novas ideias, novos significados, os quais lhe darao enfoques abrangentes para o 

eonhecimento e crescimento cultural do qual depende o seu progresso na vida. 

E preciso considerar ainda que a leitura seja um dos principals instrumentos para que o 

individuo construa a sua autonomia e aprenda a exercer sua cidadania. Permitindo o exercicio 

da fantasia, levando quern le a construir um mundo imaginario, podendo exercer sua reflexao 

critica e promover o debate das ideias. Sabe-se tambem que a leitura e condicao previa e 

significativa para a escrita, pois bons leitores sao (serao) provavelmente bons escritores. 

Para tornar os alunos verdadeiros leitores e assim aprimorar, suas habilidades alcaneando o 

dominio para tal processo, alem do gosto e do compromisso para com essa atividade, a escola 

tera de se mobilizar, pois o trabalho para se ensinar a ler, nao e tarefa facil, nem se faz em 

curto prazo, todavia aprender - ensinar a ler requer esforco, determinacao e responsabilidade. 

E preciso fazer com que a leitura seja estimuladora interessante e desafiadora, algo que 

conquistado plenamente dara eondicoes aos alunos, de serem capazes de desenvolver o 

intelecto e interagir com o mundo a sua volta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nos anos iniciais devem ser aproveitadas as narrativas possiveis, visando capturar a atencao 

do aprendiz para o abrangente universo da leitura, passando das narrativas visuais, onde o 

texto decorre da compreensao da imagem, ate nas narrativas do mundo individual e coletivo 

que levarao a fascinante viagem pelo universo da leitura, ou seja, do mundo concreto para um 

mundo imaginario, aquele idealizado numa incrivel e fascinante ferramenta cognitiva. 

A leitura trabalhada na escola, nao deve apenas ser um instrumento de alfabetizacao, mas sim 

suporte para que, ao vivenciar a leitura, o individuo tenha um senso critico agucado, de modo 

a toma-lo sensitivo as questoes do cotidiano que o norteiam. Com a leitura expande-se a visao 

de sociabilidade possibilitando situacoes imaginariamente possiveis a compreensao dos outros 

individuos. E um pequeno universo que engrandece e interliga diversos mundos, atraves da 

interacao com os outros individuos. 

As instituieoes de ensino em sua maioria, nao atende as perspectivas dos alunos quanta a 

leitura. Sao varios os fatores que dificultam este processo como: o descaso com o processo de 

aquisieao da linguagem dos alunos, a falta de estimulo por parte de educadores e educando, 

alem de bibliotecas ociosas ou com pouco acesso aos exemplares existentes, e das pessimas 

condif oes de uso. 

Tais problemas decorrem, sobretudo da falta de habito e gosto pela leitura tanto do aluno 

quanta do professor, a deficiencia dos curriculos e programas que possibilitam o 

desenvolvimento da leitura na sua complexidade. Pautado nesses pressupostos foi escolhemos 

investigar como esta se desenvolvendo a construcao do habito de ler nas series inicias do 

ensino fundamental. 

A escola precisa formar individuos capazes e autonomos de suas proprias ideias e construtores 

ativos na producao de novas leituras. TodaviazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e importante que a mesma esteja voltada e 

preocupada com a formacao do aluno, tendo em vista, um maior compromisso no 

desenvolvimento da construcao de leitores criticos e cultos, viabilizando e modificando as 

praticas sociais pertinentes ao suscetivel contexto educative 



Dai a importancia desta pesquisa em adquirir uma reflexao sobre as questoes relacionadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

leitura entre os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Batista Leite da cidade de Sousa-PB, principalmente no que diz respeito a 

construcao do habito de ler. Pretende-se neste trabalho fomentar a importancia das diversas 

leituras, independentemente do que lhe e exigido ao longo de sua formacao, observando ainda 

o habito de leitura pelos alunos, mostrando a importancia a sua formacao profissional e 

cultural. 

Sendo assim, a reflexao sobre o ensino e incentivo da leitura na escola sera primordial a esse 

estudo. Nessa reflexao priorizaremos a analise dos fatores que impedem a formacao de 

sujeitos leitores, para que assim, possamos apresentar caminhos de renovacao e qualificafao 

na pratica pedagogica inerente a leitura. 

Consideramos ainda, que a leitura representa o meio mais viavel pelo qual o ser humano 

consegue expressar-se e posicionar-se, imbuido de indagacoes e ideias, fatores que sempre 

teve e terao relevancia na interferencia do homem na sociedade contemporanea capitalista e 

competitiva. 

Todos os pressupostos antes mencionados formam os motivos pelos quais nos interessamos 

pela tematica, em formar o leitor autonomo (aluno das series iniciais), atraves do estimulo, da 

motivacao na co-relafao educador/educando, na criatividade e criticidade das relagoes 

imbricadas aos fatores que preveem o compromisso de se formar uma cidadania plena dos 

seus ideais nas agoes voltadas a atender paulatinamente o compromisso com a pratica social. 

Esse estudo tem como objetivo geral: 

• Analisar como se desenvolve a construcao do habito de ler nas series inicias do ensino 

fundamental. 

E os especificos sao: 

• Observar as estrategias utilizadas pelos educadores no uso da leitura em sala de aula; 

• Identificar as principals dificuldades encontradas pelos alunos em relaeao ao habito de 

ler; 
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• Evidenciar a leitura em seus diversos aspectos e possibilidades; 

• Avaliar a importancia do habito de ler nas series iniciais. 

Dentro desse escopo, o trabalho esta estruturado em dois capitulos. Capitulo I : A importancia 

da leitura: algumas consideracoes - neste topico, a leitura foi descrita sob a visao dos varios 

teoricos que fundamentaram a pesquisa. No entanto foram expostas consideracoes acerca da 

leitura e da escrita, como instrumentos relevantes capazes de modificar a sociedade 

contemporanea. Capitulo I I : Percurso Metodologico e Analise dos Dados. 

A pesquisa visa contribuir na minha formacao como docente a partir da necessidade que tive 

como aluna e terei como educadora de desenvolver com dedicacao o gosto e a pratica da 

leitura. Compreendendo que o professor deve ser o exemplo para seus alunos neste amplo e 

complexo universo, que se constitui no caminho para a realizacao de mais interacoes, 

construcao de mais sentidos, superacao de novos desafios, concretizacao de um ideario de 

vida mais feliz para todos, 

Dentro desta perspectiva, o trabalho esta assim estruturado: 

Capitulo I : A importancia da leitura: algumas consideracoes - neste topico, a leitura foi 

descrita sob a visao dos varios teoricos que fundamentaram a pesquisa. No entanto foi exposta 

a importancia da leitura e da escrita, como instrumentos relevantes capazes de modificar a 

sociedade contemporanea. O papel do professor no processo de desenvolvimento da leitura 

este sub-topico discute sobre a formacao do educador e seu papel como mediador e 

incentivador no processo pertinente a aquisicao da leitura e o desenvolvimento do leitor co-

autor. Os tipos de leitura, neste outro sub- topico foram abordados os processos de 

aprendizagem da leitura e da escrita, uma vez que, e primordial conhecer os niveis de leitura e 

suas fases, com o intuito de tornar a leitura mais prazerosa, tendo em vista que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e consideravel 

respeitar a idade cronologica e a maturidade dos mesmos. Capitulo I I : Formacao e estagio: 

este capitulo refere-se ao estudo de caso de carater cientifico e investigativo originando os 

Procedimentos Metodologicos. Caracterizacao da escola campo de estagio, analise dos dados. 

Vivencias e pratieas pedagogicas. 

A pesquisa vai contribuir na minha formacao como docente a partir da necessidade que tive 

como aluna e terei como educadora de desenvolver com dedicacao o gosto e a pratica da 
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17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO I 

1.1 A importancia da leitura 

Em decorrencia da vida modema, varios costumes e conceitos tem se perdido com o passar 

dos anos, dentre eles o habito de ler, tao comum e valorizada ha tempos atras. Tem-se visto 

que o habito de leitura tem se perdido nao apenas por parte dos alunos como tambem dos 

professores, trazendo como conseqiiencia cidadaos com uma restrita visao de mundo e, 

portanto, pouca capacidade critica. 

A leitura esta presente em todos os contextos da vida social e comeeamos a compreende-la a 

partir do momento em que necessitamos interpretar tudo que nos cerca, "o mundo a nossa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

volta". 

Por esta perspectiva, obvia-se a necessidade da formacao de leitores, pois se percebe que sua 

participacao no contexto social depende de sua visao de mundo, de seus valores, de seus 

conhecimentos, de sua reflexao e visao critica, enfim, da leitura como instrumento do 

eonhecimento. 

Nesse sentido a leitura e o instrumento que dara o suporte necessario para que possa atingir a 

capacidade cognitiva a fim de evoluir acompanhando a transformacao do mundo e da 

tecnologia. 

No entanto, a atividade da leitura deve ir alem do ato mecanizado de decodificar simbolos ou 

fragmentos de textos existentes no metodo tradicionalista de ensino. Segundo Martins (1994): 

(...) Com freqiieneia nos contentamos, por eeonomia ou preguica, em ler 
superficialmente 'passar os olhos', como se diz. Nao acrescentamos ao ato 
de ler algo de nos, alem do gesto mecanico de decifrar os sinais (...). 
(MARTINS, 1994, p. 09) 

Faz-se necessario que os educandos tornem-se leitores competentes, que apreendam o sentido 

do texto na sua legitimidade, interpretando, argumentando com o autor. Para isso, e preciso 

que o leitor veja que o ato de le, nao se restringe numa mera decifracao de signos linguisticos. 
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MaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e indispensavel que a leitura se faca num processo interativo entre leitor e autor. Como 

afirma Geraldi (2006): 

Ler nao e deeifrar, como num jogo de adivinhaeoes, o sentido de um texto. 
E, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, eonseguir 
relaciona-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer 
nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da propria vontade, 
entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo nao prevista. 
(GERALDI, 2006, p. 91) 

A leitura e algo fundamental para a aquisicao do eonhecimento e tornar alunos leitores 

eficientes nao e tarefa faeil e simples porque requer esforco e determinacao, tanto do aluno 

quanto do professor. 

