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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho aborda a importancia da leitura na nossa vida que e antes de tudo urn objeto 

de ensino ao qua! tern como finalidade formar seres humanos criticos capaz de ler 

entrelinhas e assumir uma posicao frente as diversas fontes de conhecimentos. Para isso, 

e necessario que as escolas desenvolvam a pratica de leitura para as criancas e so assim 

teremos pessoas informadas acerca dos acontecimentos da sociedade. Tambem 

apresenta as dificuldades que os professores enfrentam no cotidiano com relacao a 

leitura desenvolvida pela escola, isto e os mesmos se preocupam muito com a 

aprendizagem dos alunos porque eles nao conseguem assimilar os conhecimentos de 

forma clara e objetiva e por esse motivo acabam evadindo da escola. Por isso, o objetivo 

geral e iderttificar as causas que dificultam a aprendizagem dos educandos na area da 

leitura. Nesse caso, adotamos como metodologia, a observacao e o questionario porque 

atraves de urn estudo sistematizado os educadores pudessem encontrar uma solucao 

para o problema. Outro fato preocupante na educacao se refere a formacao dos 

professores e sua pratica de ensino. Neste contexto, os educadores nao conseguem 

desenvolver urn ensino de qualidade porque os orgaos educacionais nao disponibilizam 

de recursos tecnologicos para as escolas e dessa forma compromete a qualidade do 

ensino e o aluno e quern sai prejudicado porque nao tern uma aprendizagem satisfatoria. 

Para o desenvolvimento dos procedimentos metodologicos e analises dos dados 

utilizamos o Estudo de Caso que teve como objetivo conhecer a escola, os professores, 

alunos, funcionarios e sua pratica de ensino. O questionario aplicado para os alunos teve 

como finalidade adquirir informacoes de como esta a aprendizagem dos mesmos 

referente a leitura. Ja o questionario aplicado para os professores visa analisar como ele 

esta desenvolvendo a pratica de leitura na sala de aula. Finalizando com o questionario 

para o gestor que teve como objetivo saber como o mesmo esta auxiliando o professor 

neste contexto e quais os projetos que a escola tem para tentar solucionar o problema 

dos alunos com relacao a leitura. 

Palavras-chave leitura-informacao-aprendizagem-conhecimento 



INTRODtTCAO 

Este ensaio tern como tema: "Os diferentes usos da leitura: do contexto escolar ao 

social", sendo desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 

Antonio de Sousa Dias, localizada no Sitio Cocos, municipio de Cajazeiras - PB. 

O tema escolhido e bastante complexo porque se trata especificamente da leitura, sendo 

esta uma pratica relevante para nossa fermacao. No mundo globalizado onde os 

conhecimentos sao expostos diariamente a leitura desempenha uma funcao essencial na 

vida do homem. Pretendeu-se com o referido estudo incentivar a leitura para que a 

mesma se torne urn ato significativo, capaz de transformar o educando num ser criativo 

e compreensivo. Nesse caso, o objetivo principal das escolas e desenvolver a pratica da 

leitura, pois, quando as criancas participam do ato,elas tern uma melhor habilidade para 

entender os conhecimentos, como tambem passam a refletir opinar as informacoes 

surgidas no cotidiano. Portanto, e de suma importancia desenvolver em nos uma 

"cultura de leitura", pois so assim seremos aprendizes e formadores de opiniao em todo 

ambiente social e democratic© que estivermos. 

Os professores enfrentam grandes desafios no que diz respeito a leitura cm sata de aula, 

isto e, a maioria dos alunos apresentam fracassos por nao conseguirem entender os 

textos. Outro fato preocupante e a incidencia de reprovacdes e desistencia, ou seja, as 

criancas se sentem desanimadas por nao obterem sucesso com a leitura e por esse 

motivo acabam desistindo da escola. Atraves do estudo pretendemos mostrar aos 

professores novos caminhos para trabalhar a leitura na sala de aula com os alunos e 

dessa forma ira contribuir para uma melhor aprendizagem e, assim os educandos serao 

capazes de refletir os conhecimentos do dia -a dia. Nesse sentido, a escola deve ser urn 

dos lugares melhores para desenvolver o gosto pela leitura, aproximando a crianca do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

livro, tornando a leitura una puro prazer. 

O objetivo geral do trabalho consiste em identificar e analisar os diferentes usos da 

leitura. Nesse sentido, serao investigados as causas que dificultam aprendizagem dos 

alunos com relacao a leitura, como tambem refletir sobre sua utilizacao no processo de 

formacao do educando. Para o desenvolvimento do trabalho adotamos como 

metodologia a observacao e o questionario e assim os professores poderao ampliar sua 



pratica de ensino, principalmente na leitura. O necessario e fazer da escola uma 

comuntdade de leitores nos quais os alunos sejam capazes de buscar respostas para os 

problemas em questao e assim encontrarem as informacoes precisas e compreender o 

mundo que e objeto de suas preocupacoes, como tambem argumentar na perspectiva de 

defender uma posicao com a qual estao comprometidos. 

No capitulo I intitulado: "A importancia da leitura na nossa vida" faz-se um estudo 

sobre sua relevancia no mundo moderno, ou seja, a pessoa que nao a domina e 

considerada um ser vazio de conhecimentos. Relata tambem que diante do fracasso da 

leitura e preciso resgatar nas escolas o habito de ler por prazer sem cobrancas, provas 

cansativas e desgastantes. Nesse capitulo podemos ver os diferentes tipos de leitura 

existentes na sociedade, tais como. leitura de informa9ao que visa extrair elementos 

necessarios para a vida pratica do homem na sociedade; leitura de consultas tern como 

funcao informar ao leitor algo que ele deseja saber; leitura de acao serve para auxiliar o 

homem nas diversas situacoes da vida; leitura de distracao visa o relaxamento e o passar 

do tempo; leitura de reflexao visa refletir as mensagens do texto; leitura de emocional o 

leitor se envolve com os dramas e as situacoes dos personagens da narrativa e leitura 

poetica o leitor se deleita com a sonoridade das palavras e encontra prazer e informacao 

durante a leitura. 

E necessario que o professor tenha consciencia que a crianca precisa estar em contato 

com os varios tipos de leitura para que dessa forma ela possa ser estimulada a ler. 

Desde os anos iniciais, as criancas sao capazes de desenvolver o habito da leitura e cabe 

ao educador motiva-las e trazer diversos materials interessantes para que a crianca goste 

de ler. 

Ainda aborda a questao de como o professor deve introduzir a leitura na aula, a sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

importancia na nossa vida, a interacao com o material impresso, compreender textos 

escritos etc. Quando acontece o desenvolvimento da leitura na escola as criancas 

aprendem mais sobre os fatos existentes no meio social. Vale res salt ar que o educador 

deve ser mediador, ou seja, passe a criar condicdes para o aluno, fazendo levantamento 

do texto, comentar os acontecimentos da narrativa e assim eles compreenderao melhor a 

leitura. 
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No capitulo I I : "Formacao de Professores: Reflexoes sobre o papel da pratica no 

ensino" fazem uma discussao sobre os desafios que o professores enfrentam na 

educacao. Nesse aspecto, com a global izacao inserida nos diversos setores do mundo 

em que as informacoes sao transmitidas diariamente pelos meios de comunicacao a 

escola tern perdido seu carater de desenvolver um ensino de qualidade. Um elemento 

importante que caracteriza o fracasso no ensino consiste na falta de apoio dos 

governantes que nao tern contribuido de forma especifica, capacitando professores, 

equipando as escolas com recursos tecnologicos e dessa forma ao professor poderia 

ensinar melhor. 

Tambem relata a desvalorizacao da profissao docente ao qual tern provocado serios 

danos para o ensino comprometendo a sua qualidade. Devido as transformacdcs 

ocorridas na sociedade o professor deve usar sua criatividade para desenvolver um 

trabalho diferente na escola. Sendo assim, e preciso que o educador inove sua pratica 

com o objetivo de desenvolver um bom ensino, ou seja, nao basta saber teorias, mas e 

preciso saber aplica-las a nossa realidade e ainda criar coisas interessantes que desperte 

no aluno o gosto pela leitura. 

No capitulo I I I : "Percurso Metodologico e Analise de Dados" consiste no Estudo de 

Caso que tern como finalidade obter informacoes precisas a respeito da escola. Para o 

desenvolvimento da pesquisa utilizamos a observacao e o questionario e, assim foi feita 

a coleta de dados. 

Este estudo tern como objetivo conhecer a instituicao de ensino, o professores, alunos e 

funcionarios e ainda como a mesma realiza suas atividades O questionario aplicado 

para os alunos teve como finalidade obter informacoes precisas como eles estavam se 

saindo nessa area. Ja o questionario aplicado para os professores visava analisar sua 

pratica de ensino, especificamente os procedimentos da leitura em sala de aula. 

Finalizando com a aplicacao do questionario para os gestores que teve como objetivo 

saber como ele esta auxiliando o professor neste contexto e quais os procedimentos 

necessarios que a escola tern para solucionar o problema das dificuldades dos alunos na 

area da leitura. 
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Portanto, devemos trabalhar na perspectiva de formar bons leitores, pois, a leitura e o 

melhor diploma na vida do homem porque sem ela as pessoas sao desprovidas de 

conhecimentos e tambem nao consegue sucesso na vida pessoal e professional. Isto e 

logico, pois a aquisicao da leitura e imprescindivel para agir com autonomia nas 

sociedades letradas, ela provoca uma desvantagem profunda nas pessoas que nao 

conseguiram realizar essa aprendizagem. Uma geracao habituada a ler, com certeza tera 

uma linguagem muito mais ampla e valiosa, fazendo parte de uma sociedade letrada 

onde podera participar e argumentar, mostrando a forca da palavra quando se tern leitura 

c conhecimento e assim pode inteirar-se do mundo da informacao e conquistar sua 

verdadeira autonomia. 

13 



CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A IMPORTANCIA DA LEITURA NA VIDA DO H O M E M 

Atualmente, a leitura e um instruments) bastante concreto, no qual deve ser inserido de 

forma integral no contexto escoiar, tendo como objetivo principal formar pessoas 

leitoras e criticas que sejam capazes de argumentar e refletir as informacoes expostas 

nos livros, jornais, revistas e meios de comunicacao em geral que transmite a todo o 

momento conhecimentos sobre diversos assuntos que fazem parte da cultura mundial. 

Assim, o leitor deve refletir sobre as abordagens expressas, conceitos significativos que 

tornem o texto coerente e verdadeiro. O professor precisa trabalhar constantemente a 

leitura na aula, para que a crianca adquira o habi to de ler como meio de aprendizagem 

e a deixa criativa no intuito de enriquecer a sua formacao com conhecimentos 

significativos, e passam a descobrir coisas novas em detrimento setores do mundo. 

A leitura torna-se fundamental na vida dos seres humanos, porque diante dos avancos 

tecnologicos, econdmicos e socials surgidos no mundo globalizado esta tern papel 

decisivo na formacao do homem Sendo assim, a principal preocupacao dos educadores 

nao esta apenas em ensinar a ler e a escrever, mas a desenvolver o incentivo da leitura 

no espaco, ou seja, inserir conteiidos que estejam relacionados a pratica de leitura para 

que os alunos nao apresentem dificuldade quando for ler um texto ou outras 

informacoes, e tambem compreenda o que ele quer dizer ou informar. 

Alem disso, a pessoa que nao le, perde grande oportunidade de conhecer outras culturas, 

valores e os costumes de outras regioes e tambem e considerado um ser humano pobre 

em conhecimentos, e assim, deixa de aprender diversas informacoes que servirao de 

instrumento de aprendizagem para a sua vida tanto em termos profissionais como 

pessoais. Quando o sujeito e letrado e desenvolve boa habilidade na leitura, este sera 

capaz de compreender qualquer conhecimento ao qual pode expressar suas proprias 

ideias e refletir sobre o texto. 

Quando um leitor for ler um texto e necessario utilizar o conhecimento previo, isto e, o 

que ele aprendeu na comunidade e ao longo da vida, como meio de inserir para o texto 

as diferentes formas de informacoes aprendidas no cotrdiano, na perspectiva de ajudar a 

D'i CAMPINA GR/'.NDE 
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compreender melhor a sua mensagem. Por isso, e importante que o aluno fique atento as 

diversas fontes de infermacoes que circulam nos livros, jomais, revistas e meios de 

comunicacao porque atraves dos conhecimentos que o leitor adquiriu nesses meios ele 

pode chegar a ter uma boa interpretacao do texto construindo o significado , A final, 

quanto mais conhecimento textual o leitor tiver, quanto maior a sua exposicao a todo 

tipo de texto, mais facil sera a sua compreensao. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ativacao do conhecimento previo e entao essential a compreensao, pois e o 

conhecimento que o leitor tern sobre o assunto que lhe permite fa/.er 

inferencias necessarias para relacionar diferentes partes diseretas do texto 

num todo coerente. (KLEIMAN,1999, p.25). 

A leitura implica uma atividade de procura por parte do leitor, no seu passado, de 

lembrancas e conhecimentos daqueles que sao importantes para a compreensao do texto. 

Neste sentido, faz-se necessario esta procurando adquirir novos conhecimentos na 

perspectiva de abrir possiveis interpretacoes que evidencie o significado global do texto, 

chegando a explicitar a compreensao coerente da leitura abordada pelo leitor. 

1.1 OBJETIVOS E E X P E C T A T I V A S DA L E I T U R A 

A escola nao oferece subsidios eficazes para a realizacao das atividades de leitura de 

maneira coerente nas aulas. O principal problema sao os professores que nao veem este 

tipo de atividade como algo importante para o desenvolvimento cognitivo da crianca. 

Eles destacam mais a parte gramatical e as operacoes matematicas deixando de lado o 

habito da leitura. Quando fazem tarefas que incluem a leitura, nao trabalham com livros 

de literatura infantil, historias, fabulas etc. sendo que todo isso interessa a crianfa 

porque ela deseja descobrir a historinha dos livros. Apenas aplicam frases soltas como 

as que aparecem nas velhas cartilhas, nao estimulam a criatividade do aluno e tambem 

nao ha nenhuma significacao para a leitura, tornando o texto sem sentido. 

