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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo sobre a leitura apresenta resultados de uma pesquisa realizada com os 

alunos do scgundo ano do Ensino fundamental. Neste sentido a pesquisa teve como 

objetivo, analisar o posicionamento dos alunos acerca da leitura realizada na escola. O 

procedimento mctodologico da pesquisa teve como base uma pesquisa de campo, em 

uma perspectiva qualitativa. Foi utilizado um questionario com questoes objetivas e 

subjetivas. Alguns autores que tratam do assunto como: Emilia Ferreiro(1993), Nukacia 

Almeida(2004), Lucio Fulgencio (1998), Paulo Freire(1992), Sole(1999) e outros 

autores. Desta forma, os resultados mostram que os alunos nao tem a leitura como 

habito rotineiro, tem pouco interesse pela leitura e apresentam limita^oes acerca da 

compreensao e dos textos lidos. 

Palavras-chave - leitor, ensino aprendizagem, mundo letrado, aprendizagem 
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INTRODUCAO 

A Leitura constitui urn dos principais eiementos do processo ensino aprendizagem. Tais 

relacoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tem despertado para uma reflexao acerca do que e ser alfabetizado. 

Vale ressaltar, para que isso aconteca e preciso que a escola como um todo valorize e 

contribua para a conducao desse sujeito, que faz parte dessa instituicao, constituindo assim. 

O presente estudo tem por tema a leitura realizada na escola, surgiu pel a preocupacao 

como docente, com o processo de ensino aprendizagem dos alunos que leciono, por ainda 

apresentarem lacunas no que diz respeito ao processo de aquisicao da leitura, e a falta de 

interesse para a realizacao dessa leitura, interferindo assim, no dia a dia da sala de aula. 

O presente estudo foi desenvolvido com os alunos da Escola de Ensino Fundamental 

Desembargador Boto, com o objelivo de analisar a visao dos alunos sobre seu processo de 

desenvolvimento em a leitura e sua compreensao sobre a leitura na escola. 



1. R E F E R E N C I A L TEOR1CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A crianca ja chega com o urn conhecimento espccifico, que e apreendido atraves do meio 

em que esta inserido. Sendo assim, a mesma nao chega a escola com a construcao de sua 

propria compreensao dos codigos linguisticos da escrita. Este estudo tem como base os 

estudos de FERREIRO (1999, p.69), que afirma: 

"As criancas nao chegam ignorantes a escola que tem o conhecimento especificos 

sobre a lingua escrita, ainda que n3o compreendam a natureza do codigo 

aifabetico e que sao esses conhecimentos e nao deeisoes escolares que 

determinant a ponto de partida da aprendizagem escolar." 

A crianca, ao chegar a escola, traz um conhecimento amplo, que tem apreendido ao longo 

da sua convivencia no meio em que esta inserida. Desta forma, cabe a instituicao escolar 

considerar seu conhecimento. Neste sentido, as criancas ja fazem parte de um cenario 

letrado em que nSo so existem codigos que os ccrcam e sim, mensagens. Essas mensagens 

vao dar pontes aos conhecimentos para a construcao do seu proprio mundo, interagindo 

assim, com o meio social, cultural e politico, independentemente da sua maturidade. 

Desse modo, e de grande relevancia entender e discutir as etapas do processo da 

aprendizagem para o desenvolvimento da pessoa. A crianca devera ser estimulada pra que 

consiga essa evolueao. De acordo com FERREIRO, (1999, p.87) 

"O mais importante naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 discutir sobre as etiquctas nem discutir se as etapas slo 

quatro, seis, o mais importante, creio, e entender esse desenvolvimento como 

uma serie de etapas que se seguiram uma as outras quase automaticamente. 

Ler nio e so decodificar sfmbolos e escrever nao e somente apropriar-se dos codigos que 

faz a construcao da escrita, mas sim, reconhecer que sao processos dependentes.Faz 

relevante saber que apropriar-se da leitura e da escrita e conhecer continuamente cada 

momento e diferentes formas de ultrapassar e avancar o conhecimento ja absorvido, ou 

seja, sempre buscar avancar no seu proprio conhecimento lingufstico. 
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DessezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modo, esse conhecimento contribuira para o desenvolvimento na construcao de um 

processo interligado com o seu proprio mundo.Segundo FERREIRO, (1995, p.07) 

O processo de alfabetizacao nada tem de mecanico do ponto de vista da crianca 

que aprende. Essa crianca constroi sistemas interprelativos, pensa, raciocina e 

inuente, buscando compreender esse objeto social particularmente complexo que 

e a escrita em sociedade. 

A crianca nao pensa no mecanismo do aprender ler. Por si propria cria, constroi e elabora 

caminhos que irao subsidiar o seu processo de aprendizagem. 

Entretanto, a crianca ainda compreende o processo de alfabetizacao como uma evolucao 

simples. Por si proprio encontra e desenvolve meios viaveis para a sua evolucao encarando 

a construcao deste objeto menos complexo e entendendo que ele faz parte de seu meio 

social em que constitui a sua propria culture. 

Para SOLE (1997, p. 17)," a leitura e um processo de interacao entre o leitor e o texto."Ler 

e um processo constante e harmonioso, em que interage com o proprio conhecimento, 

procurando caminhar de acordo com cada situacao em busca de um conhecer para interagir 

com as diversas necessidades em que o meio social propSe a crianca e intervem na 

construcao do seu mundo, compreendendo assim, o desenvolvimento da leitura e escrita. 