No cotidiano das pessoas a leitura exerce inumeros significados que se confronta com o leitor 

mediante as suas necessidades. Uma pessoa pode ler para se informar ao ler um jornal ou para 

passar tempo, ao ler determinado assunto para fazer uma prova. 

Enfim, sao diferentes leituras para diferentes objetivos, sao praticas corriqueiras que 

necessitam ser vivenciadas em sala de aula. Com o intuito de levar o jovem e a erianca ao 

inesgotavel mundo da leitura. Pois como afirma Paulo Freire (1986, p. 12) leitura boa e aquela 

que empurra para a vida, que nos interessa viver. 

Nesse contexto, entendemos que a leitura e mais precisamente o habito de ler traz muitos 

beneficios, oferece subsidios consideraveis, especialmente a nivel racional. Pode apontar 

novas direcoes de maneira a esclarecer duvidas, evidenciar aspectos antes despercebidos ou 

subestimados, apurar a consciencia critica acerca do texto, proporcionar novos elementos de 

comparacao. 

1.2 Conceito de Leitura 

Leitura, em Aurelio e: "Leitura. S.F.I, ato ou efeito de ler; 2. Arte ou habito de ler; 3.aquilo 

que se le; 4. O que se le, considerado em conjunto. 5. Arte de deeifrar e fixar um texto de um 

autor, segundo determinado criterio" (AURELIO,1988, p.390) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Conseqiientemente pode-se considerar leitura tanto a fala eotidiana, como um texto cientifico. 

A leitura e uma questao de natureza, de condicoes, de modos de relacao, de producao de 

sentidos, que possibilitarao escrever textos. 

A leitura e um fenomeno extremamente complexo que proporciona possibilidades variadas de 

entendimento da relacao sujeito-sociedade. Essa nao se limita, apenas, a decifracao de alguns 

sinais graficos. E muito mais do que isso, pois exige do individuo uma participacao efetiva 

enquanto sujeito ativo no processo, levando-o a producao de sentido e construcao do 

eonhecimento. 

Assim, a leitura, com base em Martins (1982), pode ser conceituada como um processo de 

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

Leitura e de suma importancia para o aprendizado, pois a aquisicao da leitura leva o leitor ao 

eonhecimento cientifico e a possibilidade de reflexao. E tambem uma das maiores potencias 

do vocabulario e expressao envolvendo e informando o leitor com ideias as quais lhe darao 

enfoques abrangentes para o crescimento cultural do qual depende o seu progresso na vida. 

Para se referir a leitura, Orlandi (1983) enfoca que: 

A leitura e o movimento critico da constituieao do texto, pois e o momento 
privilegiado do processo da interacao verbal: aquele em que os 
interlocutores, ao se identificarem como interlocutores, deseneadeiam o 
processo de signifieaeao. (ORLANDI, 1983, p.20) 

A producao atraves da leitura consiste no processo de interpretaeao desenvolvida por um 

sujeito - leitor que depara com um texto, analisa-o, questiona-o com o objetivo de processar 

seu significado, projetando sobre ele uma visao de mundo para estabelecer uma interacao 

critica com o texto. 

Para Molina (1982, p.12), a leitura e: "[...] um processo passivo, na qual o estimulo grafico 

apresentado aponta direta e automaticamente, para resposta ja adquirida, com uma 

decodificacao instantanea numa com significado". 
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Pode-se dessa maneira, ressaltar que a leitura e um processo passivo ja que o leitor esta 

atribuindo sentido passivo, e nessa atribuicao, deixa de ter uma atitude passiva, para assumir 

uma atitude ativa. 

A leitura e um processo interativo e para efetua-la necessita-se da interacao de diversos niveis 

de eonhecimento de mundo. Para compreender um texto, o leitor utiliza o eonhecimento 

previo, que e constituido por todo o eonhecimento reunido ao longo de sua vida, pois atraves 

desses conhecimentos o leitor pode fazer as inferencias para atingir a coerencia total, 

facilitando, assim a compreensao. 

Ao se referir a leitura os PCNS, da Lingua Portuguesa, assim se posiciona: 

A leitura e o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensao e interpretaeao do texto, a partir de seus objetivos, de seu 
eonhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
linguagem, etc. (PCNS, 1997, p.51). 

O ato de ler entao e uma necessidade concreta para a aquisicao de significados e, 

conseqtientemente, de experiencias nas sociedades onde a escrita se faz presente. Porem para 

esse ato ser qualificado de critico, sempre deve envolver a constatacao, reflexao e 

transformacao de significados a partir do dialogo e confronto de um leitor com um 

determinado documento, pois leitura sem compreensao e pura e simplesmente uma acao 

mecanica. 

Nesse sentido, concordamos com o posicionamento de Freire (1983), quando o mesmo 

destaca que: 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, dai que a posterior leitura 
esta nao possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensao do texto a ser 
alcaneada por sua leitura critica implica a percepcao das relacSes entre o 
texto e o contexto (FREIRE, 1983, p. 2). 

Assim entende-se que a atribuicao de sentidos a um texto pode variar amplamente desde que 

denominamos atraves da leitura comentada, que se caracteriza pelo reconhecirnento 

(reproducao) de um sentido que se supoe ser o do texto dado pelo autor e se define pelas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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muitas significaeoes do texto. Nessa multiplicidade de sentidos, entendemos que todo texto 

pode ter um significado para o leitor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 - A leitura numa perspectiva social 

A importancia social da leitura passa pela construcao do usuario dos sistemas da informacao, 

isto e, a propria leitura que vai habilitar os individuos a se reconhecerem, a se pensarem e a 

poderem decidir. E a leitura que permanentemente pode dimensionar o lugar do homem na 

construcao de uma sociedade mais justa, equilibrada, que todos nos buscamos. 

A leitura permite o desenvolvimento do pensamento critico, a construcao do proprio juizo e 

da propria opiniao, o surgimento do desejo atraves da movimentaeao das emocoes e da 

sensibilizacao da inteligencia. Para Yunes (2003), ler significa: 

Uma descoberta, mudar de horizontes, interagir com o real, interpreta-lo, 
compreende-lo e decidir sobre ele. Ler e, pois interrogar as palavras, duvidar 
delas; amplia-las. Deste contato, desta troca nasce o prazer de conhecer, de 
imaginar, de inventar a vida. O ato e ler e um ato de sensibilidade e da 
inteligencia, da compreensao e da comunhao com o mundo: expandimos o 
estar no mundo, alcancamos esferas de eonhecimento antes nao 
experimentadas e, no dizer de Aristoteles, nos comovemos e ampliamos 
a eondicao humana. (YUNES, 2003, p. 37) 

Na leitura, pode-se encontrar o auxilio que buscamos para nossa propria qualifieacao. Nao so 

nas escolas, mas tambem nas bibliotecas publicas, nos museus, nos centros de lazer, nos 

hospitals, nas fabricas e em varios outros locals. 

Deveria haver uma reflexao sobre o papel extraordinario que as diversas praticas leitoras, 

como contar historias, grupos de leitura, dialogos, podem executar na producao de uma 

experiencia interativa entre textos, documentos, linguagens e atividades da propria vida 

qualificada devido ao domlnio que o homem passa a ter sobre suas decisoes, atos e 

pensamentos. 

O processo de leitura acontece nas nossas vidas, quando come<?amos associa-los com nossas 

necessidades. Na infancia surge um primeiro tipo de leitura, denominada de "sensorial", zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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leitura essa que responder a alguns estimulos, desde a infancia, quando surge o primeiro 

contato com o mundo, decorrente de suprir algumas necessidades. De acordo com Martins 

(2003): 

[...] embora o ato de ler esteja habitualmente associado a escrita ou a 
codificacao das letras, a leitura pode existir dissociada delas e sugere 
reflexoes acerca da leitura destacando tres niveis basicos que se inter-
relacionam: o sensorial, o emocional e o racional. (MARTINS, 2003, p.41-
42) 

Diante desse entendimento, compreendemos que a leitura sensorial nos acompanha por toda a 

vida e dela surgem outros tipos que sao adquiridas ao longo do tempo, exercendo influencia 

decisiva no aprendizado e sao requisitos elementares do ato de ler. 

Leitura e eonhecimento, e o eonhecimento e um processo de construcao em que o 

protagonista e o aluno, e respaldando tal assertiva e oportuno citar ainda Paulo Freire quando 

o mesmo defende: 

Uma edueacao que procura desenvolver a tomada de consciencias e a atitude critica, 

gracas a qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de submete-lo, de 

domestica-lo, de adapta-lo, como faz com muita frequencia a edueacao em vigor 

num grande numero de paises do mundo, edueacao que tende a ajustar o individuo a 

sociedade em lugar de promove-lo em sua propria linha. (FREIRE, 2006, p. 30) 

No entanto, fazer democracia e tarefa que exige responsabilidade e consciencia. Ler tambem 

nos remete a um exercicio de cidadania, como forma de aprimorar o eonhecimento. 

Assim, com olhar ativo e critico, atraves da multiplicidade de linguagem, sera possivel 

auxiliar o aluno na construcao do eonhecimento, que o faca entender-se nao apenas como 

produto, mas, acima de tudo, como participe da construcao da historia da coletividade, e 

tambem como agente de transformacao de uma realidade que nao e estatica, mas dinamica e 

suscetivel a constantes mudaneas. 