A leitura e essencialmente necessaria para o aluno entrar no mundo da imaginacao, da 

fantasia e do conhecimento. Nesse aspecto, e fundamental o professor trabalhar desde a 

alfabetizacao conteiidos relacionados com a pratica de leitura e o aluno vera a 

importancia que ela tras para ha vida nos dias atuais. Quando se ensina na perspectiva 

de aprender a ler e escrever acaba gerando um fracasso porque eles saberao decodificar, 

mas nao sabem o significado da frase. Dessa forma os alunos nao sao capazes de 
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interpreter ou compreender o texto como tambem sentira diftculdade na hora de 

escrever uma carta, um telegrams, etc., ou seja, nao dominant a leitura dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA maneira 

especifica, ocultando o seu propria aprendizado porque nao convivem com as praticas 

reais de leitura, o deixando vazio de conhecimento. 

Segundo Viard (1994. p. 107), nao considera, entretanto, a leitura como um processo 

mecanico de decifracao, mas uma elaboracao ativa do pensamento em busca de 

compreensao. As atividades de leituras sao difusas e confusas, porque muitas vezes 

constituem-se apenas em um pretexto para copias, resumos, analise sintatica e outras 

tarefas de ensino da lingua. Acontece que, a leitura feita desse modo, nao beneficia o 

aluno porque nao apresenta uma abordagem critica sobre o texto lido, isto e, ler apenas 

para fazer o trabalho e nao como meio de conhecer a historia que o texto narra. Tambem 

nao e capaz de expor seu pensamento e nem refletem sobre os acontecimentos surgidos 

na narrativa. O certo seria incentivar os alunos a lerem bons livros e passassem a 

produzir seu proprio texto, baseado nas ideias do autor e assim o aprendizado tornaria 

mais prazeroso e significativo para o educando. 

"A leitura nao e considerada um processo de decifracao, mas uma elaboracao ativa do 

pensamento em busca de uma compreensao." (VIARD, 1994. p. 107) . Quando a pessoa 

ler, as possibilidades sao enormes de alcancar sucesso na vida, no trabalho e assim 

crescera em termos de conhecimentos intelectuais e criticos, trazendo novos horizontes 

no decorrer do processo de formacao humana e conhecera os valores beneficos da 

leitura. 

Varios autores consideram que a leitura e, em grande medida, uma especie de jogo de 

adivinhacao, pois o leitor ativo, realmente engajado no processo, elabora hipoteses e a 

testa, na medida em que vai lendo o texto A proporcao que o leitor ler, este vai 

construindo sua propria ideia, revelando as possiveis causas e acontecimentos contidos 

na historia analisando-as criticamente sob o seu ponto de vista, opinando e refletindo 

sobre o que leu. Cada pessoa pode interpretar uma historia de maneiras diferentes 

porque cada uma tern uma visao critica a respeito da obra e assim, pode criar uma nova 

versao da narrativa. Nesse aspecto, a leitura foi compreendida pelo o leitor quando ele 

passa a fazer sua propria interferencia do texto estudado. "A compreensao, o esforco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para recriar o sentido do texto, tem sido varias vezes descritas como um esforco 

inconsciente nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA busca de coerencia do texto". (KLEIMAN, 1999. p. 29). 

Diante do fracasso da leitura e preciso resgatar nas escolas o habito de ler por prazer, 

sem cobranca de entendimento dos textos atraves de provas cansativas e desgastantes. 

Toda escola deveria. uma vez por semana propiciar as criancas o manuscio de livros em 

sala de aula para desenvolver os aspectos sensorials, emocionais e intelectuais da 

leitura, de uma forma racional e dinamica. O aluno aprende a ler lendo historinhas de 

revistas, cartazes, jornais etc., e nao passivamente copiando inumeras vezes uma palavra 

ou frases e muito menos atraves de copias longas. E por isso que a maioria dos alunos 

copia os assuntos, mas nao sabem identificar os significados daquelas palavras. Se 

fossem habituados a praticarem a leitura nao passariam tantas dificuldades na hora de 

produzir um texto. 

1.2 A POLISSEMIA DA NOCAO DE LEITURA 

Em concepcao mais ampla, a leitura pode ser entendida como atributo de sentido, 

podendo ser utilizada indiferentemente tanto para a escrita como para a oralidade, isto e, 

qualquer linguagem existente no cotidiano apresenta em sua estrutura, um padrao 

definido de significacao e sentidos. Nos estudos academicos, esse processo significa a 

construcao de um aparato teorico e metodologico de aproximacao de um texto. No que 

diz respeito a escolaridade, a leitura e definida basicamente no ato de ler/ cscrever na 

qual nao reflete de modo geral as particularidades do contexto social e muito menos 

consiste na atribuicao e construcao de interpretacao da leitura na objetividade de 

alcan^ar as propostas basicas da compreensao. Em concepcao mais contemporanea a 

leitura e definida como um ato de construir significados para um texto escrito, onde ha 

uma relacao que se estabelece entre leitor e texto, na qual o leitor atraves de algumas 

estrategias basicas, reconstroem um significado complexo do texto no ato de ler. 

Quando ha interacao entre os componentes do ato de comunicacao escrita, o leitor 

portador de esquemas mentais socialmente adquiridas com a convivencia diaria com os 

familiares e a presenca macipa das informacoes surgidas atraves dos meios de 

comunicacao de massa como: televisao, radio, internet, jornais entre outros, o leitor 

precisa acionar seus conhecimentos previos e os confrontar com os dados do texto, 
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"construindo", assim, o sentido, O professor como mediador do conhecimento, deve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

promover a interacao da leitura do texto comas realidade do aluno ao qual facilitara seu 

entendimento, como tambem encontram indicios para formular suas proprias ideias e 

atribuir varios conceitos para entender a interpretacao do texto. 

Segundo Freire (1991, p. 68), "define que a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, fundamentando-se na antropologia. o ser humano muito antes de inventar 

codigos linguisticos, ja lia o seu mundo" Portanto, e essencial que o professor crie 

condicoes para as criancas ficarem imersas no mundo do letramento, sempre esta 

praticando a leitura, utilizando as mais conceituadas categorias literarias, tendo como 

meta abranger a sua criatividade despertando para a criacao de novas producoes 

baseadas nas que foram trabalhadas pelos alunos e isso contribuira para o educando 

perceber a importancia e o significado que ela abrange no meio social. 

Portanto, uma leitura sem compreensao nao e leitura. Ler sem compreender e parar na 

decodificacao do sinal grafico. Para que uma leitura seja eticiente, e preciso haver 

interacao entre leitor e texto lido, um atuando sobre o outro, porque ler e atribuir 

significado ao texto. Ao fazer isso, esta se construindo a ampliacao da leitura de mundo. 

Pode-se abranger dentro do processo escolar e no meio social varia situacoes de leitura 

em que esta se encontra estabelecida. 

Primeiramente, pode citar a leitura de informagao. que consiste basicamente extrair de 

jornais, revista, instrucdes diversas, coletas dados etc, conhecimentos que estejam 

relacionados com a vida pratica do homem nos diversos aspectos do ootidiano A 

atividade do leitor dirige-se especialmente a tomar conhecimentos do conteudo, das 

mensagens sem preocupacao de registro duradouro da informacao. Este tipo de 

mensagem requer uma leitura rapida e precisa sem qualquer envolvimento afetivo 

pessoal, nao levando em conta o lado interpretativo do texto e se resume apenas em 

informa-se sobre o que acontece no mundo de um modo geral. 

Outro tipo de leitura bastante presente na vida das pessoas, e aquela utilizada todas as 

vezes que se procura uma informacao pontual num conjunto complexo de informacao 

ao qual se denomina leitura de consultas. Esta tern por objetivos particulares apenas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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consultar em: dicionarios, livros, enciclopedias, guias de enderecos e etc., ou seja, o 

leitor quando deseja adquirir uma informacao precisa ele recorrer a esse processo de 

leitura. Ainda existe uma grande exploracao visual especifica e seletiva, dissociada da 

compreensao global do texto. 

Ja a leitura para a agio, e extremamente frequente e mecanica , antecede , orienta ou 

modifica um comportamento ou uma acao. E uma leitura rapida e seletiva 

caracterizando-se como um meio de realizar determinados objetivos para alcancar a 

acao desejada. E comum encontrar essa leitura em diversas instancias do nosso 

cotidiano. Ex: placas de sinalizacao, de orientacao, de avisos, instrucao, leitura de 

cartazes na rua, receitas de bolo, regras de um jogo, manuals teoricos e montagem. 

Nesse contexto, a leitura designa para o homem grande importancia para que as suas 

acoes acontecam de modo eficaz em determinada situacao da vida. 

Enquanto que a leitura de reflexao e considerada mais densa porque se caracteriza 

efetivamente no ato de apreensao do conteudo do texto passando a ter momentos de 

pausa para que o leitor compreenda o que foi lido anteriormente buscando a sua 

interpretacao e reflexao. Assim, o ato de ler e realizado de forma silenciosa, integral, 

com retornos constantes para a retomada de ideias ja desenvolvidas, com o objetivo de 

saber realmente se a mensagem do texto foi compreendida pelos alunos. Tambem e uma 

leitura de prestigio, normalmente relacionada ao trabalho intelectual e aos estudos 

superiores: teses, ensaios, obras filosoficas, literarias etc., e requer profunda reflexao 

para entender os conhecimentos abordados nesses estudos 

Uma leitura bast ante utilizada por pessoas de varias idades e aquela considerada leitura 

de distrayao tendo como objetivo principal o relaxamento, a aventura e o passar do 

tempo, colocando era jogo uma disponibilidadc afetiva, emocional e encontra certa 

resistencia, herdada de uma solida tradicao escolar, por se tratar de uma leitura sem 

objetivos culturais ou educacionais. Nesse sentido, as pessoas leem por puro prazer sem 

nenhuma funcao utilitaria, e exige do leitor um dominio perfeho do ato de ler. Ela pode 

tornar a forma da leitura para espantar o tedio das salas de espera, do percurso das 

viagens, onde o leitor passa o tempo folheando uma revista, noticia ou fato. Esse 

metodo de leitura e bom para manter a pessoa informada sobre os acontecimentos 

surgidos no decorrer do dia-a-dia, e nao exige do leitor esforco para refletir as noticias. 
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Um aspccto diferente dos outros tipos de leitura e que essa se caracteriza na funcao de 

leitura dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h'nguagem poetica. e aquela em que o leitor alem de visar o conteiido 

veiculado pelo texto, busca-se deleitar com a sonoridade das palavras. E por exemplo, a 

leitura da poesia cujo prazer do conteiido esta ligado diretamente ao prazer da forma, da 

dimensao musical das palavras ou do texto. 

Uma outra abordagem de leitura realizada pelos leitores de forma generalizada, e a 

chamada leitura emocional, em que sao relatados os sentimentos, as emocoes, com as 

quais o leitor se ver envolvido, ate inconscientemente. Portanto, quando alguem le um 

romance em que os personagens sofrem por determinados fatores, podendo ser de 

origem economica, social, o leitor vendo aquele sofrimento, o seu aspecto emocional 

ve-se envolvido naquela situacao, ou seja, a leitura acaba gerando emocoes no interior 

do ser humano, implicando uma participacao efetiva, numa realidade alheia, fora de nos. 

Uma leitura sintagmatica e bastante evidenciada no processo escolar principalmente 

quando o leitor comeca a ler as primeiras palavras, isto e, ele acompanha palavra por 

palavra, numa certa ordem, adquirindo em geral, apenas um significado literal de 

leitura. 

Uma leitura paradigmatica faz com que o leitor nao so descubra o significado literal das 

palavras e expressoes, a medida que vai lendo, tras para esse significado os 

conhecimentos adicionais, oriundos de seu modo pessoal de interpretar o que leu, tendo 

em vista toda a sua historia como leitor e falante de uma lingua. Para isso, e 

fundamental a presenca do professor na perspectiva de facilitar a leitura do texto, 

instigando o aluno a formular hipoteses, como tambem elaborar perguntas relacionadas 

ao texto lido para servir de ajuda na busca de significado para a leitura 

1.3 COMO L E R T E X T O S IN A AULA 

No ato da leitura em voz alta, o leitor deve em primeiro lugar decifrar o que esta escrita 

para depois reproduzir oralmente o que foi decifrado, isto e, quando decifra a palavra e 

depois reproduz, a compreensao da-se de maneira adequada nao ocorrendo complicacao 

no ato de ler. Para a crianca ler um texto, e preciso deixar, antes, que o estude, 
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decifrando e treinando sua leitura. Quando isso acontece a leitura torna-se compreensiva 

porque a pessoa ao ler comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA paciencia constroi um amplo conjunto de significados ao 

texto lido. 

Um aspecto considerado importante neste processo e mesmo antes de iniciar a leitura de 

qualquer texto e preciso que o professor mostre aos alunos o que se ganha o que se 

obtem com a leitura, mas isto so e possivel por meios de atividades que facam sentido 

para inserir a leitura no contexto escolar. Se os alunos nao veem a importancia da leitura 

no dia-a-dia, elas continuarao pensando que e uma tarefa dificil, complicada e inutil. 

O habito da leitura e muito importante para o desenvolvimento e construcao do 

conhecimento da crianca e o professor deve incentivar questionar, assim facilita as 

relacoes entre os alunos o e educador. Alem disso, o desafio de ler faz com que o aluno 

raciocine ao qual permite a descoberta e passe a elaborar hipoteses sobre o que esta 

estudando. Vale ressaltar que a leitura constitui-se uma forma privilegiada de aprender 

envolvendo o aspecto criativo da crianca no processo educative, assim a sua auto-estima 

fortalecera e tambem ira construir sua identidade. Alem de ser uma fonte de prazer, de 

satisfacao pessoal, de conquista, de realizacao, a leitura serve de grande estimulo e 

motivacao para que a crianca goste da escola e de estudar e construa especificamente 

significados para a historia escrita por um autor. 

