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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este texto e parte trabalho monografico que tern por titulo: REFLEXOES SOBRE A 

LEITURA NA ESCOLA, desenvolvido a partir do estudo realizado ao longo da 

trajetoria academica, especificamente nas disciplinas praticas de ensino. Este estudo 

objetivou a analise das metodologias e praticas educativas em relacao a leitura e escrita, 

bem como caracterizar a importancia da leitura e da escrita nos anos iniciais, buscou-se 

tambem identificar as dificuldades encontradas pelos alunos para o desenvolvimento da 

leitura e escrita. Atraves das atividades propostas realizamos reflexoes junto aos 

docentes sobre outros niveis de conhecimentos, considerando a leitura e a escrita como 

um processo continuo. Neste texto discutimos sobre a importancia da leitura para o 

desenvolvimento da aprendizagem, como subsidio essential para compreender o mundo 

e inserirem-se ao mundo da escrita, sobre a importancia da intervencSo docente no 

processo de ensino aprendizagem, enfocado reflexoes sobre a pratica pedagogica no 

sentido de ampliar novas formas para melhorar a qualidade do ensino. Abordamos um 

estudo reflexivo sobre os problemas e as dificuldades de leitura e escrita vivenciadas no 

cotidiano escolar. Neste contexto realizamos um estudo de caso onde os dados coletados 

nos permitiram trabalhar na possibilidade melhora a aprendizagem atraves de atividades 

diversificadas com mais acoes no processo de leitura. 

Palavras chave: leitura, escrita, aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tern como titulo Reflexoes sobre Leitura na Escola, representa uma pequena 

parcela de estudos realizados ao longo da nossa trajetoria academica, bem como a 

contribuicao no processo educacional. Ele oferece leitura, reflexao, e um olhar critico da 

realidade escolar. Situa-se como instrumento de observacao da pratica cotidiana na escola, na 

familia e na comunidade. 

O presente trabalho tenta fazer uma reflexao sobre a importancia da leitura para a formacao de 

leitores competentes e consequentemente bons escritores. Tentamos refletir sobre a questao 

do fracasso escolar, onde o eixo das discussoes se concebe pela falta de leitura que 

vivenciamos, inclusive nas instituicoes de ensino. 

Objetivamos com esse estudo analisar o processo de aquisicao e desenvolvimento da leitura e 

escrita nos anos iniciais, na perspectiva de compreender as dificuldades encontradas no ensino 

- aprendizagem. 

Sabendo-se que a intervencao docente e essencial no processo de ensinar e aprender, 

percebemos que os professores do 3° ano, normalmente deparam-se, com situacoes constantes 

em que o educando tern enormes dificuldades de ler e escrever, nem sempre o professor sabe 

lidar de forma a solucionar com tranquilidade e seguranca. 

Nesse sentido precisamos mais acoes no processo de leitura, com mais aprofundamento a 

respeito de melhorar a aprendizagem, devendo dar enfase a atividades diversificadas, 

procurando levar o aluno ao interesse para aprender. 

Trabalhar com o tema "leitura" nos possibilitara ampliar novas formas adequadas para 

melhorar o ensino e a aprendizagem, pois nas escolas encontramos muitas dificuldades nesse 

processo. Neste contexto realizamos um estudo de caso em uma abordagem qualitativa. De 

acordo com Gonsalves (2001.p 68) a pesquisa qualitativa "preocupa-se com a compreensao, 

com a interpretafao do fenomeno considerando o significado que os outros dao as suas 

praticas que impoe ao pesquisador uma abordagem hermeneutica", utilizamos como elemento 

basico para a coleta de dados questionarios com perguntas optativas para alunos e questoes 

abertas para os professores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os questionarios foram aplicados com cinco professores, sendo duas com formacao 

superior completa e tres em processo de graduacao e com os alunos de 3° ano da Escola 

Municipal Joao Francisco da Silva, do municipio de Mato Grosso - PB. 

Abordamos no presente trabalho, um estudo reflexivo sobre os problemas de 

aprendizagem e as dificuldades de leitura e escrita encontrada na referida escola, na 

visao de que a leitura e subsidio, basico para uma boa aprendizagem. Observamos como 

sao abordados os tipos de leitura, pelas quais podemos investigar o nivel de 

desenvolvimento de leitura e escrita dos alunos. Diante dessas discussoes para um 

melhor entendimento sobre esse estudo, o dividimos em tres capitulos: 

No primeiro capitulo, apresentamos uma abordagem teorica, enfocando reflexoes sobre 

a leitura e escrita tais como: o processo de aquisicao da leitura e escrita, concepcoes 

sobre a pratica de leitura, o papel do professor, cantinho da leitura e o exercicio da 

leitura no contexto escolar. 

No segundo capitulo, tratamos da analise dos dados coletados, bem como earacterizacao 

do campo de pesquisa. Esse capitulo tem como objetivo, observar a realidade escolar, 

mostrando seu contexto historico e suas caracteristicas sobre o desenvolvimento do 

processo educational. 

Ainda no segundo capitulo, ressaltamos uma analise geral sobre nossa experiencia e 

nossa pratica pedagogica, onde centrou - se em praticas educativas relacionadas 

especificamente aos problemas de leitura. Por fim, tecemos as conclusoes a respeito da 

tematica em questao bem como a responsabilidade do educador no processo de 

construcao do conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VE"S!P&DE FCHERAL 
DE CAMPINA G^NDE 

CENTRn OF f ORMACAO DE PROFESSORES 
p.'St.OTSOASrORIA. 



CAPITULO I 

REFLEXOES SOBRE LEITURA E ESCRITA NAS FASESINICIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para iniciar este trabalho estou me baseando em Ferreiro que aborda que "um dos objetivos 

sistematieamente ausentes dos programas de alfabetizacao de criancas e o de compreender as 

fun9oes da lingua escrita" (FERREIRO, 1995, p. 19). 

Isso significa que um dos objetivos necessarios para alfabetizar, e a compreensao sobre a 

importancia da linguagem escrita, que nao consta nos programas de alfabetizacao. Nesse 

sentido, a escola devera considerar esta necessidade e procurar desenvolver uma forma de 

compreensao sobre a linguagem escrita, ou seja, suas fun?6es essentials no nosso cotidiano, 

uma vez que tanto a leitura como a escrita tern um lugar importante na vida das pessoas, nos 

transmitindo informacoes e tambem como uma forma de comunicacao. 

A lingua e um instrumento de comunicacao e reflexao que nos acompanha em todos os 

momentos da nossa vida. Por isso, e importante revelar os usos sociais dessa ferramenta 

valiosa para o cotidiano. Isso se consegue inserindo o aluno nas varias utilizacoes da lingua na 

vida diaria. 

De acordo com os Parametros Curriculares Nationals (Lingua Portuguesa, 1997, p. 53), "A 

leitura e um processo dinamico no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construfao do 

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

autor, de tudo que sabe sobre a lingua: caracteristicas do genero, do portador do sistema de 

escrita.". 

A leitura tem um poder de transformacao social, articulado as experiencias e ao ato de 

adquirir conhecimentos, com uma dimensao abrangente as relacoes sociais e culturais. E um 

meio de comunicacao entre toda a humanidade, seja no tempo ou no espaco, e atraves dos 

livros, revistas, jornais, etc., que compreendemos os acontecimentos do presente e nos 

relacionamos com o mundo. Sousa (1991, p.5) afirma que: 

Entender o mundo das letras, sobretudo, nos centros, e para a crianca a possibilidade 

de come^ar a utiliza alguns c6digos do mundo adulto, bem como de dar significado 

cocientes as mumeras grafias com as quais ela se defronta todos os dias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Isto signifies que no inicio da escolarizacao a crianca comeca a ampliar uma 

aprendizagem mais sistematizada em relacao a escrita, surgindo questoes, diividas a 

respeito de varias coisas, no entanto ela e capaz de entender de forma mais concreta o 

mundo que a rodeia. 

Baseada na teoria de Piaget, Sousa (1991, p.9.) afirma que "a aprendizagem deve se 

restringir ao nivel em que o individuo se encontra, pois o desequilibrio interno desse 

nivel que emergira um novo desequilibrio referente a um estagio de desenvolvimento". 

Nesse sentido uma boa aprendizagem deve comecar a partir dos conhecimentos previos 

dos alunos, de acordo com o desenvolvimento de cada um, em que possam desenvolver 

suas capacidades intelectuais e assim construir seus proprios conhecimentos. E 

importante ressaltar que e preciso uma incorporacao cultural no que diz respeito aos 

valores humanos no sentido de compreenderas diferencas individuals, sociais e 

culturais. 

Segundo Sousa (1991, p. 12) "a questao fundamental no processo de alfabetizacao e a 

compreensao do sistema alfabetico enquanto representaeao da lingua, ou seja, nao se 

trata de considerar a escrita como uma representaeao grafica dos sons da lingua". 