E mister salientar que ler e a alternativa mais viavel para a obtencao de informacoes em 

relacao aos diversos contextos e area do eonhecimento, pois como afirma Paulo Freire (2006, 

p. 11): "[...] a leitura do mundo precede a leitura da palavra, dal que a posterior leitura desta 

nao possa prescindir da continuidade daquela". 
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Martins (2003, p. 25) esclarece ainda, que ler sobre leitura nao faz ninguem um leitor. Os 

textos que estao ao redor das pessoas, as suas disposicoes podem ensinar a ler e compreender 

a leitura ate mais do que algo escrito especificamente sobre o assunto. Entretanto, atraves de 

escrita, a leitura pode ser pensada ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e mais facil aprofundar reflexao a seu respeito. 

1.4 - O papel do professor no processo de desenvolvimento da leitura 

Quando o sujeito aprende a ler, ele precisa tambem aprender a ler o universo diversificado, 

em que os textos estao envolvidos nos diferentes suportes em que podem acontecer. E cabe ao 

professor ajudar os alunos a se desenvolverem dentro desse universo que apoia e amplia os 

significados traduzidos em lingua escrita. 

A condicao neeessaria para o desenvolvimento de habitos positivos inclui a oportunidade de 

ler todas as formas e todos os tipos possiveis de textos. Para construir de maneira efetiva o 

habito de ler, ha uma corrente, onde nao apenas os pais, como a comunidade escolar e a 

sociedade percebam a importancia da mesma e criem condieoes e habitos. 

Em eonsequencia desta atitude espera-se um ensino de qualidade nas escolas, tornando o 

material de leitura adequado e convidativo a todos, bem como o acesso a eles. 

A leitura de textos, tomada como fins em si mesmos, em funeao da mistificacao daquilo que 

esta escrito, gera uma conseqiiencia negativa para a formacao do leitor. Se um texto quando 

trabalhado nao proporcionar um salto de qualidade no leitor para a sua visao de mundo, tanto 

no aspecto social, quanta no cotidiano do leitor, a leitura perde a sua validade. 

Na leitura em que nao existe compreensao de ideias, havera uma mera reproducao de palavras 

ou trechos veiculados pelo autor do texto. Infelizmente, esse tipo de leitura e uma constante 

nas escolas piiblicas. 

A leitura vista como instrumento de mudanca, coloca sobre a escola a responsabilidade de 

facilitar o acesso da mesma as criancas. Ao analisar os Parametros Curriculares Nacionais, de 

Lingua Portuguesa, ao se referir ao Projeto Pedagogico, compreendemos que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] um projeto educative- comprometido com a demoeratizacao social e 
cultural atribui a escola a foncao e a responsabilidade de garantir a todos os 
seus alunos o acesso aos sabores lingiiisticos necessarios para o exercicio da 
cidadania, direito inalienavel de todos. (PCNS, 1997, p. 15). 

O ensino tradicional praticado ha algumas decadas tornou-se uma enorme monotonia. Tal 

postura transforma o ato de ler enfadonho, acritico, mecanico e, dessa forma, distante de uma 

categoria que una o ato de ler ao prazer, que permita a leitura como fonte de lazer. 

As fracas experiencias com a leitura afastam o leitor do contexto social e cultural, faz com 

que desconheca o que de mais profundo o homem pensou e escreveu sobre si, alienando-se 

das mformacoes e, consequentemente nao participando ativa e efetivamente na sociedade em 

que esta inserido. 

Atualmente, com a diversificacao dos meios de comunicacao, o uso da Internet entre outros, 

os alunos anseiam por metodologias diferentes, motivadores, desafiadoras, atraentes. As 

tecnologias do mundo moderno afastam as pessoas do convivio com os livros, resultando num 

elevado indice dej ovens desestimulados a ler e escrever. Mas esse pode ser um problema que 

esta associado ao professor, a sua didatica, aos seus metodos de ensinar. 

Consideramos assim, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e tarefa da escola incentivar seus alunos e estimula-los a ler, haja 

vista que tantas mudaneas no novo paradigma social exijam individuos capacitados, 

autonomos e intelectualizados. 

E por isso, que muitos educadores, preocupados com a importancia da leitura na formacao do 

homem, estao mudando suas metodologias, pois, para viver em um mundo globalizado, e com 

a constante evolucao cientifica e tecnologica, torna-se necessario que o aluno seja capaz de 

participar ativamente na sociedade na qual esta inserido como agente transformador e nao 

apenas como mero espectador. 

E preciso antes de tudo, que os professores sejam leitores "cultos e criticos", e nao faca de sua 

profissao apenas um exercicio de rotina em que a maior finalidade e de cumprir um currlculo. 

Sendo assim, e de suma importancia que o "educador" mude sua postura frente a formacao 

dos seus alunos, no intuito de leva-los a pensar sobre sua postura em sala de aula, dando-lhes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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oportunidade de ver a leitura com outros "olhos", num processo dmamico de construcao, pois 

levando em eonsideragao o mimero de alunos que apresentam dificuldades em ler e escrever, 

este aprendizado tem sido objeto de preocupacao para os profissionais da edueacao. Conforme 

coloca Colomer e Teberosky (2003): 

(...) Professor tem a responsabilidade de organizar atividades nos quais se 
descobre um jogo de participacao ativa em relacoes sociais: atividade de 
leitura e de escrita compartilhadas, situagoes e discussoes e argumentacoes, 
elementos essenciais para a construcao do eonhecimento (...). (COLOMER 
& TEBEROSKY, 2003, p. 78) 

A concretizagao positiva na escola esta no desafio dos professores em olhar para as producoes 

dos alunos com uma visao nao somente critica e que busque os seus erros, ou ainda que atente 

apenas para a linearidade da escrita, mas sim almejando o significado das suas formas de 

construcao, estimulando o aluno a empenhar-se na realizagao consciente e divertida de um 

trabalho linguistico que Ihe faga muito mais sentido. Pois se ler e produzir sentido, tal so 

ocorrera se houver interesse, ou seja, se tanto o aluno como o professor estiverem engajados. 

E papel fundamental de o professor desvincular-se do processo de alfabetizagao como um fato 

isolado de juntar letras, fazer copias, ter acesso aos livros de forma extrinseca e passiva; mas 

oferecer condigoes para que os alunos sejam reflexivos, criticos, movidos pela curiosidade e 

pelo desejo de ver a leitura como uma ferramenta poderosa e essencial instrumento de 

libertagao para a sobrevivencia do homem. De acordo com essa compreensao, os PCNS 

(1997) acrescentam que: 

O trabalho com leitura tem como finalidade a formacao de leitores 
competentes e, conseqiientemente, a formagao de escritores, pois a 
possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na pratica de 
leitura, espago de construgao, de intertextualidade e fonte de referencias 
modalizadoras. (...). (PCNS, 1997, p. 53) 

O educador precisa reaver sua pratica de ensino, mediante aos problemas enfatizados pelos 

diversos estudos e pesquisas em relagao a formagao do "professor leitor", haja vista que, e 

imprescindivel que as escolas desenvolvam programas de capacitagao para seus mestres. 

Sendo assim, os profissionais poderao articular entre a fungao social da leitura e o papel da 

escola na formagao do leitor. Tal papel e de suma importancia para adaptar mecanismos e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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situagoes em que aprendam a ler e, lendo, produzam algo. Oportuna o pensamento de Silva 

(1993) quando a mesma enfoca que : 

Mostrar o valor da leitura ao educando nao e uma tarefa dificil, pois esse 
processo, se produzido numa linha de experiencia bem sucedidas para o 
sujeito-leitor, significa uma possibilidade de repensar o real pela 
compreensao mais profunda dos aspectos que o eompoem. (SILVA, 1993, p. 
85) 

Assim, o papel mais importante do educador e favorecer condigoes para o educando realizar 

sua propria aprendizagem, a partir do contexto a que ele se insere de suas emogoes, 

expectativas, limitagoes, enfim de suas necessidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 - Tipos de Leitura 

Para despertar interesse nos alunos os textos devem ser ricos, atrativos e nao repetitivos. Se o 

texto for extenso nao ilustrado, o professor devera fazer alguns questionamentos para 

despertar o interesse pela leitura. 

Os textos selecionados pelo professor devem estar de acordo com a realidade dos alunos, pois 

serao de facil compreensao; levar em conta tambem o nivel intelectual, os interesses e os 

gostos. Quanto aos tipos de leitura, variam de acordo com as estrategias e objetivos utilizados 

pelo leitor, informativa, eonhecimento, entretenimento, etc.. 

De acordo com Bamberger (1977, p. 36-38), os tipos de leitura sao: 

a) Leitura informativa: que serve para aumentar o eonhecimento, auxiliar na 

informagao funcional, nas curiosidades e necessidades de orientagao para a vida (livro, 

revistas, romances, leitura superficial). A leitura informativa nao e apenas caracteristica 

de jornais e revistas, ela pode ser encontrada tambem em romances de nossa literatura, 

quando analisa os costumes de um povo, etc.; 

b) Leitura cognitiva: e a leitura profunda, feita para o estudo de pesquisas, teses, exige 

resenha com argumentos; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leitura literaria: sao as leituras de textos literarios, romances, contos e outros, 

analisando os estilos, a forma, a narrativa, etc.; 

d) Leitura recreativa: e a leitura lazer, feita pelo prazer; 

e) Leitura pretexto: feita com uma unica fmalidade, como a leitura de texto para a 

prova ou leitura de uma obra comentada para entender um texto; 

f) Leitura eorretiva: e realizada para correcao de certas falhas, como erros 

ortograficos, etc. 