O principal desafio para as escolas em todas as partes do mundo e formar pessoas 

leitores. E um problema que abrange divcrsos setores cducacionais, a falta de 

compreensao da leitura, isto e, a maioria dos alunos leem mal e nao conseguem sequer 

interpretar um texto. O objetivo essencial da leitura e a compreensao, independente da 

forma como o educando compreende, seja palavra apos palavra o importante mesmo e 

que ele conheca o significado de cada uma das palavras e chegar ao fun da tarefa tendo 

a maxima ideia do sentido global do texto 

Alguns autores descrevem a leitura como uma especie de dialogo, uma troca, uma 

interacao entre o autor e o leitor. Este tern papel ativo de construir significados para o 

texto Quando deseja aprender a decifrar as palavras atraves de textos o processo e mais 

elaborado, mais vagaroso. E preciso destacar os argumentos principais, verificar as 

conclusoes, fazer a ligacao entre o que ja conhecemos e as ideias novas expostas pelo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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autor. Portanto, a leitura nao deve ser ensinada como se fosse um ato mecanico, 

separado da compreensao. O professor que realmente ensina nao deve aplicar velhas 

formas de trabalhar a leitura, entre as quais ja estlo desgastadas e nao contribui para o 

aprendizado do aluno. Sao os casos de estudar palavras soltas, silabas isoladas, ler 

textos idiotas e repetir varias vezes exercicios de copias ao qua! resulta em desinteresse 

e rejeicao pelos alunos. E preciso tornar a leitura significativa e atraente de modo que 

contribua para a formacao de bons leitores capazes de fazer uso da leitura nas diversas 

instancias da sociedade, isto e, usar como meio de producao de conhecimento para a 

vida tanto em termo profissional e tambem como fonte de informacao para o cotidiano. 

Para despertar o interesse infantil pel a leitura muita coisa pode ser feita pela familia e 

pela pre-escola. O mais cedo possivel, ler historia infantil e oferecer livros para a 

crianca folhear. Nesse aspecto, a leitura tern uma funcao ludica e os pais devem praticar 

esse ato para as criancas. Muitas sao as formas existentes no nosso ambiente e assim, 

podem inserir como forma de realizar a sua aprendizagem. A leitura de cartazes, de 

etiqueta comercial e de jornais tern funcoes de informativas. como as de instrucoes -

receitas de cozinha visam orientar determinada acao 

Sendo assim, quando um pai compartilha a leitura de um livro com uma crianca pre-

escolar, nao apenas se cria uma atividade ludica, mas tambem se toma um momento de 

prazer e aprendizagem. Quando os pais desenvolvem este trabalho, as criancas ampliam 

o seu vocabulario e favorece o conceito para adquirir outras linguagens criando mundos 

imaginarios. 

Lima maneira de ler historias para criancas pequenas, e ler em voz alta, nas quais elas 

escutam, olha , perguntam e respondem, e assim facilita o conhecimento das funcoes da 

escrita, ao mesmo tempo em que favorece a aprendizagem das convencoes e dos 

conceitos relativo ao material impresso e ajudar a motiva-las para aprender a ler e a 

escrever de forma culta. 

1.4 A PRATICA DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L E R HISTORIAS 

Diante da perspectiva de leitura e essencial determinar as praticas de leituras nas aulas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a o qual consist e nas atividades compartilhadas entre o adulto e as criancas, nas qua is o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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adulto assume a funcao de agente mediador entre o texto e a crianca, que ainda nao e 

considerada leitora ncm escritora. Na aula de leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA princtpalrncntc em estagios iniciais, 

o professor deve assumir papel de mediador entre o aluno e o autor Nessa mediacao, 

ele pode fornecer modelos para atividade global, como por exemplo, fazer perguntas ou 

comentarios sobre o texto o que possibilita para a crianca mais aprendizagem. 

"Em primeiro lugar, podcmos afirmar que, quando um leitor compreendc o 

que le, esta aprendendo. a medida que sua leitura o informa, permite que se 

aproxinic do mundo de significados de um autor e Ihc oferece novas 

perspectivas ou opinioes sobre determinados aspectos", (BACELAR e 

CUNHA 2000. p.79). 

Portanto e consideravel um aspecto positivo na leitura quando o leitor ler uma 

determinada obra e entende o que o autor quis dizer. Assim, a aprendizagem foi 

significativa, ao qual ele obteve exito com a pratica da leitura. Agora, quando uma 

pessoa ler e nao sabc o que texto quer transmitir foi um perca de tempo porque nao ele 

aprendeu sobre a ideia principal do texto, nao ocorrendo aprendizagem, isto e, ler nao e 

apenas decodificar letras, mas entender a mensagem do autor que se expressa nas varias 

formas de leitura. 

Vale ressaltar que a leitura em voz alta e importante na hora de ler, historinha, fabulas 

etc. Um fator essencial e que ao ler livros, o adulto altema a leitura e o dialogo com as 

criancas, direcionando a atencao delas com o livro. Quando estiver lendo e preciso 

denominar as ilustracoes, ou seja, mostrar os desenhos e perguntar o que e, para que eles 

conhecam as figuras como tambem e uma maneira de colaborar na compreensao da 

leitura. Esse tipo de interacao tern sido denominado questoes do tipo que. Perguntar "o 

que e isto?", "qual e o nome da figura?" O que tern aqui? , durante a leitura 

compartilhada estimula as respostas verbais da crianca mais do que as respostas de 

assinalamente do que as do tipo "sim e nao". A partir dessa interacao, as criancas 

entenderao melhor a historia, quando se passa a cstabclecer as propriedades das 

questoes tipo que. 

Muitos estudos mostram que uma leitura diaria e um bom comedo porque permite as 

criancas um contato com a linguagem formal dos livros e com o texto escrito que as 

motiva a aprendizagem. E importante que as criancas oucam varias vezes a mesma 

historia, porque a repeticao ajuda-as em varios sentidos, ou seja, el as memorizam e 
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podem contar novamente, relembrar e fazer comentarios sobre os personagens, e ajuda 

ao leitor entender melhor os acontecimentos da propria historia narrado por um adulto. 

1.5 A INTERACAO C O M O M A T E R I A L IMPRESSO DE TIPO URBANO E 

DOMESTICO 

A quantidade de materials que podem ser utilizados como fonte de leitura e bastante 

presente no nosso cotidiano. Sao diversas situacoes que o adulto pode oferecer as 

possibilidades de interagir com esse tipo de texto. E comum que os pais facam as 

criancas a participar das decisoes sobre as compras de alimentos, da consulta a 

determinadas fontes de informacao ou da preparacao da comida. Nesse momento, a 

interacao com os materials vai fornecendo a crianca a identificar com a ajuda de um 

adulto os produtos a partir dos indicios graficos da palavra escrita. Dessa forma, a 

crianca conhecera os produtos atraves do logotipo e rotulos comerciais, tais como Mc 

Donald's, coca-cola-nestle , etc., isto e , com a identificacao ela ficara sabendo o nome 

do produto e ja e um conhecimento a mais adquirido com a situacao da dia-a-dia. 

A diferenca entre os pais que orientam sua interacao em funcao das praticas de leitura e 

aquela que nao o fazem consiste em que os primeiros chamam a atencao da crianca nao 

apenas sobre as formas, as cores e os desenhos dos produtos, mas tambem sobre seus 

nomes escritos - rotulos com nomes da marca do produto, ou outras informacoes 

escritas, tais como a quantidade, o peso, a data de validade, etc. Alem de esses materials 

contribuirem para a leitura, desperta no aluno outras formas de aprender que sucinta em 

varios aspectos que sao de grande importancia para o aprendizado, tais como identificar, 

tamanho, cor, peso, etc., de produtos. 

Para entrar no mundo da leitura e preciso fazer referencia a linguagem escrita, sendo 

esta uma maneira de ter acesso aos textos. Quando as criancas comecam a produzir 

textos elas se deparam com as formas e as representacoes de linguagens graficas 

contidas nele, ao qual incentiva a produzirem textos com a finalidade de explorar o ato 

de escrever, transformando-se numa atividade convencional em que elas aprendem as 

formas graficas das palavras e assim favorece o leitor navegar nos textos. E importante 

que as criancas interajam com uma grande diversidade de material de leitura para que 
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possam produzir e reproduzir textos narrativos, descritivos etc., apropriando-se com o 

mundo dos conhecimentos. 

Sem diividas, a sala de aula precisa ser rica em materials de leitura, para que a crianca 

aprenda de maneira significative a importancia dos elementos escritos para o contexto 

escolar e social. Criar um contexto de cultura escrita significa dar oportunidades para 

que as criancas atribuam significados aos escritos, conforme suas diversidades 

competencias, 

() professor contribui para o desenvolvimento dessa capacidade dos alunos quando 

fazem Ieituras em torn de voz mais alto, comenta ou discute com eles o aspecto do texto. 

O leitor precisa conviver com outros materiais alem do proprio livro didatico, para se 

familiarizar com varios generos textuais (historias, poemas, travas, cancoes, jornais, 

gibis, programas e noticias etc.), enfim as possibilidades de trabalhar a leitura sao 

imensas e cabe ao professor escolhcr o metodo ideal para aplicar nas aulas e que agrade 

as criancas, deixando a rotina das aulas mais interessantes, ou seja, sair da mesmice, 

porque so com o livro didatico as criancas cansam e acabam desinteressando pela leitura 

e, assim, e necessario envolve-las com outros suportes de textos e a aprendizagem 

torna-se mais influente na vida dos alunos. 

Outro aspecto fundamental e durante a aula de leitura, o professor passe a criar 

condicoes para o aluno, ou seja, fazer levantamentos do texto para que eles opinem, 

comentem, utilizando sempre os proprios conhecimentos aprendidos com as 

experiencias de vida do aluno e assim, sera constatido seu maior conhecimento sobre o 

assunto e compreendendo de forma sistematica a argumentacao da leitura, enriquecendo 

a sua propria linguagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.6 CARACTERISTICAS DE U M AMBIENTE DE CULTURA ESCRITA 

Desenvolver um ambiente adequado e rico dentro da sala de aula e um processo 

construtivo que deve ser inserido de forma especifica no contexto escolar. Par isso, o 

professor deve trabalhar com uma quantidade suficiente de material escrito. Alem disso, 

os materiais devem ser analisados pelos professores, e estes devem ser adequados e 
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relevantes no aprendizado da crianca. Varios tipos de textos podem ser encontrados no 

espaco da vida cotidiana. 

Existe uma infinidade de portadores de textos que se fazem presentes nos centros 

urbanos. Dentre eles sao faceis de localizer, estes encontram nos lugarcs publicos e nas 

ruas. Sao escritos em situacoes que servem para identificar algo e organizar a vida das 

pessoas que circulam na area. Geralmente sao textos pequenos fixados em varios 

ambientes e serve para designar, ordenar, informar a populacao sobre a funcao dos 

centros comerciais e a sua devida localizacao. Os principals textos desse tipo sao: 

posteres, cartazes, paineis, textos comemorativos, folhetos, etc., onde cada um 

desempenha uma funcao de informar ao leitor a sua utilidade na vida dos seres 

humanos. 

Outro tipo de material bastante presente no cotidiano, consiste nos portadores de textos 

do espaco domestico que podem ser encontradas nas residencias das pessoas. Sao os 

rotulos, signos, marcas e logotipos feitos sobre embalagens impressa de uma grande 

diversidade de materiais, como por exemplo: pap el, madeirajata, vidro, plastico, pano, 

ceramica, etc, e tambem folhetos, material publicitario, manuais em diversas fontes e 

cores. Esses materiais podem ser utilizados como forma do aluno conhecer outras 

leituras que fazem parte de sua realidade e sao usadas diariamente no espaco em que 

vive como tambem passara informacao e comunicam diretamente sem passar pela 

linguagem. Porem constitui-se em um recurso importante para gerar atividades de 

leitura e escrita. 

A escola tern por objetivo dispor de material de leitura acessivel para os alunos. As 

escolas quase nao disponibilizam desses materiais o que gera um enorme fracasso no 

ensino. Quando sao confeccionados trabalhos que envolvem o ato da leitura, os 

professores nao sabem colocar na posicao cert a na sala de aula e estes poem os cartazes 

e os textos longe do alcance das criancas, acima do quadra-negro ou do armario, 

deixando os sem ter contato com o material. E preciso deixa-los ao seu alcance, para 

que sua proximidade possa influenciar a crianca ater entusiasmo pela leitura, ao qual 

tern uma grande parcela de contribuicao para desenvolver o ato de ler na vida da 

crianca, e assim, ajuda a compreender as historias dos trabalhos escritos nos cartazes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'
1

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . . / :# ?Anc F t n E R A L 

DE CAMP1NAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRf NDE 
GENTRO DE FORMAQAO DE PR0ftSS0?;~ S 

B1BLI0TECA SETORIAL 
t.t.mfmm.pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&mlM 



Um outro fator import ante na reaiizacao do trabaiho com leitura, e fazer criterios de 

selecao dos livros e que estes sejam de qualidade e a clareza das ilustra^oes, as 

caracteristicas de previsibilidade do texto, sua extensao, o nivel do vocabulario e dos 

conceitos sejam levados em consideracao como marco principal para o desenvolvimento 

do estudo da leitura. Os recursos visuals como, slides, desenhos ou marionetes e uma 

forma de ajudar a crianca desenvolver mais a sua criatividade. expressando-se de 

maneira adequada a lembrar dos episodios e a sua relativa seqiiencia no decorrer em que 

foram lidas. 

O mais importante na hora de ler historias para as criancas e fazer dessas atividades um 

momento de prazer, de divertimento. Elas naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA devem ser usadas para dar licoes de 

moral ou para fins de atividades. porque, logo os alunos irao ler por obrigacao e nao por 

sua propria vontade. Quando ler uma historia sem nenhum proposito, o aluno aprende 

mais porque pode penetrar no mundo do faz-de-conta e assim, ficara atento para 

descobrir o que o narrador fara ao terminar a historia, e afrnal entendera de forma 

complexa o sentido global do texto. Vale destacar que na hora da leitura, chame a 

atencao para certos aspectos do livro, nem sempre observados pelos alunos, a saber. O 

professor precisa explicar as informacoes na capa e contra-capa, o que o titulo e o autor 

demonstra para a respectiva obra. 

"Uma das condigocs necessarias para que a cxpcricncia de ler seja prazerosa, 

e que a leitura satisfaca um proposito, isto e, seja significativa par o leitor, 

dcspenando curiosidade, que o ajuda a comprecndcr o mundo ou criar 

mundos imaginarios". (BACELAR e CUNHA 2000, p. 49). 

Portanto, nao se ver a concepcao de leitura enquanto processo interativo (leitor. Texto, 

leitor-autor), a partir da recuperacao explicita da assimilacao dos conhecimentos. E 

preciso que o professor nao considere o livro didatico como unico portador de verdades 

absolutas, como representante fiel das ciencias. Deve levar em conta os aspectos 

cognitivos da realidade social e trabalhar as leituras que satisfacam preencher o mundo 

dos alunos com informacao que sejam realmente necessarios para a sua insercao do 

mundo contemporaneo. 



