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"Nao ha duvida de que uma nova "era da letra impressa", esta comecando para a 

literatura, com a consequencia de que ela e a mediadora ideal (porque da prazer, 

emociona, alegra, engaja o ser inteiro em sua leitura), para levar o homem (e o ser 

imaturo, especialmente) a descobrir o mundo em que deve viver em continua e 

essencial relacao com os outros e com a verdade e "responsabilidade" do seu proprio 

eu". (COELHO, 1982, p. 5) 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho com leitura e literatura tern como finalidade a formagao de leitores 

competentes e, consequentemente, a formagao de futures escritores. A leitura nos fornece 

materia-prima para a escrita e e um processo no qual o professor realiza um trabalho ativo de 

construgao do significado do texto, fazendo assim a sintonia onde o professor possibilita aos 

alunos a escolha da leitura ou obra literaria, 

Os inumeros problemas suscitados em nosso meio sugerem que o ensino de leitura, 

literatura e da escrita, na fase inicial da escolarizacao necessita de melhores defmicoes. 

Na perspectiva de Emilia Ferreiro, a alfabetizagao e a construgao de um objeto 

conceitual, o qual e um conceito de natureza complexa, cuja apropriacao requer um processo 

de longa duracao ou de varios anos. Portanto, e importante considerar a escrita como 

representacao da linguagem. 

A tematica surgiu da necessidade de repassar a pratica de leitura na Escola de Ensino 

Fundamental, devido que no dia-a-dia da escola, existem dificuldades sentidas pelas criangas 

no que se refere a aprendizagem da leitura e a maneira de como sao aplicadas certas praticas 

pedagogicas como exercicios repetitivos, trazendo enormes prejuizos a vida intelectual ao 

educando no que se refere ao interesse a leitura, muitas vezes esse processo e negligenciado, 

trabalhado de forma mecanica sem objetivos preestabelecidos, de forma que nao acrescentam 

a formagao do leitor. Desse modo, o desenvolvimento da leitura, em sala de aula, deve 

possibilitar vivencias de leitura que venham fortalecer o crescimento pleno do aluno, 

permitindo-lhe um conhecimento do mundo, unindo o prazer e o conhecimento, 

proporcionando-lhes, desta forma, o habito de leitura desde a infancia e estendendo-se por 

toda sua vida. 

A busca de se trabalhar e desenvolver tecnicas de literatura infantil na sala de aula com 

alunos de alfabetizagao vem reforgar a concepgao de que nos educadores poderemos tornar 

possivel aos alunos o contato com as obras literarias, sabendo que quanto mais cedo 

colocamos a crianga em contato com os livros, mais cedo acontecera a descoberta do prazer 

da leitura e consequentemente, a formagao do habito de ler. 



A leitura infantil utilizada permite que a crianga desenvolva habilidades de ouvir e 

contar historias, criar e representar por meio de desenhos, dramatizarem, decodificar, 

compreender e produzir textos, seja estes orais e/ou escritos. O uso desta tecnica trouxe 

resultados satisfatorios, pois se abriram uns amplos leques das possiveis abordagens de 

literatura infantis como conquistas e descobertas. Assim procuramos estimular tanto os 

professores quanto os alunos no intuito de transformar o dia-a-dia letivo numa prazerosa 

atividade. 

Apos o nosso relato de experiencia e consideracoes em torno do metodo, desenvolvemos 

em sala de aula junto a professora, tecnicas de leitura com uma construgao de texto a partir de 

historias lidas a qual deu as criancas motivacoes e ideias novas para construgao de seus 

proprios textos. 

Dessa forma, o presente trabalho apresenta-se da seguinte forma: no primeiro capitulo o 

referencial teorico sobre Refiexoes sobre literatura e o processo de leitura, no qual abordo 

ideias centrais da tematica com base nos autores: Cagliari, Coelho, Freire, Ferreiro, Goulart, 

Jan, Jesualdo, Martins, Kato, Padua, Teberosky, Rego. 

No segundo capitulo, os procedimentos metodologicos utilizadas neste estudo; e o 

terceiro capitulo as analises dos dados coletadas junto aos professores a partir de questionario 

com quest5es abertas e fechadas. No quanto capitulo as atividades desenvolvidas nos 

encontros. E por fim, as consideragoes finais, esbogam-se um quadro resultante do 

entendimento do problema, algumas agoes e reflexSes, auxiliando, num primeiro passo para 

novas abordagens que o tema leitura e escrita pode suscitar. 