No processo de alfabetizacao faz-se necessario a compreensao que a escrita nao e 

apenas uma representaeao simbolica da palavra, mas envolve toda uma linguagem 

sonora e apropriacao do conhecimento. 

O ato de ler esta relacionado com a escrita, mas e preciso superar uma outra concepcao, 

e que a leitura tem interpretacao unica, mas o significado constroi-se pelo esforco de 

interpretacao do leitor, a partir nao so do que esta escrito, mas do conhecimento que ja 

traz para o texto. Freire (1987, p.21) afirma que: 

O processo de alfabetizacao tem, no alfabetizando o seu sujeito. O fato de ele 
necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relacao 
pedagogica, nao significa dever a ajuda de o educador anular a sua 
criatividade na construcao da sua linguagem escrita e na leitura desta... 

Isso significa que o processo da alfabetizacao si da pela integraeao indispensavel do 

alfabetizando, necessitando da ajuda do educador, mas nao impiica que se deve exclui 

do aluno sua criatividade para o desenvolvimento de sua linguagem escrita e assim 

compreende-la.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^*£*DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fcr) ERAL 
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Todo individuo tem eapacidades para aprender, pois necessitamos de orientacdes para 

desenvolver esse processo. Nesse sentido e preciso tambem oferecer condicoes para que 

os alunos criem seus proprios textos. Isso so se torna possivel se tiverem constituido um 

amplo repertorio de modelos, que lhes permita recriar. 

De acordo com Ferreiro (1995, p.9) "tradicionalmente, a alfabetizacao inicial e 

considerada em funcao da relacao entre o metodo utilizado e o estado de "maturidade" 

ou de prontidao da crianca". 

Na teoria tradicional, a ideia e que, o processo inicial de alfabetizacao se da em funcao 

do metodo pedagogico e como a crianca encontra-se preparada para aprender, sem levar 

em conta o sistema de representaeao da linguagem com suas respectivas caracteristicas 

e as concepcoes tanto de quem ensina como de quem aprende tem sobre a lingua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 O processo de aquisicao da escrita. 

Freire (1996, p.22) ressalta em seu livro "Pedagogia da Autonomia" que "a reflexao 

critica sobre a pratica se torna uma exigencia da relacao teoria/pratica". A reflexao 

critica e fundamental na pratica docente, visto que o educador precisa refletir sobre a 

sua pratica, atraves de um aprofundamento teorico. No cntanto nao e possivel a pratica 

sem a teoria e a teoria sem pratica. 

Ferreiro (1995, p. 12) afirma que "a invencao da escrita foi um processo historico de 

construcao de um sistema de representaeao, nao um processo de codificacao". De 

acordo com essa autora, a aquisicao da escrita deve ser entendida como um processo em 

desenvolvimento de sujeitos que pensam, constroi significado em busca de compreender 

o sistema de representaeao da escrita, seu processo de construcao. 

Ferreiro (1995, p. 16) ressalta em seu livro "Reflexoes sobre alfabetizacao" que "os 

indicadores mais claros das exploracoes que as criangas realizam para compreender a 

natureza da escrita sab suas producdes espontaneas". Entende-se que as garatujas, ou 

seja, as escritas infantis realizadas espontaneamente sao de valiosissima importancia 

para o processo de alfabetizacao, considerando que o saber deve ser construido e assim 

a crianca aprende sozmha a construir seu proprio conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alfabetizar e desenvolver no educando a capacidade de extrair a pronuncia e o sentido 

de uma palavra a partir de sinais graficos e de codificar graficamente os sons 

correspondentes a uma palavra, ou seja, a capacidade de ler e escrever. A alfabetizacao 

apoia-se obviamente, no conhecimento que o individuo ja tem da linguagem oral, seja 

conhecimento de estraturas sintaticas, seja de vocabularios que lhe permitam o tipo de 

frases as quais esta exposto em seu meio linguistico. Portanto Ferreiro (1999, p.69) diz 

que: 

[...] as criancas nao chegam ignorantes a escola, que tem conhecimentos 
especificos sobre a lingua escrita, ainda que nao compreendam a natureza do 
cddigo alfabetico e que nao sao esses conhecimentos (e nao as decisoes 
escolares) que determinant o ponto de partida da aprendizagem escolar. 

Contudo, o processo de alfabetizacao, ao menos em sua fase inicial, e crucial, e 

constituido pela aprendizagem das habilidades e dos mecanismos que permitem, com 

rapidez e precisao, reconhecer as palavras escritas e produzir a sua forma grafica. Por 

isso Lemle (1998, p. 5) afirma que "o momenta crucial de toda sequencia escolar e o 

momenta da alfabetizacao". 

Sendo assim, observa-se a necessidade da escola investigar os anseios dos alunos em 

relacao a escrita, o que eles esperam ao aprender a escrever, para que sejam realizadas 

adequadamente as atividades da escrita em sala de aula. So assim faz-se uma 

aprendizagem motivada. Aprender a ler e escrever deve ser uma tarefa que interesse ao 

aluno, ou seja, uma tarefa que seja considerada util a demanda escolar. 

No entanto, a escola muitas vezes dificulta o processo de alfabetizacao da crianca, 

colocando-o como um dos maiores desafios para alcancar o pleno sucesso para a 

coneretizacao da escolaridade. Ferreiro (1999, p. 17) discorda disso, quando fala que: 

De todos os grupos populacionais, as criancas sao mais facilmente 
alfabetizaveis. Elas tem mais tempo disponivel para dedicar a alfabetizacao 
que qualquer outro grupo de idade e estao em processo continuo de 
aprendizagem (dentro e fora do contexto escolar), enquanto os adultos ja 
fixaram formas de acao e de conhecimento dais dificeis de modificar. 

Nessa perspective a acao do professor consiste em provocar, colocar o pensamento do 

educando em movimento, dispor de elementos ou situacoes que colaborem para o 

aprendizado, e ainda interagir, acompanhar o percurso da construcao do conhecimento. 

Para tanto e preciso que o professo - educador possua amplo repertorio de leitura e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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escrita a ser compartilhado com sens alunos no decorrer da pratica desse processo, 

segundo Ferreiro (1999, p. 48) "[...] Os professores leem pouco, escrevem menos e 

estao mal alfabetizados para abordar a diversidade de escritas da lingua escrita. Na 

realidade, eles sao os produtos das mas coneepcoes de alfabetizacao que foram 

assimiladas". 

Por isso, e preciso reivindicar uma formacao de professores que sejam praticantes de 

leitura e escrita e capazes de evidenciar perante as criancas o comportamento de leitor e 

escrevente. E preciso nao apenas saber em que direcao eaminhar, mas tambem quais sao 

as transformacoes necessarias para dar o primeiro passo. 

E preciso fortalecer e apoiar os educadores, no sentido de serem investigadores criativos 

e reflexivos em suas praticas e de estabelecerem interacoes com os educandos nos quais 

respeitem sua cultura, seus valores e seu processo de aprendizagem de saberem escutar 

interpretar suas expectativas. 

O grande desafio consiste em estabelecer um processo de formacao permanente, 

promovendo aprendizagens relevantes para atuacao profissional e pra o 

desenvolvimento de praticas pedagogicas que respondam a um conceito amplo de 

alfabetizagao e as demandas educativas desses grupos. Segundo Lemle (1998, p.64): 

[...] A burocracia dos programas obrigatorios e da supervis&o as impede de 
pensar no que estao fazendo, de refletir sobre sucessos e falhas,de investigar, 
de experimentar caminhos, de criar solugSes.estao limitadas a repetir uma 
rotina esteril, baseada numa ideologia preconceituosa e destrutiva. 

Dessa forma, o trabalho dos professores alfabetizadores torna-se limitados quando sao 

impedidos de inovar a sua acao para cumprir com a burocracia dos programas impostos. 

Cabe ao professor, da o seu gesto de liberdade cuidando para obter o melhor 

desempenho em sua sala de aula.Concordamos com Ferreiro (1999, p.70) quando diz: 

A escrita e um objeto social, mas a escola transformou-a em um objeto 

exclusivamente escolar, ocultando ao mesmo tempo suas funcdes extra 

escolares, [...] A escola (como instituicao) transformou-se em guardia desse 

objeto e exige da crianca no processo de aprendizagem uma atitude 

contemplativa frente a este objeto. 

Entretanto, as praticas sociais de leitura e de escrita foram adquirindo visibilidade e 

importancia a medida que a vida social e as atividades profissionais tornaram-se cada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vez mais centradas e dependentes da lingua escrita, revelando a insuficiencia de apenas 

alfabetizar no sentido traditional. Nesse sentido, Ferreiro (1999, p.53) afirma que; 

[...] Existe tamb&n um solido pensamento tedrico sobre a natureza da 
alfabetizacao ao qual estao contribuindo linguistas, historiadores, 
antropologos, psic61ogos,soci61ogos e educadores.esta nova visao 
multidisciplinar sobre a alfabetizacao nlo permite retornar a uma visao 
supersimplificada e profandamente equivocada sobre o processo de 
alfabetizacao. 