Desse modo SOLE (1999, p.29) afirma que: 

NIo permite a crianca escutar a lingua oral (em seus diferentes registros) ate que 

a mesma nao possa ler, a lingua escrita se aprende fora de contexto, o professor 

nao le para informa-sc nem para informar a outros, mas ensina a ler; nao escreve 

para comunicar ou para guardar inforrnacoes, mas para ensinar a escrever. 

Para aprender a ler e escrever e preciso tomar a leitura como objeto social. E preciso 

pensar sobre o mesmo e como ela represents graficamente. Mas nao e qualquer texto que 

garante e ajuda a refletir e a aprender. Entretanto, alguns textos propostos em sala de aula e 

no meio fazem o aluno reelaborar sua concepcao acerca da leitura, disponibilizando um 

espaco de reflexSo sobre o sistema de escrita e seu significado. Segundo FOUCAMBERT 

(1994, p.06), "(..•) jamais se chega ao significado de um texto pela soma do sentido das 

sucessivas palavras que o compoem". 

11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA propostas de escrita mais produtivas sao as que perm item que os alunos conhecam, 

elaborem e produzam suas proprias producoes. Desse modo, e preciso que os alunos 

percebam os seus avancos a respeito do conhecimento da leitura e escrita, pois, so assim, o 

abstrato sera transformado em realidade, oportunizando os mesmos, reconheccr o 

significado e funcao do ensino aprendizagem que conduzira para o conhecimento. 

Conforme MARTINS ( 1994, p.39). 

(...) A leitura racional e certamente intelectual, enquanto elaborada pelo nosso 

intelecto, mas, se a enuncio assim, e para tornar mais evidente os aspeetos 

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

Desse modo, os alunos possuem suas experiencias e conseguem elaborar suas proprias 

hipoteses diante das suas atividades propostos, sejam elas orais ou escritas. Neste sentido, a 

escola funciona como veiculo de conducao para tomar possivel a construcao do 

conhecimento. Para FERREIRO (1993, p. 15) 

As mesmas dificuldades iniciais que observamos ao nivel da 

palavra escrita aparecem ao nivel da oracao escrita: a falta de 

diferenciaclo entre as propriedades do todo e das partes 

constitutivas leva a crianga a dizer que cada palavra escrita "diz" 

uma oracao completa. 

A crianca, ao ingressar na escola, traz consigo uma bagagem intelectual que ira sendo 

desenvolvida era funcao do meio em que a mesma esta inserida. Neste sentido, ela traz 

consigo a dificuldade no que diz respeito a apropriacao dos codigos alfabeticos da leitura e 

escrita, e de certa forma, a crianca tem certa maturidade para o desenvolvimento desta 

comunicacao. Conforme, FERREIRO ( 1993 , p.l6),"a logica nao e de modo algum 

estranha a vida: a logica e somente a expressao das coordenacQes operatorias que sao 

necessarias a a?ao." 

Este e o principio para conduzir a uma reflexao, ou seja, pensar sobre o que a crianca pensa 

e con segue entender e elaborar a partir das suas dificuldades para a construcao de sua 

escrita e no pensar sobre ela.E interessante conduzir a crianca nesse processo logico e 

abstrato de seu proprio conhecimento. 
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ComprcenderzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a propria maneira e as decisoes tomadas no desenvolvimento da leitura e 

relevante. Desse modo, o compreender da crianca acerca das suas proprias producoes, 

muitas vezes, mas para a crianca e compreensivel, pois, elabora suas proprias hipoteses e 

caminho a seguir. Para que isso de certo e preciso que o professor conheca o processo de 

construcao. Segundo FULGENCIO( 1998, p.20) 

No processo de comunicacao atraves da linguagem e necessario que o leitor (ou 

ouvinte) acrescente ao texto uma serie de conhecimentos ja possui, de forma a 

poder estabelecer uma ligacao ou uma ponte entre os elementos linguisticos 

realmente presentes, integrando as informacoes e dando coerencia ao enunciado. 

Alem da comunicacao, a crianca tcnta compreender a importancia dessa aprendizagem, 

para tracar tracar suas decisoes acerca do mundo social, interrelacionando com os possiveis 

campos da aprendizagem.Desse modo, a crianca torna possivel as suas proprias 

argumentacoes condicao de comunicacio tornando-se um leitor capaz de construir seu 

proprio espaco. Conforme Foucambert (1994, p.04) 

(...) na escola, a leitura e presa de um corpo. apesar das nuancas, 

fundamentalmente homogeneo, que combina os pressupostos historicos da 

decifracao com a descrifao rigorosa das correspondencias entre a oral e a escrita, 

feita pela lingttistica. 

A leitura deve ser tratada e construida de forma possivel, ou seja, possibilitando a crianca 

suas diversas formas de aprender lidar com essa funcao social e sua construcao do 

conhecimento para ser um futuramente bom leitor. 

O conhecimento da leitura nao deve ser desvinculado e isolado do mundo social da crianca. E 

necessario apresentar informacao dos codigos de escrita para que construa a sua propria 

linguagem, seja ela oral ou escrita. Deve-se, contudo, apresentar para as criancas de forma 

leve e possivel, tentando interagir com o conhecimento nao linguistico. 
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2. PERCUSRO METOBOLOGICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo foi realizado com os alunos do Ensino Fundamental na Escola Desembargador 

Boto, localizada na cidade de Cajazeiras- PB. 