CAPITULO I 

1 - REFLEXOES SOBRE A LITERATURA E O PROCESSO DE LEITURA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A literatura oral infantil tem sua origem desde de muito tempo, quando as amas de leite 

e educadores transmitiam costumes dos seus antepassados, atraves de lendas, fabulas entre 

historias ou relatos. Desde a mais tenra idade, as historias infantis povoam a mente das 

pessoas; contos de fadas, historias fantasticas, sobrenaturais fazem parte do imaginario de 

criancas e adultos. 

Contar historias para criancas pequenas e uma atividade muito comum em varias 

culturas. No entanto, ha uma diferenca acentuada entre uma historia contada e uma historia 

lida. Ao ouvir uma historia, a crianga faz a sua imaginacao criar o seu proprio cenario, com o 

seu mundo ilusorio, principalmente quando ela tem acesso as gravuras da historia, ao ler a 

historia, ela ja se apega mais a realidade da propria historia, fazendo assim o cenario parecer 

real. 

Nos dias atuais e necessario a implantacao de uma pratica pedagogiea, que se volte para 

os processos de construgao e descoberta por parte das criancas, no sentido de possibilitar o 

contato com as obras literarias. E muito dificil uma crianga que nao se interesse por ouvir 

historias e nao expresse espontaneamente um interesse ludico pela palavra. 

A literatura infantil tem duas credenciais basicas para ser o caminho que podera 

conduzir a crianga de forma eficaz ao mundo da escrita. A primeira se prende a conteudos que 

sao do interesse da crianga e a segunda e que atraves desses conteudos ela podera despertar a 

atengao da crianga para as caracteristicas sintatico-semanticas da lingua escrita e para as 

relagoes existentes entre a forma linguistica e a representagao basica. 

Na visao de Jan (1969, p. 9). "O importante na literatura infantil nao e tanto que ela seja 

ou nao literatura, mas que seja infantil, esta e a caracteristica que lhe da todo o seu interesse e 

que lhe confere sua dignidade". 
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Existe uma necessidade de mudanca da pratica pedagogiea do professor na sala de aula, 

para um melhor desenvolvimento do aluno de sua capacidade intelectual. Implantar a hora da 

leitura independente do livro didatico com historias infantis e uma boa alternativa. A 

finalidade das historias infantis nao e apenas divertir, mas tambem instruir e educar. 

Segundo Jesualdo (1985, p. 14) "Os contos favorecem um trabalho de reescrita, a partir 

da leitura e da discussao sobre a organizagao da historia" mais importante do que aulas 

teoricas sobre literatura sao o contato do aluno com os livros e com as quest5es relativas a 

eles. So a reflexao e a discussao dos problemas que cercam a literatura infantil e a leitura 

constante e critica da obra destinada a infancia possibilitarao uma atuagao eficiente do 

educador nesse campo de literatura. 

Ao trabalhar a literatura infantil estamos divertindo, encontrando, transformando o 

pensamento e ampliando o uso da literatura infantil como instrumento educativo, fazendo com 

que as criancas comparem epocas, estilos, narrem, criem, leiam entre outras func5es. 

Se analisarmos as grandes obras que atraves dos tempos se impuseram como "literatura 

infantil", Coelho (1984, p.25) a coloca como "objeto" que provoca emocoes, da prazer ou 

diverte e, acima de tudo, "modifica" a consciencia-de-mundo de seu leitor, a literatura infantil 

e Arte. Por outro lado, como "instrumento" manipulado por uma intencao "educativa", ela se 

inscreve na area da pedagogia. 

1 . 1 - Concepcoes de Leitura 

Cagliari (1994, p. 148) ve a leitura como uma extensao da escola na vida das pessoas. E 

que esse processo nao e uma tarefa especifica da escola, ela ja conhece muito antes do que a 

mesma imagina. 

Como diz Freire (2002, p. 11), "antes da crianga comegar a ser alfabetizada, ja sabe ler o 

mundo, ampliando esse processo ao longo dos anos subseqiientes". Diante disso, e 

fundamental ensinar as criangas a ler partindo do seu proprio dialeto. 

Segundo Martins (1994, p. 22) o conceito de leitura "esta geralmente restrito a 

decifragao da escrita, sua aprendizagem, no entanto, liga-se por tradigao ao processo de 

formagao do individuo a sua capacitagao para o convivio e atuagoes social, politica, 

economica e cultural". Como a leitura esta ligada essencialmente a escrita e se ha varios tipos 

de escrita, assim tambem havera correspondentes tipos de leitura, onde a mesma pode ser 

ouvida, vista ou falada. 
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Diante de um texto escrito podemos observar a leitura falada, que e interpretada e 

decodificada por alguem que le e traduz o escrito numa realizacao de fala. Essa mesma leitura 

oral tambem pode ser feita por pessoas que "leem" o texto ouvindo-o, e o que ocorre com as 

criancas quando os adultos leem historias para elas. E por fim, a leitura visual, ela so nao 

inibe as pessoas por questoes linguisticas, como permite uma velocidade maior de leitura e 

assim melhor interpretacao de um texto. 