Assim sendo, o processo de alfabetizacao nao se restringe apenas a educadores e 

pedagogos, diversos profissionais entraram nesse desaiio que e alfabetizacao por 

defenderem que a mesma faz parte de uma nova visao multidisciplinar. 

Portanto, e tarefa da educacao e da escolarizacao compensar as difereneas existentes no 

processo de alfabetizacao, uma vez que ocorrem aprendizagens diferenciadas numa sala 

de aula, propiciando a plena alfabetizacao de todos, pois alguns alunos podem 

demonstrar dificuldades enormes para conseguir dominar os processos mais simples. 

Segundo Lemle (1998, p.8) "uma crianca que ainda nao consiga compreender o que seja 

uma relacao simbolica entre dois objetos nao conseguira aprender a ler". 

E preciso superar a nocao de que o foro da alfabetizacao concentra-sc em ler para 

aprender a ler, em escrever para aprender um sistema de funcionamento da escrita. As 

praticas de alfabetizacao deveriam promover a leitura a interpretacao e producao de uma 

diversidade de textos o enfrentamento de variadas situacoes comunicativas, o 

reconhecimento de desafios e problemas que se colocam na alfabetizacao. 

A alfabetizacao implica apontar situacoes comunicativas, como aquelas nas quais as 

pessoas leem, escrevem e falam no mundo social. Desse modo podemos dizer que a 

leitura e a escrita andam juntas, estlo interrelacionadas, isto e uma nao se da sem o 

dominio da outra. 

De acordo com os Parametros Curriculares Nationals (1997), a relacao entre a leitura e 

a escrita nao e mecanica, ou seja, alguem que le muito nao e automaticamente alguem 

que escreve bem. Precisa-se compreender que existe uma grande possibilidade para isto, 

pois quem le muito pode ter maior facilidade de se expressar e fazer uso da escrita. 

Segundo os PCNS (1997, p.53) "o trabalho com a leitura tem como finalidade a 

formacao de leitores competentes e consequentemente a formacao de escritores.". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse sentido eompreendemos que o ensino deve ter como meta, formar leitores 

competentes, capazes de construir conhecimentos para produzir textos coerentes, coesos 

e adequados onde a relacao da leitura com a escrita. 

De acordo com Freire (1987p. 12) "a compreensao do texto a ser alcancada por sua 

leitura critica implica a percepcao das relaeoes entre o texto e o contexto". Nesse 

sentido, e fundamental que o leitor faca uma mediacao entre o momento da leitura e 

suas experiencias vividas, tentando compreende-las, questionando e colocando-as em 

uma situacao critica visto que o ato de ler nao se esgota na decodificacao da palavra 

escrita, mas que se antecipa e se alonga nas relaeoes da humanidade. 

Vale ressaltar que o dominio da linguagem escrita e fundamental para uma boa leitura. 

E uma forma de eompreendemos o processo de descoberta sobre o sentido que envolve 

diversas culturas. Sabemos que ler alem de ser uma fonte de prazer e uma maneira de se 

ter acesso ao pensamento e a experiencia do dia-a-dia. Essa bagagem nos proporciona 

condic&es para refletir sobre nossa maneira de pensar e entender o mundo. 

Concordamos com Freire (1987, p.22) quando afirma que [...] "A leitura do mundo 

precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura 

daquele". 

De acordo com este autor o leitor compreende a partir do mundo que habita, ou seja, da 

maneira como foi construida a sua aprendizagem associada ao contexto cultural. 

Atraves dos conhecimentos adquiridos, levando rastro do vivido no momento da leitura 

o que permite uma compreensao sobre a importancia de ler. Ampliar a nocao de leitura 

seria compreender e valorizar o aprendizado, reconhecendo a importancia de certos 

valores menosprezados na sociedade como: generosidade, solidariedade, respeito ao 

outro, proporcionando alternativas de uma postura critica a essa realidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Concepcoes sobre a pratica de leitura 

A leitura na escola e fundamentalmente um objeto de ensino, para que possa constituir 

tambem um objeto de aprendizagem, e necessario que faca sentido para o aluno. Isso 

significa trabalhar a diversidade de texto com diferentes formas de leituras em funcao 

de diferentes objetivos de generos. Formar bons leitores depende nao so de uma pratica 

continuada de producoes de textos, mas de uma pratica constante de leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nas praticas de ensino uma questao fundamental e compreender a natureza do ato de 

ler. Dentre as concepcoes, que orientam a evolucao das praticas de leitura, duas formas 

de conceder o processo de leitura sao salientadas: as concepcoes psicolinguisticas e 

sociolinguistica.Segundo a concepcao psicolinguistica: relacao leitor/texto; 

A leitura e um processo nao linear dinamico na inter-relacao de varios 
componentes utilizados para o acesso ao sentido do texto. Trata-se de uma 
atividade produtiva de formulacao de hip6teses, para qual o leitor precisa 
utilizar o seu conhecimento lingilistico, conceitual e sua experiencia. 
(SOUSA 1998, p.21). 

Isto significa que o leitor ao ler promove uma influencia reclproca com o texto, fazendo 

previsao a partir de conhecimentos dele ou de informacoes presentes no texto, 

articulando hipoteses de leitura tentando prever informacoes. Exemplo claro desta 

concepcao e a leitura atraves de historias ilustradas onde o proprio personagem constroi 

e reconstroi o sentido da palavra ou utiliza-se de informacoes para preencher ou 

completar o sentido do texto, formulando hipoteses com base em seus conhecimentos. 

Distorcoes do modelo psicolinguistico de leitura: a falta de socializacao dos resultados 

de pesquisa em leitura tem acarretado inadequacies para a pratica do ensino de leitura. 

A primeira delas consiste em ver os erros das leituras (exemplo ao inves de ler a palavra 

"dedo" ler "dado".). 

Essa pratica mostra confusao de conceitos, portanto os erros cometidos pelos alunos nao 

sao erros, porem tentativas de formulacao de hipoteses. A segunda consiste na diferenca 

de que o aluno sabe decifrar e reconheccr palavras escritas, ja sabe ler, nao importa se 

ele compreende o sentido ou nao. De acordo com a concepcao sociopsicolinguistico: 

interacao leitor/autor/texto; 

O modelo sociopsicolinguistico concebe a leitura de forma mais ampla, como 

uma atividade que se processa na interacao, a distancia entre o leitor e o autor 

atraves do texto". Para compreender o texto o leitor utiliza nao so o 

conhecimento de mundo. Ex: leitura das manchetes dos jomais, titulos de 

textos, de filmes e aceitamos ou nao 16-los, pelo que deduzimos que esses 

titulos nos sugerem, decidindo assim se nos interessa ou nao fazer tal 

leitura(SOUSA, 1998 p.24). 

Nesta perspectiva a leitura e entendida como processo interacional que pressupoe a 

figura do autor presente no texto. Essa presenca e chamada pistas que permite ao leitor 
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reconstruir o caminho do significado feito pelo autor durante a producao do texto, que 

apresentam uma finalidade: informar, divertir, persuadir, chocar, enganar... Esses textos 

sao, portanto socialmente produzidos para fins e situacoes especificas na sociedade. A 

leitura e um dos aspectos mais importantes para a crianca como ponto de parti da para 

aquisicao de conhecimentos, meios de comunicacao e socializae&o. Se analisarmos a 

nossa propria leitura, constatamos que a decodificacao e apenas um dos procedimentos 

que se utiliza para ler. 

A medida que a crianca adquire fiuencia e velocidade no ato de decodificacao, aumenta 

sua possibilidade de interacao com textos mais extensos e complexos. Dessa forma, ela 

nao so vai manipulando com maior desembaraco e codigo escrito, pelo contato com 

textos escritos reveladores de diferentes visoes da realidade, como tambem vao 

refinando e especializando sua forma de expressao. (MARTINS, 1985, p.22-35). 

A escola e nosso future. E porque nao cuidar que esse future seja o melhor para todos? 

Para isso, acreditamos que com respeito e responsabilidade a escola pode ajudar a 

fortaleccr nossa sociedade e construir um mundo melhor. Neste sentido faz-se 

necessario falar sobre a evasao escolar. Analisar as relaeoes que se estabeleceram entre 

a leitura e meio escolar. 

A permanencia dos alunos nos dias de hoje na escola, e um dos grandes problemas, um 

desafio de todos os envolvidos no processo pedagogico da educacao brasileira. Varias 

sao as causas da evasao escolar entre tantas, a falta de acolhimento dos alunos pela 

escola, a falta de disponibilidade para considerar a adversidade dos alunos, a nao 

valorizacao de conhecimento do aluno, considerando suas duvidas e inquietacoes. 