Na pesquisa e de grande relevancia tomar como parte a comunicacao e o conhecimento 

sobre o tema a ser estudado,tornando-se prioritario seu desenvolvimento acerca da ciencia. 

Segundo MINAYO, 

Um trabalho desta natureza possibilitara uma maior processo comeca com o que 

denominamos de fase explorat6ria, tempo dedicado o interrogamos 

preliminarmente sobre o objeto, os pressupostos as teorias pertinentes, a 

metodologia apropriada e as questdes operacionais para levar a cabo o trabalho 

do campo.Seu campo fundamental e a construcao do projeto de 

investigacao.(1994, p.26) 

Desta forma, este estudo possibilitou o aprofundamento sobre a tematica em estudo o 

processo de alfabetizacao. Conforme MINAYO, 

A pesquisa qualitativa responde as questoes muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciencias sociais, com um nivel de realidade que nao pode ser quantificado, ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, asptracoes, crencas, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaco mais profundos das relacoes, dos processos dos fenomenos 

que nao podem ser reduzidos a operacionalizacfies de variaveis.(1994, p. 21) 

Utilizei como instrumento de coletas de dados o questionario composto de quatorze 

questoes, sendo nove questoes fechadas, abordando a visao dos alunos acerca da leitura. 

As questoes abertas tratam da construcao de habitos de leitura e os diversos tipos de textos 

utilizados para a aquisicao e o desenvolvimento desta leitura. O questionario de acordo 

com Padua ( 1998, p.l56)"e o instrumento de pesquisa mais adequado a 

quantificacao,porque e facil decodifjcar e tabular, proporcionando comparacao com outros 

dados relacionados comparacS© com outros dados relacionado ao tema pesquisado." 
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Apos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aplicacao do questionario foi feita a analise dos dados coletados com base nos 

autores dos textos lidos. 
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANALISE DE DADO 

Nesta parte do estudo apresento uma analise dos dados obtidos atraves do questionario 

aplicados aos alunos. 

Ao perguntar aos alunos o que o professor dos mesmos acha do seu proprio 

desenvolvimento em relac&o a leitura, 43% dos alunos responderam que o professor sempre 

menciona que eles leem corretamente. Para freire (1992, p. 12) "a compreensao da leitura 

do texto a ser alcancado por sua leitura critica na percepcao das relacoes entre o texto e o 

contexto". O professor ao comentar que o aluno ler corretamente estimula-o a fazer leituras 

amplas. 

30% dos alunos responderam que o professor diz que precisam melhorar, 17% afirmam que 

os professores pedem para eles leem novamente e 6% responderam que o professor diz que 

eles estao lendo muito devagar. Essas respostas indicam que a leitura dos alunos ainda nao 

alcancou um grau de desenvolvimento suficiente e que precisa ser trabalhada. Foucambert 

(1994, p.38) afirma que, "aprender a ler e uma negociacao entre o conhecido, que esta na 

nossa cabeca e o desconhecido que esta no papel; entre o que esta atras e o que esta diante 

dos olhos". 

4% dos alunos responderam que o professor fica em silencio. Para Ferreiro (1993, p.20) "a 

crianca compreende o que faz, mas nao pode compreender o que os outros fazem". Essa 

atitude do professor pode dar um sentido de ambiguidade ao entendimento do aluno, pois o 

mesmo pode pensar que o professor entendeu ou nao a sua leitura. 

Ao indagar onde os alunos costumam ler com frequencia, 56% responderam que leem em 

casa e na escola. Esses alunos dizem exercitar o habito da leitura porem, nao informaram a 

forma, o tipo e a duracao da leitura que fazem. 

"Ler significa ser questionado pelo mundo e por sei mesmo, signifies que certas 

respostas podem ser encontrada na escrita, significa poder ter acesso a essa 
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escrita, significazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA construir uma resposta que Integra parte das novas informacdes 

o que ja se e".(FOUCAMBERT 1994, p.05) 

J a 13% responderam que leem somente na escola. De acordo com Coelho (1990) "e uma 

pena ver as pratileiras repletas de llvros e as criancas indiferentes a eles, perdendo a 

oportunidade de enriquecer a inlancia [...]". O que nos faz pensar que para esses alunos o 

ato de ler ainda se restringe a sala de aula, colocando a escola com a unica responsavel pela 

pratica e incentivo a leitura. 

Outros 9% dos alunos responderam que somente leem em casa. Neste sentido entendemos 

que as criancas tambem sao incentivados a ler pela famtlia. 

"Os pais passaram a investir cada vez mais na educacao desses filhos, na medida 

em que se passou a pensar que somente o reforco nos padrdes educativos 

poderiam oferece-lhes, no future, melhores oportunidades de ascenslo social". 

(CORDEIRO 2007, p.74) 

4% responderam que so leem quando o professor pede. A resposta desses alunos indica 

que eles realizam a leitura por obrigacao sem nenhum ideal, portanto n5o conseguiram 

aflorar ainda o prazer pela leitura. 