1.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTERACAO NA LEITURA DE TEXTOS 

Mediante a leitura, estabelece-se uma relacao entre leitor e autor que tern sido definida 

como de responsabilidade mutua, pois ambos tern a zelar para que os pontos de contato 

sejam mantidos apesar das divergencias possiveis em opinioes e objetivos. E primordial 

utilizar os conhecimentos que o leitor tras para o texto, onde passa a confrontar com as 

ideias do autor ate chegar a uma conclusao definitiva. Nas atividades de leitura, o papel 

do educador sera o de favorecer ao aluno oportunidade de interagir com a linguagem 

escrita, de usa-Ia de modo significativo para compreender o sentido do texto. O aluno 

nessa abordagem tern por objetivo o de descobrir, observar, categorizar, construir 

hipoteses e as testa como meio de construir novos esquemas interpretativos sobre as 

flmcoes da linguagem escrita e assim, o leitor desenvolve a interacao com o autor a 

partir de outros conceitos formais desenvolvendo a compreensao geral. 

Quando estamos lendo. produzimos sentidos (rcproduzindo-os c 

transformando-os). Mais do que isso. quando estamos lendo. estamos 

panicipando do processo (socio-historico) de producao de sentidos e o 

fazemos de um lugar e com uma direcao histories detenninada. (ORLANDI, 

1988. p.59). 

O modelo interativo nao se centra exclusivamente no texto nem no leitor, isto e, quanto 

mais informacao possuir um leitor sobre o texto que vai ler, menos precisara fixar-se 

nele para construir uma interpretacao. Por isso, e sempre bom adquirir novos 

conhecimentos a respeito da sua historia, assim, o leitor tera melhor entendimento sobre 

a narrativa. 

Varios elementos na interacao face a face ajudam ao leitor ter uma compreensao mais 

rapida a respeito da leitura. Sao considerados os gestos, os objetos ao redor, bem como 

o conhecimento mutuo da dos interlocutores sao todos os elementos nos quais se 

apoiam a compreensao. Esse metodo nao se adequar para textos por que o fato de o 

leitor esta lendo num parque ou na sala de aula significa dizer que a compreensao nao se 

torna relevante e a rela9ao existente entre a simultaneidade do autor nao ajuda ao leitor 

entender a sua mensagem, isto e, o que facilita a forma de compreender o texto sao os 

elementos que estao inseridos dentro do contexto estudado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse aspecto, e preciso entender que as responsabilidades do autor com a do ieitor 

sejam consideradas maiores. O autor que detem as palavras deve abordar rtos textos, 

ideias claras e relevantes para possibilitar o leitor obter a reconstruct dos sentidos. 

Quando ha uma linguagem dificil de ser entendida, o leitor necessita recorrer a outras 

fontes de informacao na perspectiva de entender o texto de forma coerente e clara. 

Portanto, o leitor deve fazer pelo menos Ires leituras. a previa, a efetiva, e a 

recapitulativa. A primeira consiste ao leitor obter alguns dados sobre a leitura 

in formando se tern sentido ou nao para entender. a segunda visa mostrar ao leitor uma 

ideia geral que o livro tras, enquanto a ultima tern o objetivo de mostrar pontos que 

passaram despercebidos pelo leitor durante a leitura. Quando ocorre a interacao, a 

aprendizagem torna-se mais facil, o que acaba criando um momento de prazer no ato de 

ler. Esse processo deve fazer parte da leitura de sal a de aula porque quando um coopera 

com o outro, a crianca conseguira a entender o significado do texto, deixando-a feliz. 

Ainda o processo interativo apresenta dois tipos de estrategias, segundo as exigencias da 

tarefa e as necessidades do leitor. Principalmente, tern se o TOP DOWN sao aquelas 

que vao do conhecendo do mundo para o nivel de decodificacao da palavra, enquanto 

que o metodo BOTTON - UP, caracterizando-se como um ascendente que comeca pel a 

verifi cacao de um elemento escrito qualquer, a partir dai mobiliza outros 

conhecimentos. Esse processo e comum ser utilizados por leitores iniciantes em que usa 

predominantemente a decifracao da letra ou palavra escrita precede a ativacao de 

conhecimento semantico, pragmatico ou enciclopedico. Atraves desse metodo torna-se 

essencial par o aluno compreender. Se o professor nao colaborar, com conhecimentos 

sobre determinado tema, fica mais complicado o entendimento do texto por parte do 

aluno. Assim, e importante fazer pergunta para dialogar com educando sobre o que esta 

estudando para nao tornar o processo de entendimento um fator sem sentido. 

Uma crian9a que ler vagarosamente silaba por silaba, vera dificuldade para lembrar a 

historia que estava no inicio quando el a chegar ao fim. Nesse meio, e fundamental a 

presenca constante do professor esta ajudando a desenvolver a leitura da palavra por 

completo, para que o aluno seja capaz de conhecer instantaneamente as palavras e assim 

conseguir ler a palavra toda. Sendo assim, o processo de construcao de significados para 

o texto e mais satisfatorio porque ele ja le sem fazer interrupcoes. Quando ocorre a 
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leitura desse modo fica dificil reconhecer tal palavra, e o aluno jamais compreendera o 

que uma frase quer dizer, tomando-o texto vazto de ideia. 

A aprendizagem deve ser realizada em situacao compartilhada, que possibilitem a 

interacao social entre as criancas e o adulto, porque somente assim acontecera o pleno 

desenvolvimento cognitivo dos alunos ao qual passara a ser mais propicio a aprender 

certos conhecimentos. 

Segundo pesquisas realizadas, demonstram que o ato de leitura expressa em voz alta e 

dos procedimentos usados no desenvolvimento de atividades para criar condifoes 

excelentes de ambientes sociais de leituras, favorece para as criancas inteirasse com o 

mundo de conhecimento, conquistando a verdadeira autonomia, passando a 

desempenhar o seu papel na vida e na sociedade. 

Por isso, e necessario que os professores incorporem as atividades de leitura em voz alta 

dcntro dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sua programacaD diaria, c em seguida apos ler o texto deve iniciar a discussao, 

fazendo comentarios ou perguntas sobre o texto lido. Quando ha colaboracao do 

professor no desenvolvimento da leitura com a crianca, esta tera o aprendizado rico, e o 

aluno sera capaz de criar e compreender a linguagem artistica, estabelecer normas, 

valores sociais e culturais. 

Dai a importancia de se trabalhar a leitura de forma conjunta porque possibilita ao leitor 

ampliar o seu conhecimento, intcriorizando o processo de reflexao como tarnbem 

abordara diversos elementos do texto. Assim, ele tera capacidade de analisar e 

interpretar frases ou textos entendendo realmente seu significado, tornando-se um 

verdadeiro leitor. E as criancas que participant em experiencias de leitura 

compartilhadas no ambiente familiar, mostram-se mais interessadas e curiosas na hora 

de fazer as atividades para a aprender a ler e escrever no ambito escolar. 

Porem, ler, principalmente nas series iniciais e um processo indispensavel, e e uma 

forma da crianga come^ar a produzir pequenos textos para que ao chegar numa serie 

mais avancadas nao sinta tanta diftculdade de produzir textos Scndo assim, e tao 

importante na sociedade, a leitura, porque sem a mesma o individuo jamais alcancara 
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certos objetivos na vida, Isto e, tudo que deseja fazer este presente e quem nao pratica 

leitura sera dificil de realizar-se profisstonalmente. 

Um aspecto considerado primordial no desenvolvimento da leitura em voz alta sera 

proposto a seguir: 

1. Incorporar a leitura em voz alta pelo menos uma vez por semana. 

2. Iniciar a leitura como parte das rotinas escolares, de modo que as criancas 

escolham o lugar adequado para sentar, mas tambem e importante que el as 

prestem bastante atencao no ato da leitura para saber realmentc a historia. 

3. A sal a deve ser um ambiente alegre e confortavel, para que a crianca se sinta a 

vontade. 

4. Escolher historias que sejam divertidas ao qual possibilitam maiores interesse 

por parte do leitor. 

5. E sempre bom ler uma historia varias vezes, porque a repeticao facilita a 

compreensao, a memorizacao de palavras e a reconstrucao da historia pelas 

criancas. 

6. Antes de iniciar a leitura apresentar o titulo e o autor. Tambem pode apresentar o 

conteudo at raves de apresentacoes teatrais, marionetes, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Envolver as criancas com perguntas e discussoes sobre a historia narrada pelo 

professor. 

8. Promover as condutas de simulacao de leituras. 

9. Estimular a reconstrucao oral, isto e, apos fazer a leitura, o professor deve pedir 

para as criancas contar oralmente a historia. 

10. Propor a reescrita de textos modelos, em que consiste na produ?ao da historia, 

ou seja, o aluno dissertara de forma escrita a compreensao da leitura. 

Diante das propostas apresentadas e indispensavel a presenca do professor nesse 

processo, porque este contribuira como escriba e a crianca aprende a participar como 

produtora do texto, e assim, construira uma boa linguagem oral e escrita. Importante que 

o professor atraves de uma metodologia especifica contemplasse o aluno com uma 

formacao amp la no quesito leitura e desenvolveria um ser pensante e critico 

O professor deve desenvolver no aluno a habilidade de leitura, isto e, motivando atraves 

de uma conversa geral sobre o texto, e assim ele sentira mais prazer em ler. Tambem e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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evidente ler de forma silenciosa, sublinhando as palavras desconhecidas para depois 

procura-las no dicionario para saber o que elas realrnente significam dentro do contexto 

da historia abordada pelo autor, Uma ideia essencial para os professores trabalharem 

leitura, seria fazer const antes perguntas sobre o texto, como: "onde ocorreu a historia?", 

"quando"? "Aquem?", dessa maneira as criancas vao reconstruindo o sentido da 

historia. Outro processo de leitura que deve ser inserido no dia-dia das aulas e a 

producao de historias que sejam diretamente ligadas a realidade dos alunos, porque eles 

sentirao interessados em desenvolver um discurso do cotidiano e isso trara uma 

compensacao necessaria para o leitor. 

O professor deve estar atenlo para conhecer as dificuldades reais, naturais que as 

criancas apresentam no momento de aprendizagem. Mediante este conhecimento, o 

professor podera ajudar ao aluno, facilitando processo e selecionando apenas textos bem 

reduzidos. Neste momento de dificuldade e necessario nao sobrecarregar a crianca com 

textos longos, porque ela nao tera capacidade de entender o que o autor transmite, e 

assim, acontecera principalmente o fracasso da leitura. Portanto, deve aplicar textos que 

despertcm a curiosidade do aluno, instigando a descobrir novos horizontes atraves da 

leitura de historinhas, e este tera o melhor aproveitamento no aspecto de ler. 

Se a crianca ler um texto e descobre que nao esta entendendo, ela deve voltar para tras e 

ler novamente, ou entao, procurar o significado de uma palavra chave que encontra no 

texto. e dessa forma ela conseguira obter algum resultado sobre a leitura. Quando faz a 

releitura, tras muitos beneficios, oferece subsidios consideraveis, principalmente a 

niveis racionais. Pode apontar novas direcoes de modo a esclarecer duvidas, evidenciar 

aspectos antis despercebidos ou subestimados, apurar a consciencia critica a cerca do 

texto, entendendo-os de forma critica. 

Para obter sucesso na leitura e fundamental a participa^ao do professor durante o 

processo. Ao contrario, ele nao deve ler um texto so para preencher aula, mas fazer com 

que as criancas entre no mundo do texto participem da leitura de muitas maneiras, 

olhando as imagens enquanto o professor ler a historinha, aprendendo a reproduzir 

respostas verbais, imitando os personagens, comentar com os colegas sobre o discurso 

da narrativa, etc. a pratica de leitura tras para o aluno um mundo novo repleto de coisas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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diferentes e desconhecidas e que estes o descobrem a medida que vao lendo, e tambem e 

uma forma de explorar a criatividade do aluno, 

"Penso que e muito mais facil ler um texto sobre um assunto interessante, 
porque voce se envolve e fica motivado. Mesmo quando a linguagem c 
complicada voce nao desiste". (ORLANDI, 1987, P.S5). 

Estender a leitura a outras atividades, varios tipos de leituras podem ser introduzidas 

como atividades, tais como: historias, cancoes, poemas, ou adivinhaloes e fazem com 

que as criancas despertem para o interesse e as compreenda o sentido. Podemos 

representar uma historia mimicamente, enquanto ela esta sendo contada, pode preparar 

uma exposicao com diferentes versoes de uma historia popular ou entao fazer um mural 

com as ilustracoes da narrativa. 

As atividades sao infinitas e oferecem muitas possibilidades de ampliacao de leituras 

em sala de aula. Como por exemplo, a crianca amplia o seu aspecto cognitivo quando: 

pintam ou fazem colagem da representacao pessoal do poema ou da historia. construir 

maquetes com objetivo de expor a historia de forma divertida, tambem e preciso que o 

educador faca pergunta que ajudem a focalizar, escolher e verbalizar o tipo de 

representacao escolhido pelas criancas. Essas atividades consistem num. meio de fazer 

com que as criancas participem da leitura exercendo o papel enquanto leitora e assim, 

acabam construindo com a insercao atraves do mundo do conhecimento e as deixam 

mais informada a respeito do que acontece na sociedade. 

Para os educadores, as palavras "ler e escrever" sao bastante evidenciados na escola e 

continua sendo a funcao cssencial para redefinir o processo de ensino-aprendizagem 

desenvolvido pela instituicao escolar 

O principal desafio enfrentado nas escolas consiste basicamente no ato de incorporar 

todos os alunos a cultura escrita, e o de conseguir que todos sens ex-alunos cheguem a 

ser membros plenos da comunidade de leitores e escritores Formar alunos como 

praticantes de cultura escrita, e preciso reconceitualizar o objeto de ensino e construi-lo 

efetivamente as praticas sociais de leitura e escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O necessario e fazer da escola uma comunidade de leitores nos quais os alunos sejam 

capazes de buscar respostas para os problemas cm questao e assim, encontrarem a 

informacao precisa e compreender o mundo que e objeto de suas preocupacoes, como 

tambem argumentar na perspectiva de defender uma posicao com a qual estao 

comprometidos. 