De acordo com os PCNS (Lingua Portuguesa, 1997, p. 58) "formar leitores e algo que 

requer condicoes favoraveis para a pratica de leitura que nao se restringe apenas aos 

recursos materials disponiveis, pois na verdade, o uso que se faz dos livros e demais 

materials impressos e o aspecto mais determinante para o desenvolvimento da pratica e 

do gosto pela leitura". 

O texto acima citado mostra que a leitura e condicao indispensavel para o 

desenvolvimento critico da crianca, onde existe varias maneiras de incentivo, tais como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ler jornais, visualizar pinturas e desenhar, etc. levar para a sala de aula os gibis, jogos, 

teatro de fantoches, tudo isto e muito bom para o desenvolvimento da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 O papel do professor 

O papel do educador e criar oportunidades que permitam e permeiem o 

desenvolvimento deste processo, pois a aprendizagem da crianca na escola esta 

fundamentada na leitura, formando esse leitor cada vez mais rico em seu vocabulario. 

Considerando a importancia do professor no processo de formacao do leitor, o mundo 

complexo da decodificacao, o complicado decodificar para compreender o texto, e ai o 

professor e senao aquele responsavel pela efieacia da leitura dos seus educandos 

preparando-os para enfrentar situacoes e frustracoes, se eles efetivamente ocorrerem. 

A leitura exige um processo de interacao, pois conforme afirma Martins (1985, p. 23) 

"ler significa inteirar-se do mundo uma forma de conquistar autonomia de deixar de ler 

pelos olhos de outrem". Segundo a autora, essa metodologia mecanica e tecnicista 

pautados na transmissao de conhecimentos prontos e acabado, impossibilita o aluno a 

compreender a leitura na vida do homem. 

Para se tornar um leitor e necessario que se deem condicoes para a seducao, porque 

desenvolver o gosto pela leitura, e propor espaco, preocupar-se com aquilo que o aluno 

que procurar ou pensar, oferecer possibilidades de pedir e receber ajudar, etc. o processo 

de leitura deve garantir que o leitor compreenda o texto e extraindo dele o que lhe 

interessa, comprovando que a leitura e um meio para a realizacao de aprendizagem. 

Considerando o papel dos pais e fundamental na formacao de leitores, e claro que, seja 

qual for a fase de vida de crianca, a influencia dos pais e defmitiva na educac&o social 

ou cultural. Nao se pode dizer que pais nao leitores formaram necessariamente filhos 

que nao se interessam pela leitura, pode haver seduc&o pelo mundo da leitura em 

qualquer idade e a formacao escolar tambem tem um papel importante nesse processo. 

Dar um livro de presente ao filho nao significa necessariamente incentiva-lo a leitura, 

mas associar o momento da leitura ao momento de prazer. E uma maneira de formar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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relacao positiva com os livros. Os filhos imitam atividades dos pais. O que rege essas 

atividades e o desejo de ser parte do mundo que os pais integram. Se a rotina dos pais 

inclui leitura parecera para a crianca, natural e bom o ato de ler. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Exercicio da leitura no contexto escolar 

A reflexao sobre o processo de elaboracao do conhecimento pela crianca, possibilita-nos 

perceber que a aquisicao da leitura ultrapassa a concepcao traditional de alfabetizacao 

que tem como fim ensinar a ler e escrever de forma abstrata, sem significados. Desse 

modo, varias pesquisas internationals foram realizadas com o intuito de esclarecer que 

o processo de aproximacao de leitura tem haver necessariamente com a experiencia e 

com a funcao cognitiva de cada crianca. 

O espaco social a nosso ver, nao e apenas o locus da elaboracao da lingua escrita e 

falada, mas tambem constituinte desse processo e a funcao cognitiva passa a ser 

exercitada no momento em que sao promovidas oportunidades para eiaborar e 

reelaborar conhecimentos. E indispensavel repensar a leitura e a escrita, como forma de 

trazer beneficios para a vida do educando tanto no pessoal como na vida social. 

No entanto a escola precisa esta preparada para possibilitar aos seus alunos "o uso 

efetivo da leitura e da escrita nas quais diversas praticas sociais, como por exemplo: ler 

e compreender noticias de jornais, interpretar mapas, contas de agua e luz, ler e escrever 

cartas, preencher formularios e outros." 

Observa-se, entretanto, que a leitura e conseguida e feita rotineiramente a partir da 

codificacao de signos, pois no caso alfabetizar e ensinar a ler e escrever. Tal concepcao 

e equivocada, pois Marrote (1994, p.49) afirma que ler e escrever, no sentido restrito, ou 

seja, apenas o de ler e escrever, nao se cogita a qualidade, nem a profundidade da 

leitura, muito menos do papel do futuro cidadao atuando positivamente na sociedade. 

Diante dessa questao, preocupados com a qualidade de leitura e da forma em que e 

trabalhada, torna-se necessario enfatizar nao somente o dominio dos codigos 

linguisticos, mas tambem a compreensao que se faz a partir dele, porque e atraves desta 

leitura que podemos observar as caracteristicas individuals dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando o aluno reproduz um texto, manifesta suas experiencias de vida e esta e uma 

das maneiras pela qual podemos conhecer um pouco mais dos alunos,assim como 

aproveitar todos os conhecimentos que ele traz do seu ambiente social, pois esses 

conhecimentos nao existem de forma abstrata, como nao existe a crianca em si, mas a 

crianca inserida num contexto social e cultural que Ihe transmite informacoes, 

normas,valores com os quais interagem, transformando-a e construindo significados. 

Marrote (1994, p.51) ressalta que: 

Cada leitor traz consigo alem de suas caracteristicas individuals uma vivencia 
e uma atitude de espirito diferente quando le um texto, ele descobre a 
inteneao ou as intencoes e seu autor. Mas o texto tambem penetra nele e o 
transforma e se transforma.o resultado dessa interacao texto-leitor/leitor-texto 
e um outro texto recriado pelo leitor diferente do original. 

Nesse sentido, a leitura de um texto cscrito varia em funcao da experiencia pessoal. Tais 

experiencias dependem das atuacoes vivenciadas pelas criancas desde o seu nascimento, 

pois envolve em principio todas as coerencias de buscas e significado que ela 

experimentou. Reconhecer a socializacao da crianca desde o seu nascimento e 

importante, pois nesse momento inicial, anterior ao aparecimento da linguagem ha 

pouca influencia no social. 

Dessa forma Piaget apud Silva (1994, p.74), ressalta que "essa inteligencia pre-verbal e 

assim essencialmente uma organizacao das percepcoes e dos movimentos do individuo 

ainda entregue a si mesmo". 

Partindo desse pressuposto, e importante que, ao desenvolver o processo da leitura, 

sejam propostas atividades baseadas na realidade da crianca, de modo que ela se 

familiarize e elabore textos mais complexos. A crianca em seu meio sociocultural se 

apropria tanto da leitura como codigos escritos que sao muito presentes em seu 

ambiente, como da leitura de mundo ao estar em contato com as transformacoes sociais 

e naturais. 

Freire ressalta em seu livro "A importancia do ato de ler" (1993, p.21), que a leitura e 

imprescindivel, para ele a compreensao a ser alcancada pela leitura critica, implica na 

percepcao das relaeoes do texto e o meio social. Nesse sentido o professor deve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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trabalhar partindo dessa concepcao, em que o aluno tera a liberdade de se expressar sua 

linguagem carregada de significacao trazida de sua experiencia e nao do educador. 

Para que o professor desenvolva nos alunos uma leitura eficaz e essencial que ele 

conceba a leitura como um processo mental que envolve a compreensao das ideias 

percebidas sua interpretacao propondo diversas formas de leitura como: silenciosa, em 

voz alta para promover a educacao da fala, selecionar textos de acordo com a idade e 

tipo de leitor, observando a necessidade da crianca de forma que explore o significado 

do texto evitando-se com isto a leitura de forma automatica, a fim de que estimule o 

interesse da crianca pela leitura. 

Ressalta-se tambem que a estrutura fisica da escola precisa contribuir para o sucesso do 

aluno, no momento em que dispoe de biblioteca, possibilitando o acesso permanente a 

livros, onde os alunos poderao selecionar a leitura que desejarem, juntamente com a 

realizacao de atividades que proponham a criacao e a producao de texto, a fim de 

conduzi-la a compreensao da utilidade da leitura e da escrita que sao essentials no 

cotidiano de qualquer cidadao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Canthilio de leitura 

O processo de leitura e dinamico. Dessa forma as aulas de leitura deverao constituir-se 

em um momento de prazer e nao numa tarefa obrigatoria ou dificil de ser cumprida. O 

Cantinho da leitura e um ambiente acolhedor, espaco para atividades de animac&o 

acesso aos livros, opcoes de leitura e varios tipos de textos que interesse ao leitor, pois 

este e a parte mais importante desta historia. 