Nao so a trama que deve ser muito envolvente, mas o conteiido e a forma tambem sao muito 

valorizados no material de leitura, pois muitos leitores se veem participantes do mundo que os 

rodeiam atraves de leituras como: atualidades, literatura engajada, livros de viagens, 

biografias, aventura de conteudos mais intelectualizado, material com que freqtientemente se 

relaciona por preferencias individuals. 

O ambiente social e familiar atua tambem sobre as preferencias literarias do publico infantil: o 

nivel cultural, a profissao dos pais e o poder aquisitivo tem influencia na atitude de criancas e 

j ovens diante da literatura, atraves das influencias culturais. 

Ainda sobre os tipos de leitura, Geraldi (1989, p. 19), destaca os seguintes tipos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) A leitura busca de informacdes: o objetivo basico do leitor neste tipo e a busca de 

inforrnagoes, que pode ser orientada de duas formas: a busca de inforrnagoes sem roteiro, 

previamente elaborado, para observar as inforrnagoes sem cobrangas. Quanta ao nivel de 

profundidade, neste tipo de leitura, pede-se para extrair inforrnagoes de superficie ou de nivel 

mais profundo. Neste segundo, o leitor devera langar mao de conhecimentos, inforrnagoes ja 

obtidas de outras leituras para que haja compreensao. 

b) A leitura estudo de texto: e a mais praticada nas aulas de outras disciplinas do que nas aulas 

de lingua portuguesa, envolvendo as mais variadas formas de interlocugao leitor/texto/autor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c) A leitura fruicao de texto: essa e a leitura feita por prazer, sem a cobranga do 

preenebimento de fichas, que a escola deveria adotar, sem importar ao aluno que livro ou 

texto ler, deixando-o tomar suas decisoes sobre as leituras a fazer. 

Assim verifica-se que o leitor precisa possuir, alem das competencias fundamentals para o ato 

da leitura, o objetivo de ler, atraves da leitura critica, decidir se o texto tem sentido, se e 

aplicavel aos seus conhecimentos armazenados na memoria. 

Para um professor indicar livros aos alunos e de fundamental necessidade considerar as cinco 

idades de leitura apresentadas por Foucamber, (1994, p. 122) que sao: 

- Idade dos livros de gravuras e dos versos infantis (de 2 a 5 ou 6 anos). 

A crianca faz pouca distingao entre o mundo interior e exterior; so experimenta o meio em 

que vive em relacao a si mesma (idade do pensamento magico). Os livros de gravuras ajudam 

quando apresentam objetos simples, sozinhos, retirados do meio em que a crianca vive; 

- Idade das "historias ambientais" ou de leitura "factual" (de 9 a 12 anos). 

Fase da Construcao de uma fachada pratica, realista, ordenada racionalmente, diante de um 

pano de fundo magico-aventuresco, a crianca comeea a orientar-se no mundo concrete), 

objetivo. O interesse pelos contos de fadas e pelas sagas ainda e evidente nessa fase 

intermediaria orientada para os fatos, mas tambem comega a surgir o anseio pelo aventuroso; 

- Idade das historias de aventuras: realismo aventuroso, ou a fase de leitura nao psicologica 

orientada para sensacionalismo (de 12 a 14 ou 15 anos). 

Esta e a idade em que predominant as demonstragdes de agressividade e a formagao de 

gangues. O interesse dos leitores pode ser despertado principalmente atraves do enredo, dos 

acontecimentos, do sensacionalismo. Interesses gerais dessa fase: livros de aventuras, 

romances sensacionais, livros de viagens, historias ordinarias e de sentimentalismo barato; 

- Os anos de maturidade ou o desenvolvimento de esfera estetico-literdria de leitura (de 14 a 

17 anos). 

Descobrimento do mundo interior de egocentrismo critico e de varias escalas de valores. 

Interesse de leitura: Aventura de conteudo intelectual, livros de viagens, romances historicos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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biografias, historias de amor, atualidades, literatura engajada, material factual que 

freqiientemente se relatione com preferencias vocacionais. 

Certifica-se que e importante conhecer tipos de leitura e suas fases para indicar os textos aos 

alunos, pois se sabendo a idade cronologica e a maturidade dos mesmos, a leitura tera um 

carater mais prazeroso, tornando mais facil a compreensao do texto por parte dos leitores. O 

que possivelmente contribuira na construcao do habito de ler. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

2.1. FORMACAO E ESTAGIO 

2.2. Metodologia da pequisa: estudo de caso 

No entendimento de Rose (apud MATOS, 2002, p.45-46), estudo de caso refere-se a: "Um 

procedimento utilizado quando selecionamos apenas um objeto de pesquisa, visando obter 

grande quantidade de inforrnagoes sobre o caso escolhido e, consequentemente, aprofundando 

seus aspectos". 

Ainda nessa perspectiva, Matos (2002, p. 46), complementa esse conceito ao retratar: "O 

estudo de caso como forma de investigagao bastante utilizada nos cursos de pos-graduaeao, 

sobretudo pela facilidade operacional que proporciona". 

No intuito de esclarecer os conceitos dos instrumentos, enfocando nesse primeiro momento o 

instrumento de observagao, Gil (2002) define: 

A observagao e uma tecnica muito utilizada, principalmente porque pode ser 

associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista. [...] Devemos 

ainda lembrar que a observagao deve ser: orientada por um objetivo de 

pesquisa planejada, registrada e ligada a proposigoes mais gerais, e que, 

alem disso, deve ser submetida a controle de validade e precisao. (GIL apud 

MATOS, 2002, p.58) 

Em relagao ao questionario Matos (2002) ressalta que: 

Essa tecnica de investigagao consiste em que, sem a presenga do 

pesquisador, o investigado responda por escrito a um formulario (com 

questoes) entregue pessoalmente, ou enviado pelo correio. [...] Deve possuir 

cabegalho em que sera explicada a pesquisa, os objetivos e a importancia das 

respostas, como tambem ser respondido por completo, alem da garantia do 

sigilo das informag5es. (MATOS, 2002, p.60) 
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Nesta perspectiva, compreendendo que a formagao do aluno, tendo em vista, seu 

desenvolvimento na formagao de leitores criticos e cultos, despertando-nos o habito de ler, 

tambem e uma responsabilidade da escola. Procuraremos atraves da coleta e analise dos dados 

analisar como se desenvolve esse processo em sala de aula e os fatores que possivelmente 

impedem a formagao de sujeitos leitores, para que assim, possamos apresentar caminhos de 

renovagao e qualificagao na pratica pedagogica relativa a leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3. Caracterizagao da Escola campo de estagio 

A escola Estadual de Ensino Fundamental "Batista Leite" foi criada pelo poder executivo e, 

devidamente regularizada junto ao conselho Estadual de Educagao, com subordinagao a 

Secretaria de Educagao, de acordo com o decreto n° 8.794 de 12 de Margo de 1984. Artigo A-

2. A clientela desta escola atende a 1.037 alunos de baixa renda, das zonas urbana e rural, 

tendo na sua modalidade de ensino o Fundamental regular com duragao minima de oito anos, 

esta didaticamente organizado em quatro bimestres letivos, com todos os componentes 

curriculares por semestre. Os turnos de funcionamento estao divididos em manha, tarde e 

noite. 

O conselho da Escola Estadual "Batista Leite" foi implantado em 20 de Setembro de 1996, 

segundo as orientagoes do decreto 18068/95 de 29 de Dezembro de 1995, que criou esse no 

orgao das unidades de ensino da Secretaria da Educagao e Cultura do Estado da Paraiba. Esse 

orgao superior de deliberagao e atuante, pois visa sempre cumprir com seus objetivos nos 

quais se destaca a promogao e o apoio da agao integrada dos setores tecnico pedagogico e 

administrativo que compoe a unidade escolar. 

A escola Estadual de Ensino Fundamental "Batista Leite" e constituida de 32 docentes, 42 

funcionarios de apoio, 01 diretor, 02 vice- diretores e 1037 discentes. Oferece a comunidade 

urbana e rural dos municipios de Souza e circunvizinhos, o ensino fundamental I no turno 

diurno e o fundamental I I nos turno diurno e noturno. E uma escola que ha mais de 81 anos 

presta um ensino publico de qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dentre o corpo docente, 12 ja possuem ou estao em fase de conclusao de curso de pos 

graduagao, 14 possuem graduacao completa, 05 estao cursando alguma graduagao, e apenas 

01 tem curso pedagogico na Modalidade Normal, totalizando 32 educadores. 

O corpo docente desenvolve o trabalho pedagogico com responsabilidade e compromisso, 

realizando estudos e planejamentos coletivos nas suas respectivas area de atuacao junto com a 

coordenagao e a direcao, com base na interatividade gerando temas diversificados e 

promovendo a interdisciplinaridade e a transversalidade dos conteiidos abordados e 

discutidos, no escopo de atender as demandas educativas e sanando as dificuldades e as 

necessidades do educando. 

Todos os trabalhos executados na escola "Batista Leite" estao em consonancia com os 

objetivos e metas de propostas pedagogicas significativas, subsidiando o Piano de Agao da 

escola e despertando o interesse dos docentes e dos discentes, para desta forma despertar no 

alunado o raciocinio, o carater critico e participativo do exercicio para o desenvolvimento de 

uma cidadania plena e consciente dos seus direitos e deveres. 

Todas as agoes realizadas na escola referida seguem as diretrizes e normas da Secretaria 

Estadual da Educagao e da Cultura, sob a orientagao da 10° gerencia de ensino, orgao 

responsavel pela educagao de algumas cidades do sertao paraibano, sediado em Sousa. 