Alem da leitura, e necessario fazer da escola um ambiente de escrita, isto e, os 

professores devem incentivar os alunos a produzirem seus proprios textos, tendo como 

objetivo mostrar suas ideias, para informar sobre fatos que os destinatarios devem 

conhecer. Para isso, e import ante que a escola trabalhe leitura e escrita junta porque 

ambas permitem ao aluno repensar o mundo e reorganizar o proprio pensamento e dessa 

forma eles incorporarao as habilidades de ler e escrever. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.8 DIF1CULDADES ENVOLVTOAS NA ESC0LARIZACAO DAS PRATICAS 

Apesar de se considerar a leitura e a escrita como praticas, as mesmas apresentam tracos 

que dificultam sua escolarizacao. ao contrario dos saberes explicitos, publicos e 

sequenciaveis, essas praticas sao indissociaveis porque oferecem resistencia tanto a 

analise como a programacao seqiiencial, que surge como tarefas por participates nas 

atividades de outros leitores e escritores. 

Tentar que praticas "aristocraticas" como a leitura e a escrita sejam instauradas na 

escola, supoe, enfrentar e encontrar caminhos para resolver a tensao existente na 

instituigao escolar entre a tendencia a mudanca e a tendencia a conservagao, entre a 

funcao explicita de democratizar o conhecimento e a funcao implicita de reproduzir a 

ordem social estabelecida. 

A funcao social da escola e comunicar saberes e comportamentos culturais as novas 

geracoes, a leitura e a escrita existem nela para ser ensinadas e aprendidas. E importante 

ressaltar que na escola os leitores devem ser construtores de conhecimentos e assim, 

produzir suas proprias ideias baseadas em outras leituras. 

Ja os propositos comunicativos-tais como escrever um poema, ou ler para conhecer 

outras culturas costuma ser excluidos das escolas. 
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Atualmente, o maior desafio da escola e formar praticantes da leitura e da escrita e nao 

apenas sujeitos que possa "decifrar" o sistema de escrita. As escolas nao estao formando 

alunos para buscar solucao de problemas existentes na sociedade, ou seja, a maioria dos 

educandos nao sabe sequer interpretar e compreender um texto. 

Nesse caso, e preciso que a escola forme seres humanos criticos, capazes de ler 

entrelinhas e de assumir uma posicao propria fxente aos desafios impostos pelos 

sistemas sociais. No entanto, torna-se possivel afirmar que a leitura e a escrita devem 

ser contextualizada de forma complexa nas escolas e o professor deve trabalhar 

utilizando os dois processos, ao qual possibilita ao aluno entender melhor os 

conhecimentos. 

Sempre e necessario para todo profissional estar atualizado com conhecimentos 

surgidos no mundo moderno, e mais airida no caso dos professores. Houve uma 

mudanca significativa nos ultimos anos era relacao a alfabetizacao, mas nao teve 

suficiente eco nas instituicoes formadoras de professores. A funcao social do docente 

continua sendo desvalorizada, ou seja, os salarios que recebem sao poucos e mal da para 

sobreviver, eles nao tern acesso a livros especializados que tratem do processo de ensino 

na escola. Enfim, a capacitacao esta longe de ser a panaceia universal que tanto 

gostariamos de descobri. 

Muitos obstaculos surgem quando o leitor tenta ingressar as atividades de leitura na 

escola e este precisa refletir para encontrar caminhos que possam supera-los. 

Na escola, leitura e escrita sao necessariamente obrigatorias, porque ensinar a ler e 

escrever e uma responsabilidade da escola. Sendo assim, a instituicao escolar tern que 

apresentar a leitura e a escrita como obrigatoria e atribuir-lhes, entao, como proposito 

unico ou predominante o de aprender a ler e a escrever. 

Para trabalhar a leitura e a escrita de forma complexa e preciso que os professores 

desenvolvam projetos relacionados ao tema. Na medida em que os alunos participam 

dos projetos os mesmos se sentem mais motivados nas atividades como tambem passam 

a ter um aprendizado melhor com relacao aos conhecimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A leitura nao deve ser restrita, isto e, o educador precisa trabalhar com livros 

interessantes que despertem no aluno a curiosidade e a criatividade dos mesmos. O mais 

importante e que os alunos compreendam as historias, independente do genero literario 

escolhido. As vezes, o educador trabalha a leitura de textos que nao tern nada a ver com 

a realidade do aluno. Nesse sentido, os educandos se sentem desestimulados em 

aprender algo que nao esteja ao seu alcance. 

O habitual na escola fundamental e que os professores trabalhem com textos 

especificamente dirigidos a criancas, que foram produzidas pensando-se nas criancas 

como leitores potenciais. E muito menos habitual cometer ousadia de confronta-los com 

textos que nao estejam dirigidos aos mesmos, e que, portanto, nao consta as 

informa^oes necessarias que deveriam estar presentes no texto para as criancas 

entenderem melhor a narrativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O I I 

FORM AC AO DE PROFESSORES: R E F L E X O E S SOBRE O PAPEL DA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRATICA NO ENSINO 

Atualmente a formacao de professores e constantemente abordada no espaco escolar, 

ou seja, os educadores tern buscado melhorias na qualidade do cnsino. Um dos pontos 

principals para que haja transformacao no ensino e renovar a pratica pedagogica dos 

professores. Nesse caso, os professores precisam enfrentar grandes desafios impostos 

pelas escolas, tais como: fracasso na aprendizagem dos alunos, principalmente no que se 

diz respeito a leitura e a escrita, isto e, os educandos pouco conseguem dominar o 

codigo escrito e falado. Por isso, a formacao de professores existe para que esses 

problemas sejam solucionados e os alunos tenham um melhor ensino nas escolas 

A pratica de ensino e compreendida como disciplina dos cursos de formacao de 

professores ao qual tern colocado a ele o desafio de construir um projeto de educacao na 

qual teoria e pratica forme uma unidade. E importante destacar no ambito educacional 

que a formacao continua dos educadores ganhou forcas com as demandas da pratica, as 

necessidades deles para fazer frente aos conflitos e dilemas de sua atividade de ensino. 

Nesse aspecto, a formacao continua nao se reduz o treinamento ou capacitacao, ou seja, 

a partir da pesquisa e da pratica de formacao de professores, propoem-se que esta se 

configure como projeto de formacao inicial e continua onde os professores possam 

refletir analisar sua pratica e assim, consiga estabelecer novos metodos de trabalhar os 

conhecimentos na sal a de aula. 

Quando se deseja investir na formacao de professores e preciso que os educadores em 

geral estejam abertos para o dialogo ao qual exigem dos mesmos uma participacao 

afetiva para contribuir na melhoria da pratica de ensino, ou seja, nao adianta um grupo 

de educadores trabalharem na perspectiva de mudanca se o outro continua de bracos 

cruzados sem fazer nada. Quando ocorre isso, a pratica e considerada morta porque na 

medida em que nao ha coletividade. O processo de inovacao torna-se imutavel na 

escola. Sendo assim, fica complicado para os professores refletirem sobre o que pode zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ser feito para melhorar a aprendizagem dos alunos e atingir os objetivos desejados que e 

de transfbrmar a escola num ambiente enriquecedor de conhecimentos. 

Inspirados nos estudos de Schon (1997) podem afirmar que e necessario fazer emergir e 

estimular a eriaeao de practiciuns reflexives, isto e, import ante que os educadores e 

educadoras pensem a sua experiencia professional, troque informacoes, sensacoes e 

sentimentos, para instaurar um processo coletivo de construcao de uma identidade 

organizacional da escola. 

Nesse aspecto, a pratica de ensino desenvolve-se a partir de vivencias pedagogicas no 

interior da escola, teorizando-a. Em seu desenvolvimento o contato com o espaco 

educativo da escola e imprescindivel, pois, e dessa realidade que as propostas de ensino 

devem emergir. A falta de um vinculo mais efetivo dos alunos com a realidade da 

escola, ainda tern restringido a um controle artificial, de cumprimento formal da pratica 

de ensino, o que nao garante uma reflexao aprofundada sobre o vivido. A reflexao sobre 

o cotidiano, sobretudo, a partir das duvidas reais do professor, constitui-se na condicao 

para que se proceda a uma formacao mais articulada e coerente com a realidade das 

escolas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 OS PROFESSORES PERANTE A MUDANCA SOCIAL: O M A L E S T A R 

DOCENTE 

Os professores enfrentam circunstancias de mudanca que os obriga a fazer mal o seu 

trabalho, tendo que suportar a critica gemeralizada, que, sem analisar essas 

circunstancias, os considera como responsaveis imediatos pelas falhas do sistema de 

ensino. 

A expressao mal-estar docente aparece como um conceito de literatura pedagogica que 

pretende resumir o conjunto de reacoes dos professores com um grupo profissional 

desajustado devido a mudanca social. 

Com a globalizacao inserida em todos os setores do meio social os conhecimentos e as 

informagoes passam a ser caracterizadas como algo moderno e inovador para as 

pessoas. Nesse sentido, como o sistema de ensino tern sido voltado mais para o 

tradicional fica complicado mudar o metodo de se trabalhar os conhecimentos advindos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de uma sociedade equipada com altos recursos tecnologicos, como: computador, 

internet e outros meios de comunicagao. Com essa inovagao a escola perde o carater de 

desenvolver um ensino de qualidade e ai acontecem os grandes fracassos com 

aprendizagem dos alunos. 

O estudo do mal-estar docente e as principals modificacoes na sociedade como um todo. 

•Se as circunstancias mudaram, obrigando-nos a repensar o seu papel como 

professores, uma analise precisa da situagao em que se encontram ajuda, sem diivida, a 

dar respostas mais adequada as novas interrogacoes. Dessa forma, as mudangas 

ocorridas na sociedade, implicam na escola, ou seja, os conhecimentos mudam e o 

professor tern acompanha-los diariamente para nao ficar desatualizado. 

•Um elemento importante no desencadear do mal-estar docente e a falta de apoio, as 

criticas e a demissao da sociedade em relagao as tarefas educativas, tentando fazer do 

professor o unico responsavel pelos problemas no ensino, quando estes sao problemas 

sociais. 

Com tantas mudancas acontecendo no mundo as formas de ensinar tambem mudam e o 

professor nao tern como acompanhar. Alem disso, os governantes nao tern desenvolvido 

uma politica educacional eficaz para capacitar os professores o que torna agravante a 

situagao do ensino nas escolas publicas. E eles nao recebem o apoio necessario para 

fazer um bom trabalho na comunidade escolar. 

Ha diversos indicadores que referem um abaixamento na qualidade do ensino. Dentre 

eles podemos destacar. o avango continuo das ciencias ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a necessidade de integrar 

novos conteudos impoem uma dinamica de renovagao permanente em que os 

professores tern de aceitar mudancas profundas na concepgao e no desempenho da 

profissao. Sendo assim, a expressao mal-estar docente emprega-se para descrever os 

efeitos permanentes, de carater negativo, que afeta a personalidade do professor como 

resultado das condigoes psicologicas e sociais em que exercem a docencia, devido a 

mudanca social acelerada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2 F A T O R E SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE MUDANCAS: ALGUNS ELEMENTOS DE 

TRANS FORMACAO NO SISTEMA E S C O L A R . 

As escolas vem passando por serias dificuldades com as mudancas aceleradas no 

contexto social, ou seja, os professores estao fortemente atrelados a um modelo de 

ensino e de repente a sociedade muda as formas de trabalhar os conhecimentos e o 

educador nao tern sabido adaptar-se a estas modificacoes, nem o as autoridades 

educativas tenha tracado estrategias de adaptacao, sobretudo, nos programas de 

formacao de professores. 

As exigencias impostas para os educadores sao grandes porque a sua tarefa nao exige 

apenas saber a materia que leciona, pede-se ao professor que ele seja um facilitador da 

aprendizagem, pedagogo eficaz, organizador do trabalho em grupo, e que, para alem do 

ensino, cuide do equilibrio psicologico afetivo dos alunos, da integracao social e da 

educacao sexual etc. A tudo isso pode somar a atencao dos alunos especiais integrados 

na turma. 

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e as dificuldades financeiras 

enfrentadas por muitas familias, a escola constitui o elo fundamental para socializar as 

criancas com os valores basicos que tradicionalmente, eram transmitidos na comunidade 

e na famitia. 

O desenvolvimento dos meios de comunicacao de massa tern possibilitado ao homem 

conhecer varias culturas. Nesse sentido, dcvido as muhiplas informacoes surgidas na 

sociedade tem obrigado o professor a alterar o seu papel de transmitir os conhecimentos. 

Diante de todo esse avanco, o professor enfrenta dificuldades para socializar as 

informacoes na sala de aula e a escola nao tem acompanhado essa evolucao ao qual 

impossibilita aos alunos de conhecer outros valores, costumes, etc. 

A principal desvalorizaclo da profissao docente esta relacionada ao baixo salario que os 

mesmos recebem. Apesar de ser um trabalho enriquecedor que tende a formar seres 

humanos para a vida em geral, o seu trabalho e desvalorizado das demais profissoes. 

Para que se tenha um rendimento melhor em termos de remuneracao e preciso que o 

educador batalhe muito para conseguir outros meios no campo professional, como: uma 
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especializacao, mestrado ou doutorado e assim, o seu salario e aumentado devido o seu 

amplo conhecimento adquirido na sua formacao. 

2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MUDANCAS DOS CONTEIIDOS C U R R I C U L A R E S E ESCASSEZ DE 

RECURSOS MATERIAIS E D E F I C I E N T E S CONDICOES DE TRABALHO 

Com as novas mudancas nas ciencias, o papel do educador nao basto apenas esta em dia 

nas materias que leciona para nao transmitir conhecimentos desatualizados para os 

alunos. 

Sendo assim, e evidente incluir novos conteiidos, que se apresentam imprescindiveis 

para a sociedade do futuro, tem como limite a necessidade de selecionar e abandonar 

alguns dos conteiidos tradicionalmente transmitidos pelas instituicoes escolares 

Um dos grandes desafios impostos pela mudanca no ambito educacional consiste na 

falta de materiais para os educadores trabalhar em os conhecimentos de maneira mais 

dinamica, o que torna mais proveitoso e significativo para aprendizagem do aluno 

De fato os professores que encaram a renovacao pedagogica do seu trabalho veem-se 

limitados pela falta de materiais didaticos necessarios e de recursos para adquiri-los. 