A ligacao bastante intima que estabelecemos durante a leitura, entre a palavra e a 

imagem e um dos motivos pelos quais as ilustracoes ganham espaco no mundo das 

letras. Levis Carrol (1997 p. 13) cita: "pra que serve um livro sem figura nem 

conversa?". E claro que ha livros muito interessantes sem ilustracoes, apesar de que as 

criancas se interessam muito pelas ilustracoes dos livros. A ilustracao nao tem apenas a 

funcao de embelezar o texto, mas ela tambem dialoga com ele, nem sempre 

representando o que o outro escreve. Dai a liberdade de imaginacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Diante das discussdes a respeito da aprendizagem, e importante ressaltar que existe 

fatores que interferem no desenvolvimento da crianca, sao os biologicos, fisicos e 

sociais. Nao se pode diagnosticar que a crianca tem dificuldade de aprender somente por 

nao atingir os objetivos do professor. E preciso que se faca uma investigac&o para saber 

qua! e a causa do problema. 

Percebemos que a aprendizagem de leitura e um processo complexo que se desenvolve 

por meio de diversas praticas, inclusive com a cstimulacao do ambiente sobre o 

individuo que sofre interferencia dos fatores psicologicos e afetivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

2.Analise dos dados da pesquisa 

2.1 Estudo de caso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tendo em vista a problematica da leitura e escrita como objeto de discussoes e debate, 

entretanto e visivel a persistencia destes no cotidiano escolar especificamente nas instituicoes 

publicas, este fato nos tem levado a investigar suas causas. A instituicao escolhida para 

realizar-mos o estudo da pesquisa foi a escola Municipal Joao Francisco da Silva, local izada 

no sitio Riachao Mato Grosso PB. 

Nesse sentido, procuramos colher dados importantes que pudessem servir de elementos 

basicos para o nosso estudo, para tanto utilizados como instrumcntos de coletas de dados, 

questionarios com perguntas optativas para os alunos e questoes abertas para os professores. 

Este estudo foi realizado numa abordagem qualitativa. De acordo com Pereira (2001, p.68) a 

pesquisa qualitativa "preocupa-se com a compreensao, com a interpretacao do fenomeno 

considerado o significado que os outros dao as suas praticas, o que impoe ao pesquisador uma 

abordagem hermeneutica". 

Sendo assim os questionarios foram aplicados com 5 professoras sendo 2 com formacao 

superior completa e 3 em processo de graduacao, incluindo os questionarios aplicados com, 

15 alunos de 3a ano de ensino fundamental. 

2.2 Analise dos questionarios dos professores. 

Apresentamos neste item os dados coletados dos questionarios aplicados com 5 professores de 

uma escola municipal de ensino fundamental do municipio de Mato Grosso-PB, as questoes 

foram elaboradas focando o tema leitura e escrita nos anos initials. Foram feitas perguntas 

claras, com a participacao de duas professoras com formacao superior completa, e tres em 

processo de graduacao, incluindo questionarios aplicados com 15 alunos do 3
a

 ano do ensino 

fundamental. Valendo ressaltar que os questionarios foram aplicados com os professores que 

atuam em sala de aula ha muito tempo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Iniciamos o questionario perguntando como se da o processo de aquisicao de leitura e 

escrita na sala? Tendo os mesmos afirmados que e atraves de livros, revistas, quadro 

negro, jornais, caderno do aluno, video e texto diversificados, incluindo tambem 

cartazes, rotulos e brincadeiras. 

Ao questionarmos quais os tipos de leitura utilizada em sala de aula? Responderam que 

utilizavam leituras em quadrinhos, leituras e poemas, fabulas, cantos, musicas receitas e 

leitura no livro didatico. 

De acordo com as respostas das duas questoes podemos observar que as atividades estao 

relacionadas a um processo que permite uma boa aprendizagem da leitura e apropriacao 

do sistema de escrita, visto que possibilitam ao aluno aprender a partir de uma 

diversidade de textos, nesse sentido os PCNS lingua portuguesa (2001, p.30) nos que 

diz: "cabe, portanto, a escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que 

circulam socialmente, ensinar a produzi-lo e interpreta-lo.". Sendo assim e tarefa do 

professor viabilizar um trabalho voltando por uma diversidade textual que permita ao 

aluno sua compreensao c valorizacao dos diversos usos da linguagem escrita. 

Na questao seguinte perguntamos quais as vantagens de trabalhar com textos. 

Responderam que e muito importante, pois oferece condicoes para um bom 

aprendizado, permitindo ao acesso da informacao escrita, com as quais o aluno se 

defronta na vida diaria. 

Sabemos que a crianca diariamente se depara com diversos tipos de escrita, antes 

mesmo de ingressarem na escola, e assim traz consigo uma bagagem social, com 

informacoes desordenadas e ate contraditorias. Porem sao informacoes que compoe a 

linguagem escrita do seu contexto social, concordamos com Martins (1985, p.15) 

quando diz que "aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal. E temos que 

valoriza-lo para poder ir alem". De acordo com essa autora, comecamos a ler quando 

damos scntidos a tudo a que esta ao nosso redor, quando constituimos uma 

compreensao coerente das coisas que nos marcam. 

Contudo estamos sempre vinculados a ideia de que aprendizagem da leitura e da escrita 

esta diretamente ligada a aprendizagem escolar. Cabe ao professor perceber e ir alem 

dos seus conhecimentos basicos para assim auxiliar os sens alunos. 



2 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E ao perguntarmos como motivar a turma na hora da leitura, os mesmo responderam 

que trazem para a aula textos ilustrativos formulando hipoteses, discussoes e 

levantamentos de perguntas relacionadas ao texto que vai ler. 

Em relacao a importancia de ser trabalhada a leitura em sala de aula? Responderam que 

a leitura deve ser trabalhada diariamente, ressaltando que a aprendizagem deve ser 

fundamentada a traves da leitura. Assim de acordo com os PCNS (2001, p.53). 

[...]. A possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na pratica de 

leitura, espaco de construcao da intertextualidade e fontes de referencias 

model izadoras. A leitura, por um lado, nos fomece a materia prima para a 

escrita. 

Sabendo-se que a leitura e a escrita sao atividades complementares, o trabalho com a 

leitura tem como objetivo a formacao de leitores competentes e bons escritores, o que se 

constitui mediante uma pratica de leitura. 

Fazendo uma analise geral em relacao aos dados obtidos nas respostas dos docentes, 

percebe-se que os mesmos almejam um so objetivo, melhorar a qualidade de ensino e 

aprendizagem, visto que se preocupam em trabalhar os conhecimentos atraves de 

atividades de leitura, trabalhando com textos diversificados procurando despertar no 

aluno o interesse pela leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3Analise dos questionarios dos alunos 

Descrevemos aqui o nosso entendimento relacionado aos dados obtidos das questoes 

aplicadas com quinze alunos do 3° ano da escola Municipal de Ensino Fundamental do 

Municipio de Mato Grosso - PB. 

Os questionarios foram aplicados com questoes fechadas totalizando 10 perguntas, 

tendo como tcma principal o processo de desenvolvimento da leitura e escrita, onde a 

primeira pergunta foi feita se os alunos realmente gostam de ler? Do total apenas 4 

responderam que nao, e os demais responderam que sim, alguns ressaltaram que ainda 

nao sabem ler corretamente, mais gostam de ouvir leitura, e ler pequenos textos junto 

com a professora. Diante dessas questoes percebemos que os alunos tem acesso a leitura 

mesmo antes de saber ler, nesse sentido os PCNS lingua portuguesa (1997, p.56) nos 

dizem que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSIPADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
1BU0TECASET0R1AL 
CWAZEIRAS - PARAlBA 



2 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...]. E preciso agir como se o aluno ja soubesse aquilo que deve aprender. 

Entre a conditio de destinatario de textos escrito e a falta de habilidade 

temporaria para ler outro momentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 que reside a possibilidade de com a 

ajuda dos ja leitores aprender a ler pela pratica da leitura. 

No que diz respeito a 2
a

 questao quais sao os tipos de leituras que eles mais gostam, 5 

marcaram a alternativa leitura em quadrinhos, 4 responderam fabulas e o restante 

marcaram leituras de poemas, percebendo-se que a leitura trabalhada em sala de aula 

envolve uma diversidade textual. 

A 3a questao foi quem mais le incentivava a ler? 10 responderam a professora, 3 

marcaram que era a irma 2 afirmaram a mae, ressaltando que ela ajuda bastante no 

incentivo da leitura e escrita. 