Empenhada na busca da excelencia dos servigos prestados, a equipe da escola atraves de 

agoes concretas procura crescer a cada dia, acreditando ser capaz de fazer uma educagao 

inovadora e de qualidade. 

Atualmente reconhecida como a maior escola da rede Estadual, possui na sua infra- estrutura 

conta: 11 salas de aula, 06 banheiros, sendo 04 para os educadores, 01 sala de professores, 01 

diretoria, 01 secretaria, 01 auditorio, 01 patio interno, 01 patio externo, 01 cozinha, 01 

deposito para merenda, 01 deposito para material de limpeza, 01 videoteca, 01 laboratorio de 

informatica, 01 mecanografia e 01 quadra esportiva. 

Segundo a fundamentagao filosofica encontrada no PPP- Projeto Politico Pedagogico da 

escola, a proposta de trabalho da mesma esta baseada na teoria socio construtivista como 

propoe Freinet: "[...] uma educagao que respeita o individuo e a diversidade e reencontra a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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identidade propria do ser humano atraves da individualidade de Cada um". Uma educagao 

adotada com o paradigma da teoria Piagetiana que defende e prioriza a evolucao do 

pensamento do educando. 

Tendo ainda com pressupostos norteadores do trabalho pedagogico o ensino fundamental 

deve ser trabalhado em tres areas do eonhecimento: 

> Linguagens, codigos e suas tecnologias; 

> Ciencias da natureza, Matematica e suas tecnologias; 

> Ciencias humanas e suas tecnologias. 

Para o embasamento teorico do PPP foi consultada azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LDB e os PCN's, como tambem o 

envolvimento de todos os professores da escola onde cada um expos suas consideracoes, bem 

como dos coordenadores do CEPES So.l, Conselho Escolar, Pais, Alunos, direcao e 

supervisao, no aprimoramento dos conhecimentos legais e judiciais. Os livros didaticos e 

paradidaticos foram primordiais para a analise da reconstrugao do curriculo da escola. 

Desta forma, se apresentou um breve resumo da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

"Batista Leite", abordando o historico, espaco fisico, mao- de obra, clientela, e formagao 

profissional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.4. Analise do questionario 

Com o objetivo de analisar como esta se dando o processo de aquisieao da leitura e como esta 

sendo desenvolvida a construcao do habito de ler nos anos iniciais do ensino fundamental, 

procuramos atraves do questionario utilizado o qual foi aplicado aos alunos, obter 

inforrnagoes a respeito da tematica abordada para que possamos subsidiar nosso trabalho de 

forma clara e objetiva, tendo-as como objeto dessa analise. 

O questionario contendo 8 (oito) quest5es, sendo as 3 (tres) primeiras subjetivas e as outras 5 

(cinco) objetivas, procuraram identificar a familiarizagao que os alunos tem/teriam com a 

leitura de forma simples. O questionario foi aplicado na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Batista Leite, na cidade de Sousa/PB, numa turma do 5° ano inicial; o mesmo 

foi respondido por 25 alunos com idade entre 10 e 11 anos. 

Atraves das respostas obtidas com o primeiro questionamento, o qual pergunta se eles gostam 

ler, 100 dos alunos responderam que gostam de ler e fazem isso por prazer e por incentivo dos 

pais e da professora que sempre traz leituras variadas para a sala de aula. 

A leitura e o caminho mais viavel para se formar sujeitos intelectuais, autonomos e criticos. 

Alem desses pressupostos, ler e estimulante e essential para enriquecer o vocabulario, 

adquirir novos conhecimentos, interpretar o mundo e as pessoas fazendo uma analogia com 

nossas vivencias e com as experiencias dos outros. Enfim ler e sinonimo de cultura, troca de 

valores, aventuras, intrigas, emogoes... Nos livros nos identificamos, cada pessoa constitui seu 

universo mediante as diversas leituras. Como afirma Aquino (2000: 13): "Ler e, portanto, uma 

atividade em que se encontram a critica e o prazer, um instrumento sempre renovado de 

insergao do homem na historia". 

Quando questionados, sobre o que era leitura e quantos livros eles ja leram, constamos que 

suas definigoes de leitura se resumiam ao fato de interpretarem o que certas letras diziam, ja 

sobre quantos livros foram lidos por eles, as respostas foram vaiadas, uns responderam que ja 

tinham lido 2 (dois), outros varios, alguns responderam que liam os textos que a professora 

mandava. Mas quando indagados sobre se gostavam de escrever e produzir texto, a maioria 

respondeu que nao gostava. 
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O fato dos alunos gostarem de le, mas nao se identificarem com a escrita e um problema a ser 

analisado e pesquisado. Foram observados nas respostas muitos erros ortograficos, frases sem 

coerencia e principalmente desinteresse em produzir novos textos. Todavia, compreendemos 

que ler e escrever estao interligados e sao dissociaveis, pois nao existem bons leitores sem 

haver excelentes escritores, como afirma Zilberman (1998): 

"Ler e escrever sao hoje, duas praticas sociais basicas em todas as 
sociedades letradas, independentemente do tempo medio com elas 
despendidos e do contingente de pessoas que as praticam " (ZILBERMAN, 
1998: 39) 

Visando identificar a problematica da aprendizagem da escrita e o receio por parte dos alunos 

em produzir textos, obtive a conclusao de que sao erianeas que necessitam aprimorar o ato de 

escrever e estabelecer uma relacao com a pratica da leitura e escrita em que o educador 

oportunize atividades de qualidades que envolvam o ato de escrever. Almeida e Zavan. (2004) 

Comungam desse pensamento atestando que: 

Existem praticas que facilitam realmente o dominio da escrita, uma 
delas e possibilitar ao aluno freqilentemente o ato de escrever. O 
professor deve criar muitas situacSes para que o aluno escreva; dessa 
maneira, o aluno se tomara mais habil, porque escrever bem depende 
de disciplina e de pratica. (ALMEIDA & ZAVAN, 2004: 107) 

Nesta escola onde estamos desenvolvendo esta pesquisa, podemos identificar que a leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

tida como elemento fundamental para a formagao dos alunos, ja que, sao oferecidas as mais 

variadas leituras. 

Vale ressaltar que esses alunos leem muitos materiais e os mais diversificados. Sendo assim, 

40 leem livros, 20 revistas, e 20 dos alunos entrevistados leem material da internet, outros 20 

oscilam entre jornais e outras leituras. Esses alunos sao estimulados a sentirem prazer pela 

leitura e pratica-la por incentivo da professora dentro e fora da sala de aula, pois como 

afirmam 80 dos alunos entrevistados, as leituras que eles fazem ocorre dentro da sala de aula 

quando solicitados pela professora e fora dela quando a professora incentiva. Nessa 

perspectiva, concordamos com o pensamento de Costa (2006) quando a mesma destaca que: 
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"Para formar leitores, e indispensavel que o formador-rnediador-professor, 
seja ele tambem um leitor de muitos textos, com eonhecimento teorico, 
gosto pela leitura e reconhecimento da importancia dos textos, em formato 
de livro ou nao." (COSTA, 2006: 9) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante a participacao do professor como principal incentivador e mediador na formagao 

de individuos "leitores", porem em contrapartida os pais dos alunos nao os incentivam a le, e 

tal afirmacao se da ao fato de que 70 dos alunos interrogados responderam que os seus pais 

nao tem condicoes de comprar livros e nao disponibilizarn de tempo, porque estao sempre 

trabalhando para manter o sustento da familia. Apenas 30 dos alunos possuem incentivos dos 

pais que interagem com eles e veem a leitura como unica forma de obter eonhecimento e 

aprendizagem. Diante deste fato Zilberman (1998) constata: 

Criangas e pais das camadas populares veem a aprendizagem da 
leitura como um instrumento para obtengao de melhores condigoes de 
vida [...]. Ja criangas e pais das classes favorecidas veem a leitura 
como mais uma alternativa de expressao, de comunicagao, nunca 
como uma exigencia do e para o mundo do trabalho. (ZILBERMAN, 
1998:22) 

Ao observar e analisar atentamente a todas as respostas dos alunos, identifiquei um problema 

que e corriqueiro na maioria dos alunos das series iniciais; os mesmos nao gostam de produzir 

textos, sendo que 90 desses nao gostam de escrever, enquanto, que 10 costumam produzir. De 

acordo com esses alunos 80 deles le e nao gostar de escrever, ja 20 leem e parte dessas 

leituras o proposito e a curiosidade de escrever um livro. 

Tal fato se torna preocupante na educagao desses j ovens, pois leitura e escrita estao 

associadas. Os entrevistados gostam de le, mas temem em escrever sobre suas leituras e 

muitos nao produzem seus proprios textos. E preciso compreender que ler em seu sentido 

mais amplo e produzir sentido, e estar contextualizado no texto, interpretando-o e atribuindo-

lhe algum significado. Portanto, torna-se importante a criagao de situagoes para que o 

exercicio da leitura e escrita produza reagoes, interagao, e construgao de subjetividade e 

eonhecimento, nao servindo apenas como uma atividade meramente de copia ou de 

decodificagao dos sinais graficos, alienando os alunos do contexto em estao inseridos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesta diregao, a Escola, como espago socializador do eonhecimento, fica com a tarefa 

primordial de assegurar aos seus alunos o aprendizado da leitura, devendo fazer circular em 

seu meio uma diversidade de materials, com conteudos ricos e variados, que promovam a 

formagao de leitores livres. 

Concebe-se assim, a pratica da leitura, nao como habilidades linguisticas, mas como um 

processo de descoberta e de atribuigao de sentidos a que venha possibilitar a interagao leitor-

mundo. Conforme Freire (1996, p . l l ) "[...] O ato de ler nao se esgota na decodificagao pura 

da palavra escrita [...]. A leitura do mundo precede a leitura da palavra". 