Muitos professores denunciam a inexistencia dos meios necessarios ao desenvolvimento 

da renovacao pedagogica que a sociedade e as autoridades educativas exigem. As 

condicoes de trabalho, nomeadamente os constrangimentos institucionais, tambem 

constituem entraves as praticas inovadoras na escola. 

As mudancas no papel do professor e as profundas modificacoes na esfera social e nas 

relagoes interpessoais ao nivel do ensino obrigam-nos a repensar o periodo de formacao 

inicial. Os professores em exercicio devem assimilar as grandes transformacoes 

ocorridas no ensino, na sal a de aula e no contexto social que o rodeia, adaptando 

consequentemente os seus estilos de ensino e o papel que vao desempenhar. 

Segundo (Saviani, 1989), a abordagem teorica e imprescindivel na formacao de um 

educador critico, pois se constitui num dos elementos basicos para analise qualitativa da 

realidade, favorecendo a superapao de uma concepcao fundada no senso comum, 

passando a uma consciencia filosofico-cientifica da pratica pedagogica. 
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Nessa perspective, forrnar um professor teenica e politicamente competente significa 

formar um professor que se integrem em sua atuacao, conhecimentos, valores, crencas, 

emocoes e comprometimentos. 

Com essa modificacao nas propostas da educacao, surgem novos dcsafios para o future 

professor, ao qual nao estao mal preparados no dominio dos conteiidos, mas tem um 

papel importante na hora de transmitir, ou seja, nao basta apenas ensinar e sim atender 

aos alunos comum ensino acessivel e que todos aprendam realmente os conhecimentos 

transmitidos pelo professor. 

A chave do mal-estar docente esta na desvalorizacao do trabalho do professor, evidente 

no nosso contexto social, e nas deficientes condicoes de trabalho do professor na sala de 

aula que o obrigam a uma atuacao mediocre, pela qual sempre por considerado como 

responsavel. 

2.4 A CJRIATIVIDADE NO ENSINO E AS ATTITUDES DO PROFESSOR 

PERANTE A MUDANCA SOCIAL. 

Atualmente, com tantas transformacoes no campo politico, economico, social e 

educacional a inovacao deve fazer parte da vida do professor. Explicando melhor 

podemos mencionar que o ensino precisa ter algo novo imposto pelo educador, ou seja, 

ele deve usar sua criatividade para resolver os problemas levantados pela complexidade, 

incerteza, instabilidade e conflito de valores na sala de aula. 

Nos relatos de Novoa (1992), o mesmo, "defende a ideia de que os educadores precisam 

assumir-se enquanto produtores de sua formacao e argumenta que essa formacao passa 

por processes de investigacao, diretamente articulados com as praticas educativas" 

De acordo com a necessidade de o professor melhorar sua pratica de ensino torna-se 

evidente que ele esteja "sintonizado" culturalmente com seus alunos e com os outros 

aspectos da situacao em que se encontra a realidade educativa da escola. 

Alem disso, o professor criativo tras mudancas para o aprendizado dos alunos, porque 

ao empregar algo novo na aula as criancas despertam mais interesses no que esta sendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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transmitidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pelo professor e assim, os educando aprendem de forma complexa os 

conhecimentos. 

As atitudes dos professores perante a mudanca social dos sistemas de ensino nao 

diferem muito das atitudes gerais do ser humano cm face de mudanca social acelerada. 

A sua atitude e positiva ainda que, reconhecendo que deverao transformar a sua atitude 

na sala de aula adaptando-se as novas exigencias. Segundo Cunha (1989), "Saber teorias 

e importante, mas e preciso saber aplica-las a nossa realidade e ainda criar coisas novas 

de acordo com nossos interesses e recursos'\ 

Com tantas alteracoes no sistema educacional, a escola ainda desempenha um papel 

presentivo e simplista, pois o ensino e repetitivo e conservador, ou seja, o professor 

deposita os conhecimentos e aluno absarve as vezes sem saber do que se trata. Nesse 

contexto, o professor e visto como o ser que sabe tudo e o aluno tem obrigacao de ouvir 

e decorar tudo o que foi transmitido. 

E preciso que o educador inove e repense sua pratica na perspectiva de desenvolver um 

ensino excelente ao qual possibilita aos alunos um melhor aproveitamento na sua 

aprendizagem. 

Podemos considerar como primeiro o passo para o desencadeamento de uma pratica 

reflexiva a compreensao de que a pratica pedagogica constitui-se em algo complexo e 

singular e que exige do professor uma formacao continua, nao so para estar atualizado 

em relacao aos progressos de sua area de conhecimento e atuacao, mas especialmente 

para construir no dia-a-dia, conhecimentos a partir de suas acoes. 
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CAPfrruLO i n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PERCURSO METODO L O G I C O E ANALISEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE DADOS 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

ESTUDO DE CASO 

Para realizar a pesquisa foi utilizado o Estudo de Caso que teve como finalidade 

apresentar um procedimento bastante objetivo para a coleta de dados e tambem por ser o 

mais adequado no desenvolvimento do estudo. 

Entende-se por Estudo de Caso uma pratica simples, que oferece a possibilidade de 

reducao de custos, apresentando como limitacao a impossibilidade de generalizagao de 

seus dados (GIL, 1987). 

Na realidade o Estudo de Caso e utilizado apenas a um objeto de pesquisa, obtendo 

grande quantidade de informacoes sobre o caso escolhido e, conseqiientemente 

aprofundando seus aspectos 

Durante a realizacao do estudo utilizou-se a observacao que teve como objetivo fazer 

um registro das informacoes surgidas na escola. 

Para o (GIL, 1987), a observacao e uma tecnica muito utilizada, principalmente porque 

pode ser analisada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista. Devemos lembrar 

que a observacao deve ser orientada por um objeto de pesquisa, planejada, registrada e 

ligada a proposicoes mais gerais, e que, alem disso, deve ser submetida a controle de 

validade e precisao. 

Nesse caso, os registros devem ser feitos de imediato num caderno, para nao haver o 

risco de ao fazer anotacSes depois, deixar escapar dados importantes. Podem ser usadas 

filmagens, gravadores, fotografias, etc., pois, possibilita mais seguranca ao observador 

no delineamento da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tambem utilizamos o questionario para o desenvolvimento do estudo no qual consiste 

numa tecnica de investigagao em que o investigado responde por escrito a um 

formulario (com questoes) entregue pessoalmente ou enviadas pelo correio. 

As questoes devem ser objetivas e claras. Podem ser abertas, quando o respondente 

expressa livremente suas opinioes, fechadas quando as opcoes das respostas sao dadas, 

mistas, apresentando uma fusao dos dois tipos mencionados. O questionario deve 

possuir um cabecalho, em que sera explicada a pesquisa, os objetivos e a importancia 

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

das informacoes. 

Para concluir o estudo utilizamos a coleta de dados 

Segundo (M1NAYO, 1993) as tecnicas de coleta e de analise de dados sao recursos que 

estao a disposicao do pesquisador, facilitando o seu caminho de investigagao e 

imprimindo um carater objetivo ao seu trabalho. Seu uso e delimitado pela natureza do 

objeto de pesquisa, assim como das possibilidades concretas daquele que se propoe a 

desvendar um determinado problema. 

Depois de conduzido o trabalho de coleta, sua tarda basica e fazer os dados falarem e o 

pesquisador deve adotar determinados procedimentos que imprimem um carater de 

maior objetividade aos dados, facilitando a sua interpretacao. 

3.2 CARACTEMZACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DA E S C O L A 

A E.M.E. I F Antonio de Souza Dias foi fundada no ano de 1992 e encontra-se situada 

na zona rural, mas precisamente no Sitio Cocos, tendo como objetivo levar o ensino de 

1° grau aquela regiao e a outras localidades proximas, como: Cocos. Batateira. Azevem, 

Santo Onofre, Cantinho, Serrote Verde, Cachoeirinha, Terra Molhada, e outros. 

O predio pertence a Prefeitura Municipal de Cajazeiras e e distribuido da seguinte 

maneira: 07 salas de aula, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 despensa, 01 pequena sala de 

recepgao. 01 secret aria. 01 deposit© de merenda e 01 pequeno patio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPINA GRV.NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTR0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMACAO DE PROFcSSOr; -S 

BIBLIOTECASETORiAL 
CAJA7F!RAS - PARAfBA 



A escola atende o ensino Infantil, o Ensino Fundamental e o EJA, funciona nos turnos 

manna, tarde e noite. Sendo que no periodo da manha funciona o ensino infantil e o 5° 

ano, a tarde, a escola abrange desde o 5° ate o 9° ano e a noite funciona o EJA. 

A escola dispoe de 33 professores onde a maioria possui graduacao nas areas que atuam 

e o restante dos educadores que trabalham com o ensino fundamental ate ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 °  ano tem 

curso superior e existem outros que estao prestes a concluir, como tambem que tem 

apenas o pedagogic©. 

Foram matriculados 676 alunos nesse ano e estao distribuidos da seguinte forma: 

NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA turno da manha ha 185 alunos, no periodo da tarde existem 391 educandos e a noite 

possui 100 alunos matriculados. 

A escola e composta por 01 diretora que possui habilitacao em pedagogia e conta com 

apoio de 01 vice-diretora e 01 coordenadora pedagogica, ambas tem licenciatura em 

pedagogia. O pessoal de apoio e composto por 04 secretarios, 04 merendeiras, 03 

auxiliares de servicos e 02 vigilantes. 

A escola conta com alguns servicos implantados, tais como: 

• reunioes bimestrais com pais e mestres; 

• celebracoes religiosas e eventos culturais; 

• palestras diversificadas com pais, alunos e comunidade, com profissionais 

especializados nas areas de saude, educacao e 6°BPM. 

O planejamento escolar e feito quinzenalmente atraves de encontros pedagogicos em 

que diretores, professores e tecnicos da Secretaria de Educacao discutem os problemas 

da escola e o processo de ensino-aprendizagem. visando atingir os objetivos propostos 

que consiste em desenvolver um ensino de qualidade para os educandos. 

A filosofia da escola na sua funcao de agente transformadora se propoe a trabalhar a 

realidade social da populacao alvo, oferecendo-lhes condicoes que promovam o 

desenvolvimento socio, politico, economicas e culturais do educando. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A escola ainda enfrenta varios problemas e por isso nao ha como desenvolver um 

ensino melhor para os alunos. Dentre eles podemos citar. 

• salas superlotadas; 

• recursos insuficientes; 

• falta espaco fisico para realizacao de Educacao Fisica e outros eventos; 

• problemas de aprendizagem, principalmente na area de leitura e escrita. 

Portanto, trabalhamos com o objetivo de oferecer possibilidades que promovam o 

desenvolvimento integral do educando preparando-o para a vida e o pleno exercicio da 

cidadania. 

3.3 ANALISE DE DADOS DOS QUESTTONARIOS DOS ALUNOS 

Os questionarios foram elaborados para a turma de 4 ano da E M E.l.F Antonio de 

Sousa Dias, localizada na zona rural, municipio de Cajazeiras - PB. A finalidade do 

estudo e obter informacoes dos alunos como esta o desenvolvimento da leitura no 

contexto escolar. 

Para isso, o questionario continha perguntas simples de acordo com o nivel de 

aprendizagem da turma, porque e numerosa e contemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 32 alunos na sala de aula. 

A primeira questao abordava o seguinte: Como voce se sente quando ganha um livro de 

presente? Todos os alunos responderam que se sentem felizes quando ganha um livro de 

presente. Nesse contexto, e importante que os pais adquiram materiais de leitura para as 

criancas interagir com diversos conhecimentos, pois, a interacao desde cedo influencia 

positivamente na aprendizagem conventional da crianca. 

Quando perguntamos: Como voce se sente quando gasta seu tempo livre lendo? A 

maioria dos alunos respondeu que gosta de ler quando esta sem fazer nada. Isso mostra 

a preocupacao deles estarem em contato com a leitura, ou seja, a mediada que vao lendo 

eles obtem mais conhecimentos sobre a cultura, os valores e as tradicoes da sociedade. 

Ao ser questionado: Voce acha que vai gostar de ler quando for maior? A resposta dada 

pelos alunos foi otima porque eles afirmaram que se deve ler sempre, pois, a leitura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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deve fazer parte da vida do homem. Nessa concepcao, e importante ressaltar que a 

leitura esta eada vez mais sendo utilizada nos setones da nossa sociedade. No mundo 

globalizado ela desempenha um papel decisivo para a formacao intelectuai do ser 

humano, ou seja, sem a leitura a pessoa e completamente desnutrida de conhecimentos. 

Quando indagamos: Como voce se sente quando vai a uma livraria? Os alunos disseram 

que se sentem felizes porque la eles encontram diversos classicos da literatura infantil, 

livros de historinhas, gibis, fabulas, etc Eles falaram que adoram ler aventura porque 

desejam saber a historia dos personagens da narrativa. Vale dizer que e importante a 

crianca compartilhar com outros materiais de leitura, tais como: cartazes, poemas, 

poesias, fabulas e historia em quadrinhos. 

Quando perguntamos: Como voce se sente quando leem uma historia para voce? A 

resposta concebida pelos alunos mostra que ha interesse em ouvir outra pessoa ler uma 

historia para eles, principalmente, contos de fadas e aventuras. 

Segundo Teberoski (2003), [...] a leitura efetiva da historia por parte do adulto faz com 

que as criancas entrem cm contato com o discurso narrativo e escutando a historia elas 

aprendem a fugir um pouco da realidade e entra no universo particular das palavras. 

Quando questionamos: Quando vai a casa de um amigo gosta de ler os livros dele? Os 

alunos responderam que gosta de ler os livros do colega. Nessa concepcao, quanto mais 

o aluno ler mais informado ele flea e passa a ver ao mundo com outra visao 

Finalizando, temos a seguinte questao: Como se sente quando leem poemas para voce? 

Todos concluiram dizendo que se sentem felizes ao ouvir alguem ler poemas. A leitura 

permite ao leitor a deleitar-se com a sonoridade das palavras e busca a dimensao 

musical que o poema apresenta em sua estrutura. 

Para complementar o estudo o questionario apresentava afirmacoes a respeito do que os 

alunos achavam sobre os aspectos da leitura na sua vida. 

A primeira pergunta e: Adoro ler. A metade dos alunos respondeu que gosta de ler 

historia e o restante falou que prefere ler livros, como. portugues, matematica, gibis e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aventuras.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Importante e que todos gostem de ler sendo que o genero textual fique a 

cargo do leitor. O essencial e desenvolver nos alunos o habito da leitura. 