A 4 a questao diz respeito aonde eles gostam de ler? Onde se 5 alunos responderam em 

todos os lugares e o restante responderam na escola, percebendo-se que o habito da 

leitura, e praticando mais na escola, onde os professores sao os principals 

incentivadores, e as familias dcixam a responsabilidade na maioria para a escola, 

acreditando que esta e a linica responsavel pela aprendizagem. 

Nesse sentido lembramos Paulo Freire apud Martins (1985, p. 36) quando diz que: 

"ninguem educa ninguem como tao pouco ninguem se educa em si mesmo; os homens 

se educam em comunhao mediados pelo mundo". 

Podemos compreender que aprendemos a ler apesar dos professores, mas a participacao 

da familia e fundamental, pois o aprendizado se dar na convivencia com os outros, e 

com o mundo, temos condicoes de fazer algumas coisas sozinhos e necessitamos de 

alguma orientacao. 

Na 5a questao perguntamos se a leitura e importante em sala de aula todos os 

dias?Todos afirmaram que sim, notando-se que a leitura ocupa um espaco consideravel 

em sala de aula. Na questao seguinte perguntamos quais os tipos de texto que mais 

gostam? Responderam todos os tipos de textos. 

Na setima questao perguntamos se eles gostam de produzir textos, 5 alunos marcaram 

sim e o restante nao, afirmando que acham melhor pin tar o desenho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Diante dessas questoes podemos observar que o trabalho com textos diz respeito apenas 

a pratica de leitura, nao levando os alunos a produzir, visto que essa deve ser uma 

atividade necessaria, pois de acordo com os PCNS. (1997, p. 58) "quando se pretende 

formar escritores competentes e preciso tambem oferecer condicoes de os alunos 

criarem seus proprios textos e de avaliarem o percurso criador." Para isso, e importante 

que se valorize a capacidade criativa dos alunos, precisa-se compreender que alfabetizar 

envolve saber utilizar a lingua escrita em varias situacoes, lendo e produzindo. 

Ao perguntamos quais os materias para uma leitura bem motivada, as respostas foram 

bem variadas, afirmaram - se que gostavam de videos, revistas, rotulos, jogos e cartazes. 

A questao seguinte questionamos o que lhe chama mais atencao na hora da leitura,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 

responderam a maneira como o professor introduz o texto, e 3 marcaram a alternativa, 

as gravuras encontradas no texto E o restante a forma como esta escrito o texto. 

Na ultima pergunta fcita, foi se com a construcao do cantinho da leitura favoreceu para 

melhorar a aprendizagem, todos responderam que sim. Percebemos diante das respostas 

dos alunos que os professores realizam estrategias para que os alunos experimcntem e 

ampliem suas formas de expressao, utilizando materials promovendo situais 

comunicativas que possibilitam ao educando a ampliacao de seus conhecimentos ja 

adquiridos. 

Tomando como base a linguagem escrita, e importante destacar que vivemos numa 

sociedade letrada, mesmo os jovens e adultos que nunca passaram pela escola tem 

conhecimentos sobre a escrita. Muitos conhecem algumas letras e sabem assinar o seu 

nome. Todos ja se defrontam com a necessidade de identificar placas, lidar com receitas 

ou encontrar preeos de mercadorias. Na escola, o professor deve criar situacoes em que 

os educandos exponham e reconhecam aquilo que ja sabem sobre a escrita. 

Muitas vezes, as praticas da lingua escrita utilizados no contexto escolar deixam os 

alunos de fora, pois e criado pelo adulto como uma formula unica, onde o conhecimento 

pertence somente a ele. Isso cria na crianca a conviccao de que o conhecimento e logo 

que so pertence aos outros. Nesse sentido Ferreiro (1995 p.30) nos chama atencao 

quando diz que: "ha praticos que levam a crianca a conviccao de que o conhecimento e 

algo que os outros passam e que so pode obter da boca dos outros, sem nunca ser 

participante na construcao do conhecimento". 
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Percebemos ainda que as criancas nao compreendem o nosso sistema de escrita, pois 

constroem suas proprias escritas. Ainda sobre o assunto Ferreiro (1995, p. 18) reforca 

que "o modelo traditional de se considerar a escrita infantil, consiste em prestar atencao 

apenas nos aspectos graficos dessas producoes ignorando os aspectos constrativos". 

Isto quer dizer que a aparencia grafica nao significa uma boa aprendizagem, pois 

aprender nao significa escrever graficamente bem ou aprender a ler as palavras, mais a 

interpreta-las construindo um significado coerente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. Analise do Estagio e Aspectos Metodologicos 

Diante de uma serie de culpabilizacao, que em grande parte da literatura faz recair sobre 

o professor e a professora as causas das dificuldades educacionais, a incerteza de alguns 

faz com que seja necessario pensar tambem, ate que ponto a familia, o aluno e a 

sociedade sao responsaveis pelos nao sabcres na escola. Este trabalho teve como 

objetivo, proporcionar aos alunos de 3° ano, estrategias que levassem ao 

desenvolvimento e a aprendizagem da leitura e escrita, bem como o desenvolvimento da 

oralidade. 

Nesse sentido e importante que se realize um estudo de campo que possa investigar nao 

so os fatores acima citados, mas tambem as praticas educativas dos professores, bem 

como sua articulacao com o contexto e com o coletivo, haja vistas que estas ate entao, 

nao tem dado conta da funcao social da escola, focando em cada individuo as suas 

especificidades. 

Essa consciencia nos levou a realizar durante o curso, especificamente na pratica de 

ensino e estagio supervisionado uma observacao mais apurada sobre a realidade escolar. 

Isto nos levou a desenvolver um trabalho de estagio tomando por base as dificuldades 

da aprendizagem da leitura, dos alunos 3° ano da Escola Municipal Joao Francisco da 

Silva, localizada no Sitio Riachao das Pedras, no municipio de Mato Grosso - PB. 

2.5. Caracterizacao do campo de Estagio 

O referido estagio foi realizado no periodo de Setembro a Outubro de 2009, com 15 

(quinze) alunos do 3° ano do ensino fundamental, com faixa etaria de 07 (sete) a 08 
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(oito) anos, na Escola de ensino fundamental do Sitio Riachao das Pedras, em Mato 

Grosso - PB. 

A escola funciona nos turno matutino, vespertino e noturno atendendo um numero de 84 

(oitenta e quatro alunos), divididos na educacao infantil e no ensino fundamental do 1° 

(primeiro) ao 5° (quinto) anos, dispondo de 04 (quatro) professoras. A escola apresenta 

boas eondicoes de funcionamento, a sala onde foi vivenciado o estagio e arejada e bem 

dimensionada; os materials utilizados pelas professoras facilitam a aprendizagem dos 

alunos e ha uma organizacao na exposicao de cartazcs, fichas e atividades feitas pelos 

alunos. 

Existe na sala o "Cantinho da Leitura" e e um dos lugares preferidos da turma. Estes 

dados foram colctados durante o curso, com mais intcnsidade no periodo de estudo da 

disciplina Pratica de Ensino, a partir dos dados colctados foram analisadas as questoes 

mais relevantes direcionadas a pratica educativa do professor, especificamente no que 

diz respeito as dificuldades da leitura da referida escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6. Analise da Experiencia 

Como ja foi enfatizado anteriormente, visando proporcionar uma boa aprendizagem da 

leitura e escrita, levando os alunos a desenvolver a capacidades de se expressar 

oralmente, desenvolvemos nosso trabalho de campo, cuja sequencia didatica e 

respectiva analise detalharemos a seguir. 

Iniciamos nosso estagio em Setembro de 2009, com uma turma de 15 (quinze) alunos de 

3° ano, onde fui muito bem recebida. A professora fez comentarios sobre a realizacao do 

meu trabalho, os alunos mostraram-sc curiosos e bastantes satisfeitos, pois ja sou 

conhecida por todos. 

Logo apos os comentarios iniciamos a aula com a apresentacao de um cartaz com a letra 

da musica "O Pato"; os alunos mostraram-se bastantc interessados durante a leitura e a 

discussao. Apos a exploracao do tema c as discussoes sobre o texto ouvimos a melodia 

da musica, a qual todos ouviram com bastante atencao. 

No segundo dia trabalhamos com o texto "A Casa" de Vinicius de Morais com os 

objetivos de desenvolver a oralidade e a atencao da turma. Para isto discutimos o texto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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juntamente com todos os alunos, tendo antes feito a leitura da letra, ouvido e cantando a 

melodia. Percebemos que a referida aula foi muito proveitosa para os alunos. 

No terceiro dia optamos pela exibicao do DVD - Meu Pintinho Amarelinho. Esta 

atividade nos proporcionou trabalhar a participacao, observacao do aluno, alem da sua 

capacidade de interpretar texto. Tambem foi distribuido um texto enigmatico com a 

letra da musica ja citada e exercicios xerocados de interpretacao textual, trocando os 

desenhos por palavras do texto. Todos comentaram o texto com validas interferencias e 

inferencias nos exercicios. Falaram sobre animals de estimacao e outros tipos de 

animals que eles conhecem, seja atraves das gravuras dos livros ou por meio de 

programas de TV o que nos faz lembrar o que diz os PCNs Lingua Portuguesa 

(2001,p.55) "E preciso que antecipem, que fagam interferencias a partir do contexto ou 

do conhecimento previo que possuem..." 