Sob este prisma, o professor precisa estar capacitado e preparado para provocar em sala de 

aula, a partir de leituras diversificadas, discussoes que conduzam os alunos ao 

estabelecimento de elos com outras realidades, permitindo assim, a efetivagao do real sentido 

do que esta sendo lido. 

Por esta perspectiva, e oportuno reforgar a assertiva de que o professor deve selecionar 

diferentes tipos de textos, literarios ou nao, que projetem a vida contemporanea do local onde 

os alunos estao inseridos, bem como de outros lugares e tempos, os diversos pontos de vistas, 

estimulando discussoes, reflexoes e confrontos entre os alunos. Considerando ainda o que 

afirma Silva (1993): 

Se educar e preparar para a vida, despertar a consciencia, compreender 
e transformar a realidade, entao a leitura so pode ser compreendida 
numa perspectiva critica. Ler criticamente e admitir pluralidade de 
interpretagao, desvelar significados ocultos, resgatar a consciencia do 
mundo, estabelecendo, por meio dela, uma relagao dialetica com o 
texto. (SILVA, 1993: 90) 

Diante do pensamento da autora citada, faz-se necessario que professores promovam aos 

alunos a utilizagao de estrategias que lhes permitam a interpretagao e compreensao de textos 

da forma mais autonoma possivel, sempre tendo especial cuidado com as situagoes 

descontextualizadas. Nesse sentido, a construgao do eonhecimento, se efetivara pelo habito da 

leitura, uma vez inserida e enfatizada no contexto escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.5. Analise da experiencia pedagogica 

As atividades do estagio foram realizadas no periodo de 08 de Setembro a 16 de Outubro de 

2009, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Batista Leite com os alunos do 5° ano, do 

turno da tarde. Com o objetivo de discutir e analisar a deficiencia dos mesmos em relacao ao 

processo de aprendizagem da leitura. Griffo (2002) atesta que o alto indice de repetencia e de 

evasao escolar decorre das dificuldades da aprendizagem da leitura e escrita, fato que se 

constitui um tema que suscita inumeras discussoes e a necessidade de investigagao com 

relacao ao papel da escola e do professor neste processo fundamental. 

Com o intuito de cormecer os alunos, foi realizada no primeiro dia de estagio, uma dinamica 

interativa. Para esse primeiro contato com a turma foram distribuidos entre a classe baloes 

contendo nomes de objetos presentes na sua realidade escolar. O aluno que no seu balao 

encontrava uma palavra igual a do seu colega ia ate o meio da sala que estava organizada em 

clrculo pelos demais alunos para apresenta-lo e falar sobre ele, e vice-versa. 

Consequentemente se estabeleceu um clima de interacao entre a sala, e ao estourar o balao, 

um a um dos alunos faria a leitura da sua palavra em voz alta e depois representava atraves de 

mimicas. Esta atividade foi realizada com a finalidade de trabalhar a leitura na sala e observar 

a desenvoltura dos educando. Em seguida, foram distribuidos a todos, uma folha xerografada 

contendo novas palavras, sendo que essas, diferente do convivio escolar mas da realidade fora 

da sala de aula. Os alunos foram induzidos a fazer desenhos e escrever sobre tal palavra. 

Dessa atividade observou-se que a pratica da escrita se constituia numa grande dificuldade por 

parte da maioria da turma. Apenas os alunos K, X, e Y foram capazes de redigir um pequeno 

texto de sua palavra e fizeram a leitura em voz alta para os demais colegas. 

Na 2° aula ministrada trabalhei com a letra da musica de Toquinho: AQUARELA. Foram 

distribuidas folhas com a respectiva letra e um video com o clipe da musica. Cantamos a letra 

por duas vezes. Depois distribui a seguinte estrofe da musica: 

"Um menino caminha 

E caminhando chega no muro 

E alia logo em frente 
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O future esta..." 

Por conseguinte estimulei a turma a fazer desenhos com essa parte da letra e pedi-lhes que ao 

terminar fizessem uma interpretaeao da estrofe da musica relacionando com os seus desenhos. 

No final do exercicio, organizei a sala em circulo e solicitei que todos mostrassem seus 

rabiscos e falassem sobre. Essa dinamica foi realizada com o objetivo de observar como a 

classe faria a leitura e a interpretagao da parte da musica. Foi impressionante o resultado final. 

Os alunos A, B, e C desenharam e fizeram pequenos textos relacionando com os seus 

desenhos, e a estrofe da letra com suas vivencias do cotidiano e em destaque com as vivencias 

familiares. Dessa forma pude conhecer melhor a turma e trabalhar varios contextos que 

fundamentam o meu trabalho com a leitura e a escrita e dando continuidade ao estagio. 

No segundo encontro trabalhamos com leituras de textos diversificados. Levei poemas de 

Vinicius de Moraes, Cecilia Meireles, Luis de Camoes, entre outros. Foi realizado um sorteio 

de poesias para serem lidas e interpretadas em sala, e a poesia escolhida foi da autora Cecilia 

Meireles. "Historia de bem- te- vi". Foram feitas leituras silenciosas, e a partir dessas leituras 

dividi a sala em grupos de cinco alunos e formamos o cantinho da poesia. Cada grupo teria 

que interpretar uma estrofe do poema, fazer pesquisas ao dicionario das palavras 

desconhecidas, e a partir daquela estrofe escrever uma nova poesia finalizando com uma 

apresentagao de alguns grupos que seriam sorteados pelo numero da chamada. Dessa 

atividade concluiu-se que o ato de escrever se constituia um entrave para a maioria dos 

alunos. 

Na 3° aula ministrada foram trabalhados a leitura e a escrita junto com a ortografia. Levei 

para a turma recortes de revistas, jomais, desenhos, e um documentario sobre a fauna e a 

flora. Apos assistirmos ao pequeno filme, os alunos foram incentivados a transcrever nomes 

dos animais que viram. Verificou-se que o ato de copiar foi prazeroso, mas alguns alunos nao 

foram capazes de transcrever as palavras corretamente. Os alunos A, B, C, D e E escreveram 

jiboia com "g", girafa com " j " , fazenda com "s". Mostrando dificuldades com a ortografia e a 

gramatica. 

Na 4° aula ministrada trabalhamos com palavras que continham digrafos, e "m" e "n" antes de 

consoantes, atraves de um treino ortografico. Por conseguinte fizemos a leitura e a 

interpretagao do texto: "O escravo que guardou os ossos do principe". Foi notoria a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dificuldade da maioria dos alunos em interpretar o texto, alem de ficar evidente que algumas 

das palavras como: ossos, tesouro, fechadura, senzala, eram escrita de forma erronea, sendo 

que escreveram ossos com 'g \ tesouro com 'z\ fechadura comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'x' e senzala com 's\ Alem 

desses erros ortograficos os alunos desconheciam que antes de P e B se escreve M e nao N. 

Os alunos X e Y escreveram as palavras: pombo, bombom, planta, contemporaneo, etc. 

Observou-se que a maioria da turma escreveram incorretamente essas palavras, e ao chama-

los para fazerem a correcao na lousa com as mesmas palavras reincidiram no mesmo erro. 

Na 5° aula ministrada trabalhamos com o seguinte texto: "As coisas que a gente fala". 

Fizemos leitura individual e coletiva, interpretagao do texto, pesquisa ao dicionario de 

palavras desconhecidas, e a ortografia usando o emprego do x / ch. Tendo em vista a 

dificuldade dos alunos com a grafia, trabalhamos os sinais de pontuacao, tendo em vista que, 

segundo a professora da turma, os alunos sentiam dificuldades de pontuar corretamente as 

frases quando precisavam empregar o ponto de interrogacao e exclamagao. Tais sinais foram 

expostos e explicados a maneira correta de serem empregados nas frases. No final da aula foi 

proposta uma atividade avaliativa atraves de um texto xerografado contendo questoes da 

gramatica estudada e um ditado de palavras do mesmo interpretado em sala. 

No decorrer do estagio foi trabalhada na 6° aula, uma fabula infantil: "O mosquito e o touro" 

do autor Esopo. Esta fabula foi de suma importancia para trabalhar a leitura e a producao 

textual, ja que, atraves dela solicitei que construissem uma nova producao, visto que, feita a 

interpretagao consequentemente seria mais uma atividade de verificagao da aprendizagem. No 

decorrer da atividade foi percebida a capacidade criativa dos alunos que alem de produzirem 

novos textos, fizeram ilustragoes de seus escritos, desenhando e rabiscando frases contidas na 

fabula, soltando a imaginagao cada qual de uma forma unica e prazerosa. A professora fez um 

elogio pertinente ao contexto e enfatizou que atividades como estas sao agradaveis e bastante 

significativas, proporcionando aos alunos o convivio com a arte e a emogao de serem co-

autores. 

Nos ultimos minutos das aulas de toda esta primeira semana do estagio, pedi que os alunos 

fizessem anotagoes num caderno de suas vivencias escolares, depois as organizassem num 

formato de um memorial da vida estudantil desde o 1° ano, ate os dias atuais. Pedi que 

trouxessem a produgao para a proxima aula e cada memorial teria que ser lido por seus 

respectivos escritores para toda a turma. O melhor memorial foi julgado por uma banca de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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educadores a contar com a estagiaria, a professora, a coordenadora, e a vice-diretora. O 

melhor texto foi escolbido pelos seguintes requisites: grafia leglvel, ortografia, pontuacao, 

coerencia, criatividade, organizagao, e desenvoltura na leitura frentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a sala. A producao 

vencedora foi exposta no mural da escola, e a aluna A recebeu um premio de tres livros de 

literatura infantil. 