A imagem, que por muitos e considerado um processo de esvaziamento pode ser um dos 

metodos mais ricos de informacao para as criangas. Em relacao a ela e as letras, ambas sao 

significativas e possuem caracteristicas proprias, apresentando vantagens e desvantagens nas 

producSes textuais. Por um lado a escrita sem imagem ira permitir que o leitor imagine e crie 

o seu mundo, caracterizando os personagens conforme seus desejos. Por outro lado, conciliar 

a leitura as imagens em movimento reserva emogoes que um texto escrito pode revelar 

fracamente. Em face disso, Martins (1994, p. 34) afirma que: 

Aprender a ler significa tambem aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nos 

proprios, o que mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados. A funcao do 

educador nao seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar condicoes para o 

educando realizar a sua propria aprendizagem conforme seus proprios interesses. 

necessidades, fantasias, segundo as duvidas e exigencias que a realidade lhe apresenta. 

Podemos dizer assim, que atraves da leitura manifestamos desejos que por vez, 

apresentam-se inconscientes nas criangas. Portanto, o ideal seria quando possivel, relacionar a 

leitura dos textos escritos com a leitura das imagens como experiencia de um bom trabalho a 

ser desenvolvido. 

Ainda segundo Martins (1994, p. 36) existem tres niveis basicos de leitura os quais e 

possivel visualizar, sendo que cada um destes niveis corresponde a um modo de aproximagao 

ao objeto lido, sao eles: 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura sensorial, ela vai dando a conhecer ao leitor o que ele gosta ou nao, mesmo 

inconsciente, sem a necessidade de racionalizagoes, justificativas, porque impressiona a vista, 

o ouvido, o tato, o olfato ou o paladar. 

A leitura emocional, emerge a empatia, tendencia de sentir o que se sentiria caso 

estivessemos na situagao e circunstancias experimentadas por outro, isto e, na pele de outra 

pessoa, ou mesmo de um animal, de um objeto, de uma personagem de ficgao. Caracteriza-se, 
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pois, um processo de participacao afetiva numa realidade alheia, fora de nos, Implica 

necessariamente disponibilidade, ou seja, predisposicao para aceitar o que vem do mundo 

exterior, mesmo se depois venhamos a rechaga-lo, 

E por fim, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitura racional, & mesma enfatiza o intelectualismo, doutrina que afirma a 

preeminencia sobre os sentimentos e a vontade. Um aspecto muito difundido dessa concepcao 

e o fato de, em principio, ela limitar a nogao de leitura ao contexto escrito, pressupondo 

educagao formal e certo grau de cultura ou mesmo erudicao do leitor. 

Portanto, observamos que escrever e ler sao duas atividades da alfabetizagao conduzidas 

mais ou menos paralelamente. No entanto, o que se tem observado e que a escola da mais 

enfase a escrita do que a leitura, isso porque a mesma sabe avaliar mais os acertos e erros da 

escrita do que da leitura propriamente dita. 

Cagliari (1994, p. 08) acredita que no mundo em que vivemos e muito mais importante 

saber ler do que escrever, principalmente para as pessoas que moram na cidade, pois tudo hoje 

e comunicado atraves de sinais, letras, paineis eletronicos, etc. E ao iniciar a alfabetizagao 

dando enfase a leitura, a escola podera diminuir a repetigao e evasao. 

1.2- Metodos de leitura 

De acordo com Barbara (1994), podemos dividir a historia do ensino da leitura e 

escrita em tres periodos principals: 

1 - O primeiro que vai da antiguidade ate meados do seculo XVIII e marcado pelo uso 

exclusivo do chamado metodo sintetico (letra, fonema, silaba). 

2 - 0 segundo, a partir do seculo XVIII, em que tem inicio um processo de oposigao 

teorica ao metodo sintetico pelos precursores do chamado metodo global, oposigao esta que se 

efetivara no inicio do seculo XX, com Decroly (palavra chave, frase, conto). 

3 - 0 atual, em que ultrapassando a disputa entre defensores do metodo sintetico e 

defensores do metodo analitico, indaga-se o que e fundamental desses dois metodos: sera 

necessario passar pela mediagao da fala para aprender a ler? 