No quarto dia iniciamos a aula com uma atividade em grupo, onde cada um dos grupos 

confeccionou um fantoche representando um animal; Para isto utilizamos sucatas, tais 

como: papel, tecidos, restos de la, etc. Depois cada grupo foi criando uma parte da 

historia e o professor como escriba ate que foi construido um pequeno texto. Foi um 

trabalho muito interessante, pois e muito importante trabalhar as producoes textuais 

com os alunos em processo de alfabetizacao, dando oportunidades para as criancas 

criarem seus proprios textos e falarem sobre seus proprios conhecimentos. 

No quinto dia trabalhamos com gravuras e colagens, tendo como tema "a familia''. 

Aproveitamos para falar com as criancas sobre as diferentes constituicoes de familias e 

estruturas economicas, pois apesar deles serem ainda pequenos, e necessario que 

tenham consciencia das diferencas que existem na vida de cada familia, alem de ser uma 

otima oportunidade para conhecermos melhor o meio em que vive cada aluno. 

Segundo Martins, (1985, p.34) "A funcao do educador nao seria precisamente a de 

ensinar a ler, mas de criar condicoes para o educando realizar sua propria aprendizagem, 

conforme seus proprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as duvidas e 

exigencias que a realidades lhe apresenta". 

Neste mesmo dia apresentamos aos alunos um cartaz com um modelo de familia e 

exploramos mais uma vez o tema, procurando usar a interdisciplinaridade durante todas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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as outras aulas que se seguiram na semana. Em sintese na primeira semana de aula 

enfatizamos bastante a questao da linguagem oral, a partir de atividades realizadas na 

sala de aula, com orientacoes que permitem desenvolver as habilidades de falar, ouvir e 

respeitar a vez do outro, com apresentagao de poemas, musicas, historias Mantis e 

discussoes, havendo entao uma interacao muito grande na turma. 

A segunda semana tambem foi bastante atrativa e participativa, com muitas discussoes, 

construcoes de textos a partir de historias, desenhos, dinamicas, apresentacao de CDs e 

gravuras.Em suma a segunda semana tambem incentivou e motivou os alunos em 

relagao a oralidade. 

Sobre textos, percebemos que as criancas tem bastantes dificuldades na producao 

escrita; durante a leitura e a interpretacao, detem-se apenas nos desenhos, observando-

os e muitas vezes ate mesmo pintando-os para mostrar para os colegas, sendo valido 

salientar que esta perspectiva esta embasada na teoria construtivista, contrapondo-se as 

atividades mecanicas e rotineiras, as quais se tornam apenas tarefeiros. 

Ao longo do nosso trabalho apresentamos diversas atividades de leitura, como ja foi 

dito anteriormente. Utilizamos os generos da musica, os jograis, as HQ (Historias em 

Quadrinhos), apresentacoes de fichas, imagens, rotulos, brincadeiras, enfim, 

trabalhamos a diversidade de generos textuais, os quais visam favorecer um bom 

desenvolvimento da leitura e a apropriacao do desenvolvimento da escrita. 

As aulas ministradas durante a realizacao do estagio foram muito interessantes e de 

grande proveito e o resultado obtido foi satisfatorio. Chegamos a conclusao de que os 

assuntos tratados dcspertaram o interesse dos alunos e consequentemente uma boa 

aprendizagem, visto que e tarefa de nos, educadores, nos empenharmos na busca 

constante de praticas educativas inovadoras e criativas para a resolucao desta 

problematica. 

E importante ressaltar que o educador deve oferece oportunidades que permitam o 

desenvolvimento desse processo, onde, a aprendizagem esta fundamentada na pratica da 

leitura. Podemos ainda perceber que aprendizagem se dar no processo de produzir, de 

levantar duvidas, de pesquisar e de criar novos horizontes, novas descobertas para a 

compreensSo e a construcao dos conhecimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outro aspecto importante, nos tempos atuais e que o ensino da linguagem oral e escrita 

vein assumindo uma importancia crescente, uma vez que vivemos era um mundo onde, 

a capacidade de verbalizar ideias e opinioes com desenvoltura e clareza faz-se 

necessario, por isto, o trabalho do professor deve estar voltado nao so para a escrita, 

mas, tambem para o uso da oralidade desde o initio da escolarizacao. 

Percebemos ainda a importancia da mediacao pedagogica, quando o professor precisa 

acompanhar o processo de aprendizagem do aluno, observando seu universo cognitivo e 

afetivo, envolvendo o aspecto cultural ao qual ele pertence, sendo este o seu contexto de 

vida. 

As questoes de ensinar e aprender, nos dias atuais nos remete a compreensao de uma 

das caracteristicas do mundo contemporaneo, isto e, um mundo globalizado que defende 

a massificacao e homogeneidade de pensamentos e ideias e que, a nosso ver, teremos 

que nos contrapor a esse modelo, principalmcnte na necessidade de reconhecermos o 

ensino como o eixo epistemologico o trabalho interdisciplinar, no sentido de "distinguir 

para unir" (MORIN, 1985, p.33). 

E nesta perspectiva da interdisciplinaridade da pratica com a psicologia da 

aprendizagem que direcionamos o nosso olhar para o cntendimento de que a pratica 

pedagogica encontra explicacoes e orientacao para os fendmenos da aprendizagem. 

Nesse sentido, podemos nos apoiar em Japiassu (1976, p. 32) quando explica que o 

sentido e significados praticos da interdisciplinaridade estao na "convergencia de varias 

disciplina com vistas a resolucao de um problema cujo enfoque teorico esta, de algum 

modo ligado ao da acao ou da decisao". 

Com essa compreensao no campo de ensino poderemos vislumbrar a interacao do ponto 

de vista da aprendizagem dos conteudos entra a pratica a psicologia da aprendizagem 

quando em sala de aula, podemos identificar primeiro, nossa atitude de trabalhar, de 

pensar, fazer e possibilitar a aprendizagem dos alunos, ou seja, a acao do professor em 

dialoga com as teorias da aprendizagem, para o pensar e refazer nas praticas 

pedagogicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entao, a partir do momento que o professor consegue compreender a contribuicao que 

uma ou mais disciplinas pode dar na direcao de melhor explicar e orientar a acao 

docente, nao no sentido de dominio de tecnicas objetivas, mas no intuindo de encontra 

novas signifieacoes e na inquietude de novas perguntas. Nesse estado permanente de 

inquietacao, nos perguntamos: como eompreendemos a interdisciplinaridade? Sera que 

fazemos interdisciplinaridade em sala de aula? Ao sabermos da polissemia sobre o 

termo interdisciplinaridade, tomamos como referenda o que nos diz Japiassu (1991, 

p. 136): 

A interdisciplinaridade e um metodo de pesquisa e de ensino suscetivel de 

fazer com que duas ou mais disciplina interajam entre si, esta interacao pode 

ir da simples comunicacao das ideias ate a interacao mutua dos conceitos da 

epistemologia, da metodologia dos procedimentos dos dados e da 

organizacao da pesquisa. 

Essa interacao de duas ou mais disciplinas proposta por Japiassu (1991) nos possibilitar 

eompreendemos que a interdisciplinaridades nao permitem uma desvalorizacao das 

disciplinas e do conhecimento produzido por elas, porem, enfatiza a importancia em 

articular os conhecimentos informacoes, de forma que possamos forma redes de 

conhecimentos que interligam no processo de circularidade como assim nos explica 

Morin (1985, p.39). 

[...] O problema nao esta em que cada uma perca a sua competencia. Esta em 

que a desenvolva o suficiente para articular com as outras competfincias 

(disciplina de conhecimentos) que, ligadas em cadeia formariam o anel 

completo e dinamico, o anel do conhecimento. 

Nesse processo continuo e interminavel, e dialogo entre as disciplinas, vislumbramos a 

possibilidade da pratica interdisciplinar no contexto da sala de aula quando interagimos 

teoria e pratica, conteudo e realidade, objetividade e subjetividade, e ensino e avaliacao, 

meios e fins, tempo e espaco, professor e aluno, reflexao e acao: e outros elementos que 

interferem no processo de ensino aprendizagem. 

Nesse sentido, a pratica interdisciplinar nao se trata de se juntar disciplinas em torno de 

um tema dizemos, verdadeiramente que ela so existe quando se trata de um dialogo em 

que as diferencas e especificidades disciplinares nao percam suas competencias. 