Na 7° aula foi trabalhado um pequeno texto narrativo. A atividade teve initio com a leitura 

feita pela estagiaria, depois cada aluno praticou a leitura silenciosa. Dando continuidade a 

aula o texto foi discutido e interpretado oralmente por cada aluno, trabalhamos com a 

gramatica e o vocabulario do texto, e para finalizar essa primeira aula, fizemos um ditado de 

palavras do texto na lousa. No segundo momento desse encontro escutamos uma musica da 

eomposigao de Lulu Santos e Nelson Mota: "Como Uma Onda". Organizamos a sala em 

circulo, refletimos e relaxamos ao som da letra. Em seguida cada aluno fez uma interpretagao 

da eomposigao e para concluir fizeram uma redagao contendo 20 linhas do nosso encontro. 

Na 9° aula foi trabalhada uma atividade envolvendo uma pesquisa ao espaco geografico da 

escola. A leitura e a escrita foram exercitadas atraves das anotagoes feitas para identificar tais 

espagos. O desempenho dos alunos nesse exercicio foi significativo, mas por outro lado, pude 

constatar que a maioria da turma mostrou dificuldades com a grafia, diversos erros foram 

observados nas anotagoes, como exemplo a palavra 'almoxarifado', fizeram a leitura, mas na 

hora transcrever a palavra, escreveram incorretamente. 

Na decima aula trabalhamos com textos de temas bastante polemicos da atualidade: A 

sexualidade na adolescencia, e a Pedofilia. As atividades envolveram leitura, debates, 

pesquisa, produgao de texto e representagao. Assistimos dois documentarios que abordavam 

discussoes relacionadas ao tema. Para concluir a aula dividi a sala em grupos e lancei um 

exercicio de verificagao da aprendizagem para cada grupo. Contendo questoes sobre o que foi 

discutido na aula. 

No decimo primeiro encontro trabalhamos com uma atividade artistica com materials de 

recortes de figuras e revistas, propondo que os alunos escolhessem as figuras e as letras a 

serem recortadas para formar novos textos. Orlandi (2004) defende que o ensino da habilidade 

de ler atraves da utilizagao de jornais e revistas incita os alunos a pensar e a entender o que se 

passa a sua volta. Concluida a atividade de colagem e produgao textual, os novos textos foram zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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expostos em um cordao na sala de aula, por toda a semana, fato que deixou os alunos 

contentes e estimulados. 

No decimo segundo encontro a aula foi extra-classe. Fomos ao Centro Cultural do Banco do 

Nordeste assistir ao filme: O alto da compadecida, do autor Ariano Suassuna. Uma produgao 

brasileira e bastante extrovertida que relata a vida no sertao nordestino. Essa aula foi 

ministrada por momentos inusitados, com a finalidade de conhecer sobre nossa cultura atraves 

de uma comedia divertida e enriquecedora, visto que o filme aborda varios temas importantes 

como: adulterio, roubo, homicidio, entre outros. Foi um encontro divertido e produtivo, 

fmalizando a aula com debates na sala. 

Na decima terceira aula visitamos o Colegio Nossa Senhora Auxiliadora, onde estava 

acontecendo uma feira de Ciencias sob a eompanhia da estagiaria e da professora, os alunos 

ficaram empolgados com os temas e experimentos apresentados. Apos a visita foi sugerido 

aos alunos uma atividade que consistia numa redagao do que mais lhes chamou atengao. 

Considerando que, quando argtiidos, eles foram capazes de se expressarem e discutir o evento 

com bastante desenvoltura, no entanto, constatei que sao bastante criativos no dialogo 

interpretativo, todavia, esbarram num problema corriqueiro que se detem num grande 

obstaculo: a transferencia da linguagem oral para a linguagem escrita. 

No decimo quarto encontro ministramos uma aula de Portugues junto com Ciencias. Para 

tanto distribui para os alunos folhas xerografadas com a eomposigao de Luiz Gonzaga: Xote 

ecologico. Essa aula foi uma das mais produtivas do estagio, visto que, tivemos a 

oportunidade de discutir a letra da musica, interpreta-la, debater sobre a natureza e a 

degradagao por parte do ser humano e da sua ambigao. Discutimos sobre o ar que respirarnos 

a agua, as queimadas, as enchentes, enfim, sobre a nossa fauna e flora. Apos tais abordagens 

organize! a sala em circulo e fizemos sorteios pelo numero da chamada, os alunos sorteados 

se posicionaram frente ao quadro e falaram da letra relaeionando-a com a realidade as que 

estao inseridos. Depois de ouvir cada depoimento, fizemos colagens de recortes de revistas 

em cartolinas de figuras quedestroem a natureza. Colagens de animals, poluigao, diferenga da 

zona urbana para a zona rural, entre outras. O objetivo dessa aula foi de conscientizar os 

alunos para a importancia de preservar a natureza. Todavia, a aula foi significativa em muitos 

aspectos, entre esses a discussao que gerou na sala e todos debateram sobre o tema abordado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na decima quinta aula, levei para sala uma atividade xerografada que apresentava imagens de 

diversos contextos sociais. Imagens que continham violencia, sofrimento, raiva, drogas, 

sexualidade, etc. No entanto depois de analisar cada imagem, discutimos sobre. Em seguida, 

assistimos ao filme: "Escritores da Liberdade" (Freedom Writers), com a fmalidade de 

relacionar as imagens com o filme, tambem foi de suma importancia para discutirmos sobre a 

educagao e as transformagoes inerentes ao processo de educar. Haja vista que a educagao tem 

um papel fundamental, pertinentes as novas realidades sociais, na construgao do ser humano, 

frente a sua complexidade e dos inunieros avangos na vida do homem em particular, e 

principalmente na vida de toda sociedade. 

Na decima Sexta aula Trabalhamos com o texto: A terra e fundamental. Esta foi mais uma 

aula proveitosa e de relevancia para a aprendizagem. Haja vista que, os alunos fizeram varias 

leituras, interpretamos o texto oralmente, fizemos pesquisa ao dieionario, trabalhamos a 

gramatica e a ortografia. O maior objetivo dessa aula foi o de instigar o educando para o gosto 

da leitura, com o intuito de favorecer uma aula introspectiva de forma a induzir o aluno a 

socializar um eonhecimento previo que ele ja tinha antes da leitura e o novo adquirido depois 

de ter lido o texto. Tal pratica de ensino se faz de forma inovadora e tem como maior 

fmalidade de criar um clima de interagao entre a turma e o educador, fazendo uma relagao 

com a leitura e a escrita que sao elementos indissociaveis e importantes para a formagao de 

individuos criticos e intelectualizados. 

No decimo setimo encontro trabalhamos com redagao. Os criterios para se redigir um texto, 

os tipos de produgao e seus pontes estruturais: (comego, meio e fim). Texto dissertativo, 

narrativo e descritivo. No intuito de langar um projeto da melhor produgao textual, levei para 

a turma tres opgoes de titulos para suas redagoes que sera apresentada no penultimo encontro. 

Sugeri tres temas para as produgSes, e a redagao vencedora ganhara um premio de uma caixa 

de chocolates e tres livros de literatura infantil. O objetivo dessa aula foi o de estimular a 

leitura e a escrita, instigando os alunos a produzirem seus proprios textos, exercitando a 

atividade da leitura e da escrita no processo complexo que envolve o habito de ler e escrever 

para serem produtores de suas proprias ideias e seus escritos. Processo de suma importancia 

na investigagao do trabalho de pesquisa que a estagiaria esta exercendo. 
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O decimo oitavo encontro foi marcado por grandes emocoes, Os alunos me surpreenderam ao 

trazerem suas producoes, a maioria deles escolheu o tftulo: "Eternamente mae", e cada 

redagao continham ilustracoes de amor, carinho, vinculos afetivos. Perguntamos: por que a 

escolha daquele tema? E nao hesitaram em responder: Porque nossa mae e tudo de bom em 

nossas vidas. Essa foi a maioria das respostas obtidas. Neste dia a estagiaria ficou sozinha 

com a classe, ja que, a professora titular permitiu e lhe confiou a turma. Abriu-se um dialogo 

pautado nas redagoes e nas formas de apresentagoes dos escritos para o ultimo encontro. Logo 

a turma ficou inquieta e excitada para o grande dia da escolha do texto vencedor. Esta aula foi 

de grande relevancia para o contexto da aquisigao da leitura e da escrita no concerne do 

ensino e aprendizagem e da interagao do educando com o educador. 

Na decima nona aula trabalhamos com o estatuto da crianga e do adolescente, apresentamos 

os direitos e deveres que estao previsto na constituigao desde ano de 1988, no artigo, 227 para 

garantir os direitos da crianga e do adolescente. A aula foi pautada no discurso aberto e cada 

aluno recebeu uma historia em gibi da turma da Monica que fala da importancia de conhecer 

sobre o estatuto. O material foi doado pela Secretaria de Educagao da Cidade de Sousa. Este 

encontro foi bastante divertido, ja que, improvisamos um pequeno teatro da turma da Monica 

e os alunos aprenderam sobre seus direitos de forma inusitada e incorporando os diferentes 

personagens. Ainda neste dia foi apresentada uma dinamica conhecida como a dinamica do 

desafio. Dividimos a turma em duas equipes: equipe A, e a equipe B. Na lousa colocamos um 

quadro de cartolina contendo varias perguntas com suas respectivas respostas sobre o estatuto 

da crianga e do adolescente, a equipe que mais acertou com as respostas ganhou o premio de 

um quebra-cabega. Essa atividade teve por principal objetivo trabalhar com os alunos a 

leitura, a interpretagao, o raciocinio, a disciplina, e consequentemente a aprendizagem. Visto 

que, e de suma importancia tomar eonhecimento e levar para os educando assuntos que os 

inserem no contexto de futuros cidadaos conhecedores de seus direitos e deveres. 