A leitura nao e uma atividade meramente visual. O acesso a informacao visual e a 

informacllo percebida capitada pelos olhos. Podemos, por exemplo, estar 

enxergando perfeitamente um texto e, ainda assim, nao conseguimos le-los por 

estar escrito em uma lingua que nao conhecemos.(FULGENCIO 1998, p. 14) 

Ao perguntar sobre o que os alunos mais gostam de ler, 60% afirmaram que gostam de ler 

os livros de historias infantis. Para a maioria dos alunos os livros infantis sao os mais lidos 

possivelmente na escola. 

19% dos alunos responderam que leem revistas e 13% dos alunos responderam que gostam 

de ler na internet. 

Os textos, as paiavras, "as letras" daquele contexto em cuja percepcao me 

experimentava a capacidade de percebe-se encarnavam numa serie de coisas, de 

objetos, de sinais, cuja compreensao eu ia aprendendo no meu trato com eles nas 

minhas relacdes com meus irmaos velhos e com meus pais. (FREIRE 1992, p. 13) 

O fato desses alunos terem acesso a estes veiculos de comunicacao faz com que eles 

tenham acesso a outros tipos de leitura e nao apenas leituras didaticas. Neste sentido, ela 
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ajuda nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA processo de aquisicao e interpretacao dos conhecimentos, porem, se deve ter 

muito cuidado no momento de selecionar o conteudo a ser trabalhado. 

E 4% responderam que gostam de ler os livros didaticos, o que nos faz pensar que o livro 

didatico faz parte do cotidiano dos alunos. Ireire (1992, p.27) apresenta que, "a decifracao 

da palavra fluia naturalmente da "leitura do mundo particular". 

Ao perguntar aos alunos sobre o motivo porque leem, 31% responderam que leem por 

prazer e 30% responderam que e algo que traz conhecimento. Segundo Rangel (1990, p.09) 

"equipamento algum substitui a leitura. Mesmo numa epoca em que proliferam os recursos 

audiovisuais e as maquinas ou mecanismos de ensinar". Isso nos leva a entender que esses 

alunos compreendem a leitura como importante meio de obter o conhecimento. 

Enquanto 13% dos entrevistados dizem que realizam a leitura quando o professor pede. De 

fato, os alunos ainda leem sem motivacao e por obrigacao. Segundo (BOZZA 20008, p.24) 

"Quern nao le enxerga o mundo com os olhos de outrem. Acreditam no que ouve e nao 

constroi parametros proprios para analisar o mundo a partir de diferentes perspectivas". 

Entao para esses 13% a leitura tem funcao meramente artificial nao existindo neles a 

curiosidade pelo prazer de ler e descobrir um mundo novo atraves das palavras. 

9% dos alunos responderam que ler e cansativo. Rangel (1990, p. 10) afirma que, "ler nem 

sempre e agradavel, seja pelo conteudo, seja pela forma do texto... pelo nosso momento 

pessoal (emocional), seja pelos interesses que nos motivam, nem sempre atendidos pelo 

texto". Para tais, a leitura esta sendo apresentada de forma nao prazerosa e nem mesmo 

interessante. Com isso se torna-se desinteressante e infadonia. 

4% dos alunos responderam que a leitura e algo dificil de fazer. Como Freire(1992, p.29) 

menciona, "o comando da leitura e escrita se da a partir de palavras e de temas 

significativas a experiencia do educando". Esses alunos que acham a leitura dificil ainda 

estao no processo de alfabetizacSo, precisando ser trabalhados, com os mesmos, a 

decodificacao dos simbolos, com textos de escrita facil de ser compreendida. 
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Ao perguntar aos alunoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se ao estudarem um texto eles entendem tudo o que leem, 65% 

responderam que entendem o que leem e 13% responderam que entendem apenas quando o 

texto e curto. Isso demonstra que esses alunos ainda nao se apropriaram da pratica do ato 

de ler.O que para Alliende ( 1987, p.26) "chamaremos de compreensao a tudo que 

conceme a captacao do conteudo ou sentido dos textos". Esses 65% nos da a ideia de que 

esses alunos buscam ler diversos tipos de leitura e possuem um conhecimento previo dos 

assuntos que estao lendo, sendo assim, quanto mais leitura, melhor sera a sua compreensao 

sobre os conteudos lidos. 

31% dos alunos responderam que nao entendem quase nada, 4% responderam que 

entendem pouco e 9% responderam que, quando o texto e grande nao entendem. O que 

para Benecini (2006, p.31) "ler, todo mundo sabe, esta longe de ser uma tarefa facil. [...] 

qualquer leitura exige o dominio da lingua [...] concentracao determinacao e conhecimento 

sobre o tema". Para tais alunos a compreensao sobre o que leem nao esta totalmente 

entendida, o que faz deduzir que estes nao tem o habito de ler, dificultando a compreensao 

dos conteudos lidos. 

Ao perguntar sobre o que os alunos preferem ler no livro didatico da escola, 52% 

responderam que preferem ler os textos. A contradicao nas respostas percebe-se que os 

alunos nao conseguem intcragir com as diversas leituras, e aparentemente nao conseguem 

interagir com o mundo letrado. Afirmam, Almeida e Zavam (2004, p. 16) 

Aos alunos sSo permitidas somente atividades orais de trechos da cartilha ou um 

livro escolhido pelo professor, depois copia do mesmo trecho a qual fica sem 

correcdes de exercicios, sem retorno de informacSes precisa sobre o que o aluno 

fez ou deixou de fazer durante o ato da leitura. 