Entendemos assim que a interdisciplinaridade e realizada na pratica, como um processo, 

continuo que deve ser permanentemente buscado, pois nao e apenas uma proposta 

teorica, mas, sobretudo uma pratica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Como a conclusao do estagio ficou a eerteza de ter enriquecido mens conhecimentos no 

que se conceme a experiencia da pratica pedagogica vivenciamos a realidade que 

envolve ou ato de ler e escrever. Ficou evidente que a maioria apresenta uma escrita nao 

interpretavel c uma leitura indefinida com caracteristicas que envolvem a problematica 

em processo. 

Fortanto analisa-se que para se chegar a um conhecimento mais profundo, chegando a 

construir o ensino em algo produtivo, nao so partira do aluno em compreender o 

conteudo dado, mas tambem do educador em esta preparado para trabalhar com as 

dificuldades encontradas no meio escolar, onde ambos estarao cm processo de constante 

aprendizado atraves da interacao professor e aluno possibilitando uma educacao de 

qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tendo em vista que a leitura e condicao essencial para que se possa compreender o mundo, os 

outros, as proprias experiencias e a necessidade de inserir-se no mundo da escrita, torna-se 

indispensavel refletir sobre a nossa pratica pedagogica, de forma que possa desenvolver no 

aluno habilidades linguisticas para que possa tambem ir alem da simples decodificacao de 

palavras. E preciso proporciona-los experiencias de leitura que o levem nao so assimilar o que 

o texto diz, mas tambem como e para quem diz. 

As consideracoes feitas pretendem discutir sobre a leitura e sua relevancia na formacao de 

leitores, bem como suas varias dimensoes relativa ao processo de ensino e aprendizagem. Ao 

longo do estudo podemos refletir sobre a importancia da leitura no sentido amplo, como 

fundamental a nossa vida, contribuindo para o desenvolvimento do ser humano, em todos os 

aspectos necessarios para formacao de individuos conscientes de seus direitos e deveres na 

sociedade. 

Vale ressaltar que realizamos um trabalho na perspectiva de compreender as dificuldades 

encontradas no processo de aquisicao da leitura e escrita, constatando-se que essas envolvem 

alguns fatores que interferem na aprendizagem, os quais estao inscridos no contexto social, e 

que precisa ser trabalhado de forma contextualizada, permitindo-nos conhecer melhor a 

realidade do aluno no seu cotidiano, garantindo, melhores condieoes de transformacoes 

positivas no ensino. 

Compreendemos que o objetivo do ensino e a formacao de leitores competentes capazes de 

interpretar e construir textos coerentes, isto se concerne na pratica da leitura, onde esta se 

torna a materia prima para construcao do conhecimento. 

Refletimos sobre a pratica pedagogica e a educacao, sobre nossa postura como educador, nao 

se tornando, um mediador de repassar conteudos, mas que permita-nos contribuir na formacao 

de sujeitos criticos. A intencao e realizar uma reflexao quanto o presente e o futuro da 

educacao que possa trazer grandes beneficios para a humanidade. 

Sabe-se que educar e uma tarefa dificil, a qual requer muita competencia do educador em ter 

todo cuidado para que nao venha trazer prejufzos futuros, pois atraves da sua dedieacao, faz 

com que nao so a educacao transformar-se em algo produtivo mais tambem como meio de um 

mundo melhor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na visao de que e funcao primordial da escola ensinar a ler e essencialmente ampliar o 

dominio dos niveis de leitura e escrita, cabe formalmente a escola desenvolver as 

relaeoes entre leitura e individuo em todas as suas interfases. 

A escola pode e deve trabalhar desde os anos initials com texto de linguagem variadas e 

evidentemente com texto da literatura que criam a possibilidade de um individuo 

explorar dimensoes usuais do imaginario coletivo c pessoal. 

Atraves do estudo, podemos compreender que criancas de series initials podem ir 

desenvolvendo, desde cedo, seu gesto de leitura e escrita, gestos que nao se separam 

nessa fase. E tal trabalho so ira ocorrer se houver partitipacao e presenga continua do 

professor, que devera atuar tambem como um mediador e para isto o professor precisa 

ser antes de tudo um leitor. Um professor que nao leia, ja mais trabalhara bem com a 

leitura. Ele precisa gostar de ler e fazer com que os pequenos leiam. 

Nessa perspectiva abordamos como uma das propostas do trabalho observacoes a 

respeito do trabalho em sala de aula. Esta proposta nos proporcionou compreender uma 

sintese de concepcao essential aos processos de leitura e escrita e de capacidades que 

devem ser atingidas na fase da escolarizacto inicial, evidenciando a complexidade das 

acoes e estrategias relacionadas a aprendizagem dos alunos e o processo de ensino. 

Considerando as exigencias crescentes para a melhoria da qualidade do ensino, 

refletimos sobre a pratica, realizando um trabalho de campo na perspectiva de 

proporcionar o desenvolvimento e aprendizado da leitura e escrita e podemos 

compreender a importancia da pratica pedagogica pela forma como realizamos as 

atividades no dia-dia, em que nos levou a uma observacao mais apurada sobre a 

realidade escolar. 

Vimos ainda que possa ser por meio do desempenho que efetivamos intencdes de 

mudanca, podemos, como primeiro passo, alterar e reorganizar a pratica e demonstrar os 

valores principios que norteiam as acoes pedagogicas com os alunos em sala de aula. 

Na intencao de realizar uma reflexao sobre os processos educativos no sentido de 

proporcionar o desenvolvimento da leitura e escrita, deve-se refletir sobre a linguagem e 

sobre as praticas sociais de producao e compreens&o de textos orais e escritos. Com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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certeza essas sugestoes nos poderao ajudar a ampliar dinamizar pratica pedagogica, 

favorecendo o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Ficou evidente que para a construcao de uma boa aprendizagem, nao partira apenas do 

aluno, mas da intencao e dedieacao do educador, bem como suas articulacQes com meio 

social a qual o individuo esta inserido. 

Acreditamos que ao termino de trabalho podemos contribuir para ampliar a discussao 

acerca de um importante tema relacionado as questoes educacionais, produzindo 

conhecimentos sobre a crianca e a escola, considerando que o verdadeiro resultado 

deste, depende do desempenho e dedieacao na nossa pratica do dia-a-dia em sala de 

aula. 
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'  " UOTECASETORIAL 

uAJ -iZtiRAT - PARAfBA 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BRASIL. Parametros Curriculares Nacionais: Lingua Portuguesa. Brasilia: MEC, 1997. 

BRASIL. Parametros Curriculares Nacionais: Lingua Portuguesa. Brasilia: MEC, 2001. 

CARROL, Lewis. Alice no pais das maravilhas. Sao Paulo: Atica 1997. 

FERREIRO, Emilia. Com todas as letras. Traducao e cotejo de texto - Sandra Trabusco 

Valenzuela -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T ed. Sao Paulo: Cortez, 1999. (atualidade em educacao) 

FERREIRO, Emilia. Reflexoes sobre a alfabetizacao. Traducao Horatio Goncalves (et al). 

24a ed.atualizada. Sao Paulo: Cortez, 1995(Questoes da Nossa Epoca) 

FREIRE, Paulo. A importancia do ato de ler. In: A importancia do ato de ler: em tres artigos 

que se completam. 18° ed. Sao Paulo: Cortez, 1987. (Autores assotiados) 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessarios a pratica educativa. Sao 

Paulo: PAZ e terra, 1996, (eolecao leitura). 

GONSALVES, Elisa Pereira. Conversa sobre a iniciacao a pesquisa cientffica/EHsa Pereira 

Goncalves. Campinas - SP: Editora Alinea, 2001.p.69. 

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

LEMLE, Miriam. Guia teorico do alfabetizador. 13a ed. Sao Paulo. Editora Atica, 1998. 

MARROTE, Jo&o Teodoro D. Olem Didatica da lingua portuguesa. 6aed. Sao Paulo: Atica, 

1994. 

MARTINS, Maria Helena. O que e leitura. 5a ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1985. 

MORIN, E. O problema epistemologico da complexidade. Lisboa - Europa - America, 

1985. 

SILVA, Maria A. S. Sousa. Construindo a leitura e a escrita. 3 a ed. 1991. 

SILVA, Maria Alice Setubal Sousa. Conquista o mundo da escrita: o contexto social e 

escolar no processo de aprendizagem. Sao Paulo: Atica, 1994. 

SOUSA, Ana Cristina et al. Processo de leitura e escrita na T serie. Joao Pessoa, 

UEPB/FUNAPE/SEC - PB. PROJETO NORDESTE, 1998. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPINA GR^NDF 
® W OE F0RMAQA0 DE PROFESSOR 

BiSLIOTECASETORWl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6AJAZBRAS - PARAfBA 



D£ CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CEMTOO OE FORMACAO DE PROFESSORS 

BIBUOTECA SETORIAL 
CMAZERAS-ftRAfeft 