A segunda questao abordava: Gosto de escrever sobre... . Os alunos disseram que gosta 

de escrever sobre historia, rotinas de easa, contos de fada e sua propria vida. Na 

perspectiva de Colomer e Teberoski (2003), a producao de escritos permite a crianca 

aceder o modo de funcionamento do texto em sua estrutura. 

A pergunta e: Um dia vou escrever sobre... . As respostas foram distintas, ou seja, cad a 

aluno optou por escrever sobre um determinado assunto, uns disseram que gostariam de 

escrever poemas, poesias e contos. 

De acordo com Bacelar e Cunha (2000), e possivel afirmar que, quando um aluno 

compreende o que ler, esta aprendendo, a medida que sua leitura o inrbrma, permite que 

se aproxime do mundo de significados. 

Varias perguntas foram feitas para os alunos nos quais consistent em: Fico entretido 

quando... Meu programa favorito na TV e.... Quando estou lendo, eu... As respostas 

foram. Na primeira os alunos responderam que ficam entretidos quando estao lendo ou 

brincando; na segunda, eles disseram que o programa favorito e Bom Dia e Cia e 

Chaves e a terceira falaram que ao ler as pessoas adquirem mais conhecimentos sobre a 

realidade. 

Quando perguntamos aos educandos: Gosto de usar meu tempo livre em... Tenho 

dificuldade de entender uma historia quando. . Acho que as historinhas sao... E eu leria 

mais se.... Segundo os aprendizes, todos afirmaram que usa o tempo livre para ler e 

passear. Eles apresentam dificuldades de entender um texto quando encontram palavra 

dificieis que nao sabem o significado. Os educandos consideram as historinhas legais e 

divertidas. Ainda disseram que leria mais se soubesse ler, pois, a maioria nao sabe 

decodificar as palavras. Segundo Cagliari (1995), a leitura e, pois, uma decifracao e 

uma decodificacao. O leitor devera decifrar a escrita, entender a linguagem encontrada e 

finalmente decodificar as implicacoes do texto e refletir sobre o mesmo formando 

opinioes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse contexto, a leitura, o dialogo do aluno e com o texto, o professor e apenas 

mediador dos conhecimentos e ele deve inceritivar os alunos a articular os saberes 

produzidos pelos autores 

Quando indagamos: Quando leio em voz alta, eu... Pra mim os livros de estudo sao,... e 

Quando ieio em silencio, eu... . A maioria dos alunos respondeu que ao ler em voz alta 

se sentem envergonhados e outros disseram que ao realizar esse tipo de leitura 

entendem melhor os fatos. Para eles os livros de estudo sao legais porque os deixam 

informados sobre os acontecimentos do mundo. Por fim falaram que ao ler em silencio 

estao lendo para si mesmos e tambem comprecnde melhor o texto. De acordo com 

Freire (1988), define que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

fundamentando-se antropologia. o ser humano muito antes de inventar codigos 

lingiiisticos, ja lia o seu o mundo. Nesse sentido, uma leitura sem compreensao nao e 

leitura. Ler sem compreender e parar na decodificacao do sinal grafico. 

Finalizando temos as seguintes questoes: Se tivesse de recomendar um livro, eu 

escolheria... Acho os jornais ... Se tivesse de viver um ano numa ilha deserta, eu 

escolheria os seguintes livros... Para a primeira questao os alunos foram sucintos nas 

declaracoes porque cada um relatou que levari a um livro diferente, como. portugues, 

Branca de Neve, Joao e o pe de feijao e os Tres Porquinhos. Eles acharam os jornais 

informativos porque traz noticias sobre o mundo. Finalmente, eles disseram que levaria 

para uma ilha deserta o livro de Ciencias, Matematica, Historia e gibis. 

Vale ressaltar que a leitura e ainda uma fonte de prazer, de conquista e de realizacao e o 

professor deve estimular e motivar a leitura na escola para que a crianca goste de 

estudar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANALISE DE DADOS DOS QUESTIONARIOS DOS PROFESSORES 

O questionario elaborado tem como objetivo analisar como os professores estao 

desenvolvendo os procedimentos de leitura em sala de aula. 

Para o desenvolvimento do estudo o questionario foi aplicado para tres professoras da 4 

serie, sendo que a primeira tem curso superior e e formada em Geografia e trabalha a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vinte e cinco anos como educadora; a segunda tem formacao em teologia e leciona ha 

quatro anos e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tcrccira e graduada em pedagogia e atua a tres anos na escola. 

Quando perguntamos: Porque os alunos nao se interessam pela leitura escolar, sendo 

este um processo fundamental para sua formacao? 

As professoras foram unanimes nas respostas porque elas disseram que os alunos nao se 

interessam pela leitura porque os pais nao os inccntivam e por nao se sentirem 

estimulados na escola a praticarem este ato, como tambem nao valoriza no contexto 

social. De acordo com Bacelar (2000), nas atividades de leitura, o papel do professor 

sera o de favorecer ao aluno a oportunidade de interagir com a linguagem escrita para 

que ele descubra e construa uma aprendizagem significativa. 

Quando indagamos: Como esta desenvolvendo o habito da leitura com seus alunos em 

sala de aula? 

As respostas obtidas foram diferentes porque cada uma desenvolve um metodo de 

trabalhar a leitura. A professors F disse "trabalha com projetos de pesquisa no qual 

incentiva os alunos a lerem livros de literatura infantil e outros classicos". J a a 

professora G "enfatiza a leitura diaria em sala de aula e em casa como tambem trabalha 

com producao textual sobre poemas, historias e diarios". Enquanto que a professora H " 

disse que esta sendo dificil porque a maioria dos alunos nao sabem ler e escrever, mas 

esta recorrendo a varios generos de leitura" De acordo com Cagliari (1995), ao 

contrario da escrita, que e uma atividade de exteorizar o pensamento. a leitura e uma 

atividade de assimilacao de conhecimentos, de interiorizacao e de reflexao. 

Nesse caso, quando os professores nao leem para os alunos o necessario, ocorre a 

deficiencia o que impossibilita o leitor de conhecer outras culturas como tambem os 

nega de serem construtivos e reflexivos com os conhecimentos. 

A pergunta tres consiste em: Como voce incentiva os alunos a lerem na aula e na vida 

em geral? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A professora F disse que "trabalha com Projeto Educacao Para a Convivencia com o 

Semi-arido e incentiva os alunos a lerem textos sobre a nossa realidade porque fez parte 

do mundo em que vive". Enquanto a educadora G "trabalha a leitura silenciosa de textos 

que fazem referenda com sua vida de um modo geral, como tambem realiza leituras 

coletivas e em seguida faz um breve comentario de esclarecimentos dos conteiidos". 

Concluindo, a professora H. "procura apresentar leituras interessantes, como. contos de 

fadas, parlendas, gibis, fabulas e as vezes acompanhadas de CD" 

De acordo com o Martins (1994), a funcao do educador nao seria apenas a ensinar a ler 

e escrever, mas de criar condicoes para o educando realizar sua propria aprendizagem, 

conforme seus interesses, necessidades, fantasias, segundo as diividas que a realidade 

lhe apresenta. 

Ao perguntarmos as professoras: Que metodos sao utilizados para introduzir a crianca 

no mundo da leitura? 

A professora F disse que "o ponto de partida e fazer corn que o aluno descubra atraves 

da pesquisa os conhecimentos partindo de sua realidade". Enquanto a educadora G 

relatou que "trabalha com textos interessantes e relacionados ao dia -a -dia". Ja a 

professora H enfatiza que "a pratica da leitura podera tornar-se o habito de ler que 

podera ser suficiente, o conto da historia atraves de fantoche, desenhos, jograis e 

outros". 

Segundo os principios de Teberoski (2003), [...] apropriar-se da linguagem escrita e 

uma dimensao relacionada a freqiiencia com que as criancas se comunicam com 

leitores e escritores e a participacao em atividades de leitura com partilhada para 

aprenderem as expressoes proprias da linguagem dos livros. 

E importante que na escola, o mundo da escrita se complete com o mundo dos livros. 

Sendo assim, o professor como mediador do conhecimento deve promover a interacao 

do aluno com a leitura do texto relacionando-o com sua realidade ao qual facilita o 

entendimento do conteudo. 

Finalizando o questionario, perguntamos aos professores: Como voce ver a importancia 

dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura no contexto social e na vida do ser humano? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As professoras responderam que a leitura e um processo que gera conhecimentos, 

entretenimentos e facilita a compreensao de qualquer assunto Para isso, e preciso o 

homem esta in sen do no contexto da leitura porque a sua funcao e de informar e 

transmitir ao leitor certos conhecimentos do mundo. 

De acordo com Geraldi (2005), ler nao e decifrar como num jogo de adivinhacao o 

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

relaciona-lo a outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura 

que seu autor pretendia e, dono da propria vontade, entregar-se a esta leitura ou rebel ar-

se contra ela, propondo uma outra visao nao prevista. 

Nesse contexto, as pessoas que nao leem sao consideradas pobres em termos de 

conhecimentos, ou seja, nao alcancam sucesso no campo profissional e pessoal e dessa 

forma e incapaz de realizar qualquer projeto que tenha a leitura como ponto de partida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 ANALISES DE DADOS DOS QUESTIONAMOS DO GESTOR 

O questionario elaborado tem como finalidade especifica saber como o gestor esta 

desenvolvendo os projetos de ensino na escola e como esta auxiliando o professor nesse 

contexto. A gestora tem curso superior no qual e formada em Pedagogia e atua na area 

da educacao ha dezenove anos. 

Quando perguntamos: Como o gestor orienta os professores a trabalharem os processos 

de leitura em sala de aula? 

Segundo a gestora, trabalha na perspectiva de que o professor valorize as multiplas 

inteligencias dos alunos, dando oportunidades dos mesmos desenvolvcrem suas 

potencialidades. Segundo Teberoski (2003), ler equivale buscar significados no texto. 

Nesse sentido, o educador precisa enfocar diretamente a leitura de textos interessantes 

para as criancas e tambem compartilhar com el as as ideias existentes nela e assim, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aluno compreendera melhor o sentido global do texto e a aprendizagem e vista de forma 

prazerosa. 

Quando se perguntou: Quais os criterios utilizados para reeuperar alunos que apresenta 

dificuldades na leitura? 

A diretora relatou que no initio de cada ano faz um levantamento para obter 

informacoes sobre os conhecimentos pnevios dos alunos e a partir dai, faz um 

levantamento diferenciado capaz de promover avancos na aprendizagem. Para o Martins 

(1994), aprender a ler significa tambem aprender a ler o mundo, dar a ele e a nos 

proprios o que bem ou mal fazemos sem ser ensinados. Para isso, o educador deve partir 

do conhecimento previo do aluno e passar a confrontar os seus saberes com a realidade 

social e dessa maneira o educando esta sendo portador dos seus proprios 

conhecimentos. 

Quando indagamos: Qual o periodo que a escola procura dar mais enfase a leitura no 

processo de formacao do educando? 

A gestora disse que "geralmente surge diversas preocupacoes relativas aprendizagem 

porque ha uma heterogeneidade de turmas". De acordo com o Martins (2001), e preciso 

ensinar aos alunos a beleza da lingua e a reafirmar a noclo de que o livro e um amigo 

que esta ao nosso lado. 

Nesse caso, quando se pratica a leitura o sujeito adquire uma linguagem ampla e valiosa 

ao qual passa a fazer parte de uma sociedade em que o conhecimento e a base de tudo 

na vida do homem/mulher. 

Quando perguntamos: Qual a maior preocupacao que a escola enfrenta atualmente sobre 

os aspectos da leitura? 

A gestora relatou que "a preocupacao e em despertar nos alunos o gosto para que nao se 

tornem apenas reprodutores de conteudo, mas sejam agentes construtores do seu proprio 

conhecimento". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para Fulgencio(1992), a leitura e o resultado da interacao entre a informacao visual e 

nao visual, ou seja, quern le constroi significados unindo todo o seu conhecimento de 

mundo, seus esquemas mentais ao conteiido tratado no texto. Sendo assim, a escola nao 

deve apenas ser reprodutora de conhecimentos, mas instigar os alunos a serem 

construtores do saber. 

Finamente quando se perguntou: Em relacao aos projetos desenvolvidos pela a escola 

exist e algum que aborda o tema e como voce faz para ajudar os professores nesse 

processo? 

A diretora disse que "trabalha com projetos que incentiva a leitura e a escrita. E a cada 

encontro com os educadores elencam acoes a serem desenvolvidas com o intuito de 

enriquecer suas aulas". Segundo Cagliari (1995). a atividade fundamental desenvolvida 

pela escola para a formacao dos aprendizes e a leitura. E importante saber ler do que 

escrever. Dessa forma, o professor deve buscar a participacao dos alunos tentando 

refletir os conhecimentos surgidos na sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 ANALISE DO E S T A G I O 

As atividades do estagio foram desenvolvidas na E.M.E.I.F. Antonio de Sousa Dias, 

com os alunos do 4 ano, tendo como objetivo discutir e analisar as causas e as 

dificuldades que os educandos apresentam no processo de ensino-aprendizagem, 

respectivamente na leitura. 

Na primeira semana, as atividades realizadas na sala de aula foram suscintas, ou seja, 

abordamos diversos conteudos que sao essenciais para o desenvolvimento cognitive da 

crianca. Trabalhamos com os seguintes textos: "O cavalo e a serpente, Oracao do 

estudante, Meios de Comunicacao, Alimentos e o Mar.". Nesse caso, os alunos 

apresentavam um enorme interesse em querer descobrir a mensagem do texto. A leitura 

acontecia de forma coletiva, isto e, o professor lia junto com os alunos. Em seguida 

trabalhamos os conteudos abordando as partes essenciais do texto no qual o educador 

discutia com os alunos o tema em destaque. Dando continuidade ao estudo, eram feitas 

questoes para os alunos responderem sobre o tema desenvolvido na aula. Tambem 

utilizamos outros textos das demais disciplines, como. em matematica, enfatizamos os 
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problemas envolvendo a multiplicacao e a subtracao. Os conceitos geograficos tambem 

foram questionados, explicando para os alunos os diferentes tipos de vida existente na 

sociedade. Diante disso ficou claro que a leitura do texto e o principio fundamental para 

o aluno adquirir os conhecimentos necessarios para a vida 

Na segunda semana, as atividades consistiam dos seguintes textos: "A historia de um 

menino, Os direitos e deveres basicos do estudante, Trem da vida, Bichos e algumas 

curiosidades e Chapeuzinho Vermel ho". A leitura dos textos era feita de modo 

prazeroso, onde o aluno lia um trecho da historia e o outro continuava lendo e assim 

sucessivamente. Ao terminar a leitura, o educador fazia perguntas relacionadas ao tema 

trabalhado e assim os alunos respondiam de acordo com o seu nivel de aprendizagem o 

que tinham entendido a cerca dos textos estudados na aula. Ja nas outras disciplinas, 

foram trabalhadas leituras informativas e criticas e dessa maneira os alunos 

conseguiram entender um pouco a respeito dos conhecimentos surgidos no mundo e na 

sociedade. 