Enquanto 17% dos alunos preferem fazer leituras de textos curtos. Para esses alunos a leitura 

de textos longos cansativa e esse possui limita a compreensao da leitura. Por isso, preferem 

textos menores que sao de facil entendimento e sao rapidos de IS-los. Neste sentido, Almeida 

e Zavam (2004, p. 17). 

"O conhecimento desvinculado da pratica, muito comum na sala de aula, que 

limita os alunos a pratica desmotivadoras, sem sentido e os leva a ser meros 

dependentes de modelos tradicionais de ensino". 
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Ja 9% dos alunos responderam que preferem ler as poesias ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trovas. Sobre esse assunto 

Almeida e Zavam (2004, p. 17) comentam que, "tudo o que entendemos sobre o mundo e uma 

sintese de nossas experiencias. As criancas tambem possuem suas proprias experiencias e por 

isso se sentem inseguras ou confusas diante de situacocs que nao tem sentido para elas". Isso 

implica que os alunos se interessam por cultura, por experiencias vivenciadas por 

personagens ficticios ou n&o, podendo assim, criar um mundo so seu atraves dessa leitura 

mais descontraida. 

E 9% responderam que preferem ler materia contida no livro. Esses alunos limitam seu 

conhecimento ao basico na leitura dos conteudos. Almeida e Zavam (2004, p. 17) dizem que 

"e preciso que professores tenham conhecimento sobre o processo de leitura, bem como 

sobre as estrategias e habilidades desenvolvidas pelo leitor, para poderem dividir com 

eficacia como ensinar leitura". Esses alunos podem interpretar o conteudo, mas restringem o 

seu conhecimento limitando o seu desenvolvimento intelectual. 

Outros 9% dos alunos preferem fazer leituras das explicacdes dos conteudos dados pelo 

professor. Esses alunos, no que diz respeito a leitura, estao privando-se de algo muito 

precioso que e a descoberta da interpretacao do texto, restringindo-se somente as explicacoes 

a respeito da leitura.. Segundo Fulgencio (1998, p. 18), "o leitor emprega estrategias 

descursivas que lhes perm item fazer previsoes respeito de certos aspectos da organizacao do 

texto como um todo". 

Ao perguntar aos alunos como e a sua leitura, 47% responderam que leem rapido. Para 

FulgSncio (1998, p. 18), "[...] podemos dizer que a leitura fluente e feita atraves de um 

processamento parcial de um material visual, e completada pelas previsoes". De acordo com 

os alunos ler rapido pode significar que ja coseguem decodificar simbolos, porem nao da 

para saber se este consegue compreender o texto lido. Uma vez que se pode fazer uma leitura 

fluente e nao compreender as entrelinhas do texto. 
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26% dos alunos responderam que leem textoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diversos e com facilidades. Para esses a leitura 

diversificada ajudara no conhecimento de varios tipos de textos, facilitando assim, o 

entendimento dos acontecimentos reais da sociedade. 

"A leitura e um processo no qual o leitor aprende a desenvolver suas habilidades 

com o uso da propria de modo significativo. Ao receber informacdes escritas, o 

leitor utiliza estrategias para compreender um texto e, atraves disso. Pode refazer 

seu pensamento e usar esse conhecimento em sua pratica social". (ALMEIDA e 

ZAVAM 2004, p.21 ) 

E 17% responderam que leem devagar. Esses alunos apresentam dificuldade em ler, pois, 

ler devagar nao significa dizer que nao ha uma compreensao do texto lido. Segundo Rocoo 

(1996, p. 115), "a escola e seus professores, desde as series iniciais, devem apoiar-se em 

solidas bases teoricas e desenvolver uma pratica eficiente para realizar atividades com leitura 

e escrita. 

E 4% dos alunos responderam que leem com facilidade palavras e frases curtas. Para tais 

alunos ler com facilidades frases e palavras curtas, demonstra dificuldades em ler textos 

longos. O conhecimento lingiiistico ainda esta limitado, sua compreensao em relac&o a 

importancia da leitura tambem esta limitado. Conforme Ferreiro (1999, p.73), afirma que "ter 

acesso a leitura em voz alta de diferentes registros da lingua escrita que aparecem nesses 

materials; pode escrever sem medo de cometer erros, contexto onde as escritas sao aceitas, 

analisando e comparadas sem serem sancionadas". 

Ao perguntar se os alunos sentem dificuldades quando leem textos, 47% deles responderam 

que as vezes sentem dificuldades. Isso significa que estes nao conseguem refletir e reor-

ganizar de forma coerente o saber sistematizado. Desse modo, Ferreiro (1993, p.70 e 71), "a 

expressao interpretacao de "escrita"sera utilizada em um sentido amplo, para indicar todas as 

atividades de atribuicao de significado a um determinado texto escrito". 

Enquanto 34% responderam que nao apresentam dificuldades na leitura. Sendo assim, esses 

dizem que leem facilmente qualquer texto. 
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"(...) nao 6 possivel azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alfabetizacao lingOfstica sem alfabetizacao politica, que 

precede e fundamenta aquela. Em outros termos, e a leitura critica do mundo que 

serve de base para a codificacao e decodificacSo das palavras, dos textos e dos 

contextos geradores". (ROMAO apud. FREIRE 2008, p.33) 

9% dos alunos responderam que sempre tem dificuldade em lcr.Conforme Martins (1994, 

p.73), "(...) quer se queria ou nao todos estamos historicamente ligados a nocao de leitura 

como referindo-se a letra, talvez o sinal mais desafiador em qualquer nivel, especialmente o 

racional". Esses alunos tem dificuldades em ler estao inseridos no grupo de pessoas que nao 

possue a pratica corriqueira da leitura. Eles precisam exercitar o ato de ler para que possam 

despertar o seu raciocinio para os acontecimentos e reconhecer a necessidade de ler e 

escrever corretamente. 