No vigesimo (e ultimo dia de estagio) a estagiaria iniciou a aula com duas dinamicas: uma de 

despedida e a dinamica da saudade. Por conseguinte, foi a escolha da produgao textual e o 

vencedor foi o aluno "A".Sua redagao foi narrativa e contmha os criterios mais importantes 

que a elegeu vencedora, criterios como: estrutura, grafia legivel, introdugao, desenvolvimento, 

coerencia e conclusao. O aluno "A" ganhou o premio de uma caixa de chocolates e tres livros 

de literatura infantil e seu texto foi exposto no mural da»escola por toda a semana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com o termino do estagio ficou uma unica e relevante certeza a de ter adquirido novas 

aprendizagens e significativas experiencias nas vivencias desses vinte dias de praticas 

pedagogicas. Durante essas produtivas experiencias, tive a oportunidade de vivenciar as 

praticas que fundamentam o objeto da pesquisa, pertinente ao ato de ler e escrever. Haja vista 

que, tal processo nao se resume com apenas vinte dias de estagio. No entanto e fato notorio 

que a maioria dos alunos possui dificuldades com a leitura e a interpretagao de textos e por 

consequencia nao sao aptos a produzirem os seus proprios. Para a minha experiencia 

profissional os dias de estagio foram de suma importancia. Todavia, para se tornar um "bom" 

profissional nao basta se imbuir apenas de teorias, mas estas prescindem estar em harmonia 

com a pratica. E tal pratica necessita ser reflexiva, inovadora, e acima de tudo interativa na 

qual o educador seja o mediador numa relacao reciproca com seu alunado. Para tanto, o 

periodo do estagio foi um marco na minha vida enquanto Universitaria e futura educadora. 

Nesses vinte encontros tive a certeza de que a educagao e a unica e eficaz ferramenta para se 

obter novos conhecimentos e novas aprendizagens, como lembra a autora James Mill: "A 

educagao tem por objetivo fazer do individuo um instrumento de felicidade para si mesmo e 

seus semelhantes". 

Por tanto nesses dias que lecionei tomei eonhecimento de que para ser um profissional habil e 

competente nao bastam unicamente teorias que se adquire no curso de formagao de 

professores, e preciso que, vivenciemos a realidade do ensino e que o campo de trabalho 

oferega e oportunize situagoes de ensino e aprendizagem de forma a atender a demanda dos 

alunos nos padroes inerentes ao processo de educagao na sua complexidade, considerando e 

reconstruindo o ato de que para ensinar e necessario responsabilidade e compromisso com o 

"outro". Dessa forma, a leitura e o unico meio que nos leva a sermos seres de cognigao, 

capazes de transformar o meio a que estamos inseridos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS 

Na atualidade e notorio as transformagoes pertinentes ao contexto educacional que tem como 

premissa um novo paradigma profissional, que demanda de uma maior exigencia e melhor 

qualificacao dos profissionais da area, visando atender as perspectivas inerentes ao mercado 

de trabalho e as distintas realidades da sociedade contemporanea. Para tanto, e necessario que 

esse modelo impulsione a escola a desenvolver novas metodologias e praticas educativas 

capazes de propiciar, com desenvoltura e eficacia a formagao de individuos adeptos ao habito 

de ler e escrever, e consequentemente formar sujeitos critieos e intelectualizados exercendo 

suas funcoes nessa sociedade capitalista, individualista e competitiva. 

Tratando-se de um tema complexo e de relevante repercussao, o presente trabalho nao foi 

desenvolvido com a intengao de indicar uma solucao, para os problemas que evolvam o tema 

escolhido. Sendo assim, o intuito da pesquisa foi o de evocar a importancia e a urgente 

necessidade de se refletir sobre a leitura e a escrita, frente aos pressupostos das novas 

perspectivas educativas, inerentes as mutacoes impostas pelo novo modelo de educagao e 

aprendizagem. Todavia, o maior objetivo do trabalho foi o de propor medidas que primem a 

adogao de praticas educativas e metodos pedagogicos significativos e elementares, visando 

superar as dificuldades que permeiam o ato de ler e escrever na sua totalidade. 

Este trabalho, fruto de uma analise de textos lidos inerentes ao tema, faz-nos compreender a 

importancia da leitura articulada com a escrita, ja que, sao indissociaveis. Em outras palavras, 

em face dos estudos realizados, concluiu-se que a metodologia aplicada em sala de aula 

necessita ser retificada. Levando em consideragao que para tal afirmagao, observaram-se as 

dificuldades identificadas no concerne de formagao de leitores e escritores. A instituigao 

escolar torna-se essencial na aquisigao do habito da leitura e desenvolvimento do leitor, 

apesar de tantas limitagoes ela e o espago destinado a aprendizagem. 

No entanto, as questSes da formagao docente, ja evidenciadas pelas pesquisas e estudos 

realizados, demonstram uma relevante preoeupagao no que se refere ao educador, 

especialmente o que se refere a sua metodologia de lecionar e incitar os alunos a serem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"bons" leitores. Contudo, mesmo que todos os requisites direcionados a pratica do ensino da 

leitura, fossem efetivados na escola, indispensavel seria a formagao de professores leitores, 

que sintam prazer no exercicio de ler e escrever a partir de uma caracteristica unica e 

individual do homem: a capacidade de interagao com o outro, atraves das palavras, que esta 

subordinada a um ato interagente. Pois quern ler, interpreta; e quern escreve, escreve para 

alguem. 

O papel do educador nos primeiros momentos do ensino/aprendizagem deve ser aferente a 

importancia de contribuir para um ensinamento inovador, condicionado as realidades de 

contexto a que as criancas se inserem, instigando esses alunos a serem instrumentos para a 

obtencao de novos conhecimentos, levando-os a perceberem o significado da leitura nas 

vivencias do cotidiano, fator crucial no desenvolvimento de aspectos relevantes na insergao ao 

convivio social. 

No que se refere ao significativo aproveitamento obtido a partir do trabalho desenvolvido, 

venho acrescentar que as referencias bibliograficas publicadas por estudiosos a cerca do tema, 

me servirarn de inspiracao para minha formagao enquanto estagiaria e futura educadora. No 

entanto, posso afirmar que foi no estagio que me identifiquei e tive a plena certeza que 

"educar" esta imbricado de uma serie de fatores enriquecedores para a minha formagao, nao 

apenas no ambito educacional, mas da formagao do meu carater, da minha personalidade, 

enquanto cidada, na mediagao de conhecimentos e de vivencias. Vivencias essas que ficarao 

no subconsciente e servirao de alicerce para a minha Jornada nessa complexa e intrigante 

aventura de "ensinar" e "aprender", com as vivencias pedagogicas obtidas nos mais 

prazerosos dias do estagio. 

Mediante os questionarios aplicados aos alunos, evidenciou-se que a maioria tinha 

dificuldades de ler e produzir textos. No entanto, o foco do trabalho em sala de aula, 

configurou-se da adogao de novas metodologias. A pratica educativa aplicada obteve 

significativos resultados, tanto para os alunos, quanto para a educadora, que notificou: o uso 

das diversidades de textos, e das produgoes incitadas pela estagiaria, estimulou os alunos a 

serem mais participativos e compromissados, constatei que a minha metodologia estava muito 

atrelada ao livro didafico". Ressaltei: oportunizar as criangas e estimula-las a conhecer o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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encantado mundo da leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um dos papeis fundamentais da escola. Para tanto, o professor 

precisa ser um mediador em harmonia e ligacao com os livros e os alunos, ao universo 

imaginario dos classicos infantis, do faz- de- conta, das poesias, das cancoes, das aventuras 

dos gibis, das comicas anedotas, enfim, das mais variadas leituras que ampliam o potencial 

cognitivo dos alunos. 

O presente estudo priorizou a promoeao da capacidade reflexiva e critica, abrindo espaco para 

discussoes, repensando as ideias acerca do tema abordado. O que se prima nesta pesquisa e 

que o processo de ensino e de aprendizagem seja idealizado de forma a incentivar o aluno a 

compreender o verdadeiro significado do ato de ler e escrever. Melhorando o vocabulario, 

enriquecendo as ideias, exercitando a memoria, desenvolvendo a cognicao, trabalhando a 

inibieao na sala de aula, dentre outros. Visando constituir uma desenvoltura revolucionaria 

pertinente a construcao do habito de ler. 
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Escola: 

Aluno (a): 

1 - Voce gosta de le? 

2 - Para voce o que e leitura? 

3 - Quantos livros voce ja leu? 

4 - Voce geralmente le o que? 

( ) livros 

( ) revistas 

( )jornais 

( ) material de internet 

( ) outros 

5 - Voce le somente: 

( ) na escola 

( ) em casa 

( ) na escola e em casa 

( ) outros 

6 - Voce le: 

( ) por prazer 

( ) por obrigaeao 

( ) para passar de ano 

7 - Quando voce le sua professora diz: 

( ) que voce leu bem 

( ) que voce precisa melhorar 

( ) que voce precisa ler mais 

( ) que voce precisa estar sempre lendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a) A escola dispoe de ambientes satisfatorio para a pratica da leitura? ( ) sim ( ) nao 

b) Seus pais gostam de ler? ( ) sim ( ) nao 

c) Voce gosta de escrever? ( ) sim ( ) nao 

d) Voce gosta de produzir textos? ( ) sim ( ) nao 

e) Seus pais lhe incentivam a ler? ( ) sim ( ) nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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