Em matematica, trabalhamos Unidade de Milhar, Centena, Dezena e problemas 

matematicos no qual envoiviam calculos e raciocinio logico para resolver os problemas. 

Na geografia e na Historia demos destaque para temas de grande relevancia para a vida 

do homem, como: a industria no espaco urbano, problemas ambientais na cidade 

provocada pela poluicao, floresta amazonica. Na Ciencia. os educandos conheceram os 

habitos ali men tares dos animais, a poluicao ambiental e seus respectivos danos para a 

natureza. Todos os assuntos abordados na aula contavam com a participacao ativa dos 

alunos na qual eles opinavam sobre o texto etc. A avaliacao era realizada atraves de 

atividades escritas onde os alunos respondiam a determinadas questzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5es para testar os 

conhecimentos a respeito do assunto trabalhado nas aulas. 

No decorrer do estagio, especificamente na terceira semana, enfatizamos os textos de 

grande import ancia para que o aluno tivesse um inter esse ativo para ler e dessa maneira 

compreender o assunto. Centre eles. podemos citar: "As serpentes. A fuga do escravo 

Fortunato, Cidadania e meio ambiente e As ferias de Alice". Na matematica, 

continuamos priorizando as operacoes e seus respectivos calculos ao qual tem uma 

funcao essential na vida do homem, principalmente nos dias atuais em que tudo o que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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voce for fazer na area de compras a matematica esta presente. Em Historia abordamos 

as conseqiiencias que a escravidlo trouxe para o Brasil, e os alunos puderam conhecer 

um pouco a importancia do escravo para a economia brasileira, como tambem os 

castigos, os sofrimentos e a luta pela liberdade. Na Ciencia, abordamos as questoes 

ambientais e seus problemas para a vida do homem no planeta. Em Geografia, demos 

destaque para temas que os alunos conhecem, como: o espaco rural brasileiro, as formas 

de trabalho e a maneira de conviver numa propriedade rural. Tambem as avaliacdes 

consistiam de questoes sobre os temas desenvolvidos nas aulas, tendo como finalidade 

testar os conhecimentos dos alunos a respeito dos conteudos ministrados nas aulas. 

Na ultima semana do estagio priorizamos a leitura dos seguintes textos: "Alimentos e 

nutrientes, Gato comunitario, Prevenir e o melhor remedio e as Cidades estao mudando. 

e muito". Atraves da leitura dos textos, demos enfase a ortografia, ou seja, a forma 

correta de escrever algumas palavras, frases e uma revisao sobre substantivo e adjetivo. 

Em matematica, trabalhamos da seguinte maneira: o educador distribuiu panfletos 

contendo varios produtos e objetos, como. utensilios domesticos, celulares e 

brinquedos. Os alunos liam o texto e em seguida calculava o preco do produto 

utilizando as operacoes matematicas e assim obtia o resultado. Em Portugues, 

trabalhamos com o jogo das pistas, onde o professor dava tres pistas sobre um objeto, 

uma profissao etc. Sendo assim, o aluno teria que descobrir a palavra secreta e dizia o 

que significava. 

Depois que o aluno tivesse encontrado a pista deveria escrever a palavra no quadro-de 

giz e construia uma frase utilizando a palavra da pista. Nas demais disciplinas, optamos 

por trabalhar com temas que fizesse parte da vida do aluno, tais como: na Ciencia, a 

origem e a importancia dos alimentos para nossa vida, os diferentes tipos de reciclagem 

e a importancia da agua na vida do ser humano, ou seja, eles gostaram muito porque 

enfatizamos assuntos que os mesmos ja tem um conhecimento amplo sobre o tema 

enfocado. 

Na Historia e Geografia destacamos as forma de governo e sua funcao na sociedade. 

Tambem foram trabalhadas as dificuldades que o Nordestino enfrenta no cotidiano, 

como era o Brasil ha seculos atras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Diante disso, a leitura era feita coletivamente em que os alunos liam os textos e 

aprendiam determinados conhecimentos sobre o tema estudado. Apos a leitura era 

realizado um debate com os alunos onde os mesmos opinavam e refletiam o assunto. 

Para avaliar, fizemos uma compreensao do texto, onde os alunos iriam escrever uma 

producao textual a respeito dos conteudos ministrados nas aulas. 

De modo geral, podemos considerar que o estagio foi uma excelente oportunidade para 

nossa formacao como educador, pois aprendt muito a lidar com os alunos e tambem 

contribuiu de forma significativa para o aprendizado ao qual ajudou a entender um 

pouco sobre a profissao docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS 

Nos dias atuais, a leitura torna-se uma atividade fundamental para as pessoas, isto e, 

numa sociedade competitiva, nao podemos deixax a leitura de lado porque e atraves dela 

que conseguimos entender o mundo e a sociedade em geral. A leitura promove o resgate 

da cidadania, desenvolve a auto-estima ao promover a integracao social, desenvolve um 

olhar critico e ajuda as pessoas a formar uma sociedade consciente. 

Sabe-se que as escolas enfrentam serias dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem, principalmente na leitura, ou seja, os alunos nao estao habituados a 

praticarem o ato de ler e isso vein causando danos para aprendizagem deles e dessa 

forma perde a grande oportunidade de conhecer outras culturas, como tambem acaba se 

tornando um ser vazio, sem conhecimentos e informacoes e assim nao compreende os 

fatos e os acontecimentos da humanidade. 

E de suma importancia que as escolas passem a incentivar a leitura de forma prazerosa, 

ou seja, medida que a crianca ler um texto ou uma historia a mesma adquire 

conhecimentos como tambem passa a entender melhor os diferentes usos da leitura na 

sociedade. Quando ocorre a leitura na escola, as criancas apresentam muitas 

dificuldades para compreender um texto e dessa forma prejudica a sua aprendizagem 

porque o individuo que nao ler e desprovido de conhecimento. 

De modo geral podemos considerar que a leitura e uma fonte de enriquecimento porque 

aproxima o leitor da cultura e dessa forma a crianca passa a ter contato com o mundo da 

fantasia e da imaginacao. Cabe ao professor guiar o aluno e encoraja-lo a usar todo seu 

conhecimento previo para que possa participar ativamente do processo de leitura, 

utilizando seus procedimentos de interpretacao de modo a interagir com o texto em 

busca de significados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN^sifAcr r.r^sRAt < Q zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO OE FORMACAO DE PROFESSOR "<!  
BIBLIOTECASETORIAL 
CAJAZEIRAS - PARAIBA 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

BACELAR, Lucidalva Pereira e CUNHA, Maria Josenilde Costa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metodologia do 

ensino de portugues. Fortaleza-Ceara, 2000. 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfa bet izacao e Lingiiistica Sao Paulo: Editora Scipione, 

1995. 

CARVALHO, Marlene. Guia Pratico do Alfabetizador 4° edicao. Sao Paulo, Editora 

Atica, 2002. 

CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua pratica. Campinas, Sao Paulo: 

Papirus, 1989. (Colecao Magisterio: Formacao e Trabalho Pedagogico). 

FRE1RE, Paulo. A importancia do ato de ler 2° edicao. Sao Paulo: Cortez, 1998 

GERALDI, Joao Wanderley (org). O texto na sala de aula Sao Paulo, Editora Atica, 

3° edicao, 2005. 

KLEIMAN, Angela. Texto e Leitor: Aspectos Cognitivos da Leitura. 6° edicao-

Campinas, SP: Pontes, 1999. 

. Oficina de leitura: teoria e pratica. 6° edicao. Campinas, Sao 

Paulo. Pontes, 1998. 

LERNER, Delia. Ler e Escrever na Escola: o real, o possivel e o necessario. Artmed, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 0 0 2 . 

MARTINS, Maria Helena. O que e Leitura Editora Brasiliense, 18° edicao, 1994. 

MATOS, Kelma Socorro Lopes de. Pesquisa educacional: o prazer de conhecer. 2 °  

edicao. rev.e atual. Fortaleza: Edicoes Democrito Rocha, 2002. 

NOVOA, Antonio. Formacao de professores e profissao docente: In: NOVOA, 

Antonio. Os professores e sua formacao. Lisboa-Portugal. Dom Quixote. 1992. 

. Profissao professor. Portugal. Porto Editora, 1992. 

ORLANDI, Eni Pulcinelli: Discurso e Leitura Sao Paulo: Cortez, 1988. 

SAVIAN1, D. Educacao: do senso comum a consciencia filosofica Sao Paulo: Cortez, 

1989. 

SCHON, D. Formar professores como profissionais reflexivos In. NOVOA, A 

(org). Os professoresesua formacao Lisboa. Dom Quixote, 1997. 

TEBEROSKY, Ana. Aprender a ler e escrever. uma proposta construtivista. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N ' V C A S I C A D : rr^ ERALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so 
DtCAMPINA GRANDE 

fENTRO DE FORMACAO DE PRGrtoSORIS 
BIBLIOTECASETORIAL 
c : . \ ' ^ «^ - m RAl B A 
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QUESTIONARIOS DE PESQUISA MONOGRAFICO APLICADOS A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROFESSORES E GESTORES 

NOME: 

CURSO: 

TEMPO QUE TRABALHA E M EDUCACAO. 

PROFESSORES 

1. Porque os alunos nao se interessam pela leitura escolar, sendo este um processo 

fundamental para sua formacao? 

2. Como voce esta desenvolvendo a leitura com os alunos em sala de aula? 

3. Como voce incentiva os alunos a lerem na aula e na vida em geral? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Que metodos sao utilizados para introduzir a crianca no mundo da leitura? 

5. Como voce ver a importancia da leitura no contexto social e na vida do ser humano? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NOME: 

CURSO. 

TEMPO QUE TRABALHA E M EDUCACAO: 

GESTORES 

1. Como o gestor orienta os professores a trabalhar os processos de leitura na sala de 

aula? 

2. Quais os eriterios utilizados para recuperar alunos que apresentam dificuldades na 

leitura? 

3. Qual o periodo em que a escola procura dar mais enfase a leitura no processo de 

formacao do educando
9 

4. Qual e a maior preocupacao que a escola enfrenta atualmente sobre os aspectos da 

leitura? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . Em relacao aos projetos desenvolvidos pela escola existe algum que aborda o tema e 

como voce faz para ajudar o professor nesse processo? 
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Com o v o ce se sen t e q u an d o g an h a u m  l i v r o de p r esen t e? 

(  ® o ® zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ® ) 

Com o v oce se sen t e q u an d o . g ast a seu t em p o l i v r e lendo? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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( ^ ) 

Voce acha q u e v a i g o s t a r de ler q u an d o f o r m a io r ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com o v oce se sen t e q u a n d o v a i a u m a l i v r a r ia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ ) ( ® ) 

Com o se sen t e q u a n d o l eem  u m a h ist o r ia par a v oce? 

fee) (@^ \  ( ^ ) 

Qu an d o v a i a casa de u m  a m i g o , gost a de ler os l i v r os dele? 

(0 0  ] 
\ 0 / 

/ 'ZlL /Si \ 

1 0 J ( ® ) 

Com o se sen t e q u a n d o l eem  p oem as par a v oce? 

(0 ©  ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"3 

Inventario de interesses. Os inventario^de interesses consistem em' 

um numero de afirmacoes que os alunos fazem por escrito ou oralmente 

durante as entrevistas. Outras vezes/como no exemplo apresentado a seguir, 

sao feitas afirmacoes incompletas que os alunos devem completar oralmente 

ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p o r escrito. 

Inventario de interesses zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-  Ad o r o ler . . .  

-  Gost o de escr ev er sob r e. . . '  

- U m d ia v ou escr ev er . . . 

- : Fico m u i t o en t r e t i d o q u an d o . . . 

-  Meu p r o g r a m a f av o r i t o na TV e. . . 

-  Qu an d o est ou len do, eu . . . 

-  Gost o de u sar m eu t e m p o l i v r e e m . . . 

-  Tenho d i f i cu ld ad e de en t en d er u m a le i t u r a q u an d o . . . 

-  Ach o q u e as h i st o r i n h as sao. . . 

-  Eu ler ia m a is se. . . 

-  Qu an d o leio em  v oz a l t a , eu . . . 

-  Para m i m , os l i v r os de est u d o sao. . . 

-  Qu an d o leio e m  si lencio, eu . . . 

-  Se t i v esse de r ecom en d ar u m  l i v r o , eu esco lh er ia . . . 

-  Ach o os j o r n a i s . . . 

-  Se t i v esse de v i v e r u m  ano em  u m a i lha d eser t a , eu lev ar ia os 

-  seg u i n t es l i v r os. . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pa u t a d e o b se r v a c a o d e a t i t u d e s d i a n t e d a l e i t u r a 

SI M NAO 

-  Par eceu co n t en t e d u r a n t e as a t i v id ad es de le i t u r a? 

-  Pediu par a ler em  v oz a l t a esp o n t an eam en t e nas au las? 

-  Leu a l g u m  l i v r o d u r an t e seu t em p o l i v r e? 

-  Men cion ou t e r l ido a l g u m  l i v r o em casa? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Escolheu a l e i t u r a em  v ez de ou t r as a t i v i d ad es ( b a r a l h o , 

-  p in t ar , con v er sar , et c. ) ? 

-  Ped iu p er m issao par a i r  a b ib l io t eca? 

-  Ped iu l i v r os em p r est ad os na b ib l io t eca? 

-  Leu a m a i o r i a dos l i v r os a t e o f inal? 

-  Men cion ou l i v r os que t e m  em casa? 

FONTE:  Giasson e Th er i au l t , 1 9 8 3 . 