Ja 4% dos alunos responderam que nunca sentem dificuldades em ler. Isso demonstra que 

esses alunos estao buscando fazer leituras diversificadas, o que sera muito importante para a 

construcao do conhecimento dos mesmos sobre o assunto e acontecimentos a qual eles estao 

presenciando ou vivenciando. 

"A leitura deve ser, portanto, relativamente rapida. O segredo para a leitura 

eficiente e fazer uma leitura seletiva... A leitura e mais eficiente na madida em 

que o leitor consegue compreender o texto captando porcdes maiores de 

informacdes em cada llxacao". (FULGENCIO 1998, p.25 ) 

E 4% dos alunos responderam que de vez enquanto sentem dificuldade em ler. Isso nos da a 

entender que esses alunos ainda continuant no processo de alfabetizacao. Rocoo ( 1996, p.22) 

afirma que, "a leitura de livros corre paralela ao ritmo de nos mesmos, pois nos imprimimos 

ao ato de ler um determinado texto". 

Ao perguntar aos alunos como se sentem quando estudam, 52% responderam que sentem 

muita satisfacao e 21% se sentem pouco satisfeitos. Fulgencio (1998, p. 18) diz que, "[...] o 

leitor eficiente utiliza seu conhecimento previo linguistico e nao linguistico, para fazer 

previsoes durante a leitura". Assim, a leitura para esses alunos ainda e uma barreira a ser 

ultrapassada. 
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E 13% responderam que nao estao satisfeitos quando estudam. Para Foucambert (1994, p.06) 

"[...] jamais se chega o significado de um texto pela soma dos sentidos das sucessivas 

palavras que compoem". Esses alunos apresentam um desanimo pela leitura, mesmo sabendo 

que ela faz parte da construcao intelectual e so e possivel chegar ao significado do texto 

tendo compreendido os sentidos que estao presentes no contexto. 

Ja 13% responderam que estao insatisfeito s. Conforme Rocoo (1996, p. 117) redimencionar 

e delinear com nitidez os aspectos primordiais nestes campos". Sendo assim, estes alunos 

ainda nao alcancaram o interesse e o estimulo pela leitura e a aprendizagem. 

Ao perguntar aos alunos se ja ieram algum livro e qual tinha lido, 60% responderam que nao 

leram nenhum livro. Para Klein (2008, p.41), "ensinar a ler e escrever vai alem de ensinar 

uma lingua. Significa ensinar a pensar, compreendendo o processo de aquisicao da leitura e 

da escrita como um conjunto de desafios cognitivos- e nao somente como uma tecnica". 

Atraves da leitura de livros os alunos conhecem um mundo novo podendo viajar por varios 

lugares diferentes sem sair do local onde esta, realizando a leitura por esse motivo, a leitura 

de livros se faz importante na vida de qualquer pessoa. 

Ao perguntar aos alunos se eles costumam ler em casa e o que leem, 52% dos alunos 

responderam que leem gibis, 34% responderam que leem somente os livros da escola e 14% 

responderam que nao leem em casa. A leitura de outros meios de informacao ainda nao esta 

presente na vida de todos os alunos, sendo que alguns costumam ler outros textos era casa o 

que pode despertar neles sentimentos de afetivamente por leitura. 

"(...) Selecionando textos...acreditamos que o aluno podera adquirirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as estrategias 

de maneiras eficaz sem traumas que costumam surgir com o fracasso diante de 

tarefas impossiveis. Podera ate mesmo gostar de ler!"(FULGENCIO 1998, p.32) 

Ao perguntar aos alunos se na casa deles ha livros fora os que eles estudam na escola, 52% 

responderam que sim, gibis, revistas, livros de historias infantis, 34% responderam que nao 

tem outros livros alem dos da escola. Para Ferreiro (1995, p.38) "A crianca recebe 

informacao dentro mas, tambem fora da escola, e essa informacao extra-escolar se parece a 

informacao linguistica geral que utilizou quando aprendeu a falar".Neste caso, e importante 



quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os pais incentivem os filhos a lerem seja qual for a informacao, se fazendo necessario ter 

em casa algum tipo de livro, revistas, jornal e etc. 

Quando perguntados sobre o que as outras pessoas leem em sua casa, 66% dos alunos 

responderam que seus familiares leem revistas, 17% dos alunos responderam que leem livros 

de historias e 17% dos alunos responderam que nao ler nada. Lacerda (2004, p.52) afirma 

que, "[...J os conteudos das historias sao interdisciplinares envolvendo diversas areas do 

conhecimento, portanto, assim, ser aproveitados para incluir outras disciplinas do 

curriculo[...|".Sendo assim, os alunos muitas na maioria das vezes nao tem o habito a leitura, 

mais que na medida que vao sendo trabalhados para isso, desenvolvc a curiosidade e o gosto 

pela leitura. 
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4.ANALISE DO ESTAGIO 

0 objetivo deste texto e descrever como ocorreu a realizacao do meu estagio curricular.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O 

mesmo ocorreu na escola Desembargador Boto na cidade de Cajazeiras. 

Durante todo o estagio analisei-me como professora e tentei superar meu medo. Fiz um 

trabalho i men so para fazer desses dias de estagio os melhores dias vividos em sala de aula 

pelos meus alunos. 

Algumas barreiras surgiram, pois, a sala era composta de alunos com nivel de aprendizagem 

diferente e tive que trabalhar com alguns alunos individualmente. Tentei trabalhar o 

conjunto das disciplinas de maneira interdisciplinar. 

As atividades foram realizadas com jogos educativos, dramatizacoes, musicas, textos e 

dinamicas. No inicio enfrentei dificuldades para encontrar novidades, mais com a ajuda e a 

socializacao das minhas colegas de sala, consegui trocar algumas ideias que foram 

desenvolvidas em sala de aula. 

As atividades de leitura praticada nesta ocasiao serviram de reforco para aqueles alunos que 

tinham dificuldade. Eles gostaram muito de tudo que foi trabalhado, principalmente dos 

jogos ( bingo e domino). 

O estagio foi melhor do que eu pensei. No inicio eu tive medo de nao dar conta, mesmo ja 

sendo professora. Isso aconteceu porque eu tinha consciencia de que no estagio eu teria que 

dar o melhor de mim. Agora que terminei percebo que assustei-me demais, foi dificil, mas 

nao impossivel. 

Meu maior aprendizado foi entender que os alunos aprendem realmente, quando tem 

interesse e quando as aulas sao recheadas de novidades. Aprendi que nao adianta impor aos 

alunos algo nao interessante c que nao faca parte do seu cotidiano, porque dificulta sua 

aprendizagem, a ponto deles perderem o interesse pel as aulas. 
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O tempo todo eu estive recebendo ajuda tambemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dos meus colegas da Universidade. Nos 

nos encontravamos toda semana para dividir as experiencias e trocar atividades. O periodo 

do estagio e complexo, pois temos que procurar atuar com os alunos de forma a dar nossa 

contribuicao para a sua aprendizagem. 

Estar em sala de aula exige tambem muitos saberes. Alem de trabalhar os conteudos 

escolares, ainda temos que lidar com os sentimentos, desejos e problemas dos alunos. 

Em relacao ao desenvolvimento, planejamento e realizacao das atividades, percebi que era 

necessario, o trabalho com jogos, dinamicas e musicas. Os alunos nao se cansam, ficam 

sempre ativos e nao querem deixar de rcaliza-las. As vezes nao fazemos essas atividades 

diariamente por fatores material e tempo disponivel. Em relacao ao material, sabemos que 

existem coisas simples como tampinhas, palitos e caixas que podem ser adquiridos sem 

muito custo. Mas falta tempo suficiente para construi-las. 

Durante o tempo de estagio trabalhei com os alunos leitura e producao de textos. Eles 

realizaram jogral, leram piadas, interpretaram mapas. Os niimeros e operacoes foram 

executadas a partir do trabalho com jogos e material concreto. Todos os dias participavam da 

roda de leitura e faziam dramatizacoes. 

Concluo, que o estagio foi um grande aprendizado para mim na condicao de professora. Foi 

um periodo gratificante, que guardarei nas minhas lembrancas. A partir das atividades 

desenvolvidas e dos textos lidos aprendi muito. Posso dizer que o estagio foi um marco em 

minha carreira docente. Acredito, que para os alunos tambem foi um periodo interessante que 

Ihes rendeu bom frutos. Fiz uma avaliacao positiva deste periodo. O trabalho com a leitura 

foi feito no sentido de aprimorar as habilidades dos alunos nesta area do saber. 
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CGNSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Considerando o estudo e as analises feitas e refletindo acerca da leitura dos discentes e sua 

formacao como individuo leitor, o trabalho de pesquisa, veio contribuir relevantcmente 

para o crescimento e experiencia para a nossa formacao. 

Assim, compreendi que os alunos apresentam dificuldades em ler e escrever, acarretando 

assim, desinteresse para realizacao das tarefas de leitura, deixando o processo de leitura e 

escrita com deficiencia. 

Com isso, procure! tomar como ponto de partida as experiencias do dia- a- dia dos alunos 

para bem conduzir a aprendizagem dos mesmos e incentivar o desejo dos alunos pelas as 

atividades em sala de aula. 
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PROJETOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE ACAO DOCENTE 

Damiana Tavares 

Justificativa: 

Esse projeto tem como objetivo principal apresentar as atividades que serao desenvolvidas 

durante o meu estagio curricular. Essa e uma etapa do curso de Pedagogia em que o 

estagiario vivencia experiencias em sala de aula. De acordo com Barreiro, (2006, p.91). 

(...), a Pratica de Ensino deve propiciar ao aluno nao apenas a vivencia em 

sala de aula, como tambem o contato com a dinamica escolar nos seus 

mais drferentes aspeetos, garantindo e permitindo a interacab teorico 

pratica. A partir de observacoes, relatorios, mvestigacdes, e analise do 

espaeo escolar e da sala de aula, esse processo ultrapassa a situacao da 

dinamica ensino aprendizagem, favorecendo os espacos de reflexao e o 

desenvolvimento de acoes coletivas e integradoras. 

Como afirma a autora, durante o estagio, que e parte integrante da pratica de ensino, ha a 

possibilidade de reconhecer como se da o processo de ensino aprendizagem e a dinamica de 

uma sala de aula. Com isso o estagiario tem a oportunidade de aprender sobre sua 

profissao. Nesse momento do curso e importante refletir sobre o cotidiano de uma sala de 

aula, bem como todas as situacoes que envolvem profess© res e alunos. 

Minha atividade no estagio na escola Desembargador Bote, na turma do 2° ano do Ensino 

Fundamental I, na qual leciono. 

Durante este periodo de estagio desenvolvi diversas tarefas que caracterizou este momento 

do curso. Para isso, utilize! jogos, dinamicas, quebra-cabecas, mapas, textos, desenhos e 

outras atividades que veio aproximar o conteudo a realidade dos educandos, de uma forma 

que envolva o conjunto das disciplinas. As referidas atividades serio realizadas com todos 

os alunos em conjunto. 

O eixo articulador do meu projeto foi a leitura da literatura infantil, no sentido de 

desenvolver nos alunos a habilidade de ler, escrever e produzir textos. Para realizar tal 

objetivo lancei mio de varias atividades comdinamismo, criatividade e interacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obj et ivos: 

• Desenvolver atividades que possibilite ao aluno oportunidade de leitura; 

• Realizar leituras de textos para desenvolver a oralidade dos alunos; 

• Resolver situacoes problemas envolvendo as 4 operacoes matematica (adicab, 

subtracao, multiplicacao e divisao; 

• Estudar o meio ambiente, atentando para a importancia da sua preservacao; 

• Conhecer as principais partes e orgaos do corpo humano; 

• Reconhecer a vegetacao e o clima caracteristico da regiao nordeste com eniase no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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estado daParaiba; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Conhecer os principals tipos de linguagem verbal e nao verbal; 

• Estudar habitos de higiene que proporcione a saude do corpo; 

• Aprimorar a leitura e escrita dos alunos; 

• Produzir textos a partir de outros textos; 

• Desenvolver habilidades como desenho e pinturas; 

Metas 

• Organizar rodas de leitura para o trabalho com a diversidade textual; 
• Trabalhar historias (lendas, parabolas e contos) em forma de pec as teatrais; 

• Confeccionar jogos para trabalhar numeros e contas; 
• Criar panfletos sobre a preservacao da natureza; 

• Debate coletivo sobre o clima e vegetacao da regiao nordeste em especial a Paraiba; 

• Trabalhar com interpretacao de textos escritos e com simbolos, desenhos e 

numeros; 

• Debate oral sobre a higiene e saude; 

• Leitura e ptoducao de textos orais e escritos; 
• Trabalhos com desenhos, pinturas, recortes e colagem; 

Referencias 
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QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l
a ) Quando voce ler para sua professora ouvir ela diz o que? 

a) ( ) voce precisa melhorar 

b) ( ) pede para voce ler novamente 

c) ( ) diz que voce ler corretamente 

d) ( ) nao diz nada 

e) ( ) diz que voce esta lendo muito devagar. 

2
a) frequentemente voce costuma ler; 

a) ( ) somente em casa 

b) ( ) somente na escola 

c) ( ) em casa e na escola 

d) ( ) nao costuma ler 

e) ( ) somente aquilo que o professor manda. 

3
a) O que voce mais gosta de ler: 

a) ( ) O seu livro didatico 

b) ( ) Livro de historias infantis 

c) ( ) Jornais 

d) ( ) Revistas 

e) ( ) Coisas da internet 

4
a

) A leitura para voce e: 

a) ( ) Uma coisa cansativa 

b) ( ) Algo que voce fez por que o professor pede 

c) ( ) uma coisa que da prazer 

d) ( ) algo que traz conhecimento 

e) ( ) algo dificil de fazer 

5
s

) Quando voce estuda um texto, voce entende tudo o que ler? 

a) ( ) Entendo pouco 

b) ( ) Entendo tudo 

c) ( ) Entendo quase nada 

d) ( ) Entendo quando o texto e curto 

e) ( ) Quando o texto egrande nao entendo muito. 

6
a

) No livro da escola voce prefere ler: 

a) ( ) Os textos curtos | 

b) ( ) Poesias ou trovas 

c) ( ) A interpretacao da materia 

d) ( ) A explicacao da materia 

e) ( ) Textos longos. 

7
a

) Como e sua leitura? 

a) ( ) Leio devagar 

b) ( ) Leio palavras e frases curtas 

c) ( ) Leio rapido 

d) ( ) Leio com facilidade palavras e frases curtas 

e) ( ) Leio textos diversos com facilidades 



8
a) VocezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sente dificuldades quando ler textos? 

a) ( ) As vezes 

b) ( ) Nunca 

c) ( ) Sempre 

d) ( ) de vez em quando 

e) ( ) Nao tenho dificuldade em ler 

9
s

) estudando voce sente? 

a) ( ) insatisfacao 

b) ( ) satisfacao 

c) ( ) muita satisfacao 

d) ( ) pouca satisfacao 

e) ( ) Nenhuma satisfacao 

10*) se voce sente dificuldades em ler costuma procurar alguem para lhe ajudar? Quem? 

1 l
a

) voceja leu algum livro? Qual? 

12") voce costuma ler em casa? 0 que voce" ler? 

13a) na sua casa existem livros fora os que voce estuda com ele? Quais? 

14") em casa, o que as outras pessoas lent? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y N nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >rpm?fipC p^pj ^y 
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