A pedagogia da alfabetizagao tem disponiveis ate hoje esses dois caminhos: o metodo 

sintetico e o metodo analitico. Os dois visam levar a crianga a compreensao da existencia de 

uma ligagao entre os signos da lingua escrita e os sons da lingua oral. 
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O metodo sintetico tem seu ponto de partida no estudo dos elementos da lingua-letra, 

fonema, silaba. E considera o processo da leitura com um esquema somatorio pela soma dos 

elementos minimos - o fonema -, o aprendiz aprende a palavra. Pela somatoria das palavras, a 

frase e o texto, o metodo sintetico insiste, fundamentalmente, na correspondencia entre o oral 

e o escrito, entre o som e a grafia. Estabelece a correspondencia a partir dos elementos 

minimos (que sao as letras), em um processo que consiste em ir das partes ao todo. Durante 

muito tempo se ensinou a pronunciar as letras, estabelecendo-se as regras de sonorizacao de 

escrita no seu idioma correspondente. 

O metodo analitico parte dos elementos de significaeao da lingua-palavra, frase, conto. 

E por uma operacao de analise, a palavra e segmentada em seus elementos minimos. o 

fonema ou a silaba,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O metodo analitico - para os defensores do metodo analitico, ao 

contrario, a leitura e um ato global e ideovisual. Decroly contesta os postulados do metodo 

sintetico, acusando-o de mecanicista, e postula que "no espirito infantil as visoes de conjunto 

precedem a analise". O previo, segundo o metodo analitico, e o reconhecimento global de 

palavras ou oragoes; a analise dos componentes e uma tarefa posterior. Nao importa a 

dificuldade auditiva daquilo que se aprende, ja que a leitura e uma tarefa predominantemente 

visual. Propoe-se ainda a necessidade de comecar com unidades significativas para a crianga, 

dai a denominagao ideovisual. 

Os dois metodos sao opostos quanto as operagoes basicas que envolvem: sintese e 

analise. Mas os dois tem uma finalidade comum: para aprender a ler, a crianga tem de 

estabelecer uma correspondencia entre o som e grafia. Tanto para uma como para outra, esta 

correspondencia e a chance da leitura. No entanto a crianga aprende a ler oralizando a escrita. 

Com base nas ideias de Kato (1999), para uma boa parte dos alfabetizadores, o 

"metodo" parece estar unicamente ligado a unidade lingiiistica com que se trabalha: silabieo 

versus fonico, por exemplo. Nao lhes parece esclarecido que as duas modalidades possam 

objetivar um mesmo tipo operagao mental por parte do aluno: a analise ou sintese. Kato 

(1999, p.6) afirma. "Se lhes for perguntado se o metodo silabieo e analitico ou sintetico, 

muito nao saberao responder". 

Ainda em comum acordo com a autora outro aspecto preocupante em nossas escolas e a 

excessiva preocupagao com a escrita e o pouco caso que se faz do desenvolvimento da leitura. 

Isto parece fazer supor que a produgao segue-se automaticamente a recepgao. Com outras 

palavras, se o professor ensinar a escrever ele aprendera automaticamente a ler. Na verdade, 

uma vez iniciado o processo de aquisigao da leitura e da escrita, parece haver uma 

interferencia de forma que quanto mais se le mais se escreve e vice-versa. 
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Voltando ao problema das operagoes de analise e sintese pode entender que ambos os 

processos estejam subentendidos as atividades de leitura e escrita. 

E importante entender as hipoteses sobre aprendizagem em relacao a esses metodos. 

Baseando-se nas pesquisas de Kato (1999), analisemos cada tipo e vejamos o que se 

subtende: 

1 - O metodo global puro supoe que a assimilagao mental do estimulo visual se de de 

forma ideografica, sem analise das partes que o compoem. 

2 - 0 metodo global analitico-silabico supoe que a concepcao da crianga sobre a palavra 

escrita e que os estimulos sao divididos em unidades menores, silabicos, ou que e possivel 

introduzir a ela tal nogao. 

3 - 0 metodo global analitico-fonemico supoe de antemao ser essa decomposigao 

possivel de ser feita a nivel fonemico-grafemico. 

4 - 0 metodo silabico-sintetico supoe que a crianga seja capaz de perceber uma entidade 

mais que abstrata que a palavra, a silaba e a partir da sua representagao grafemica chegar a 

unidade que tenham significados como a palavra e a frase. 

5 - 0 metodo fonico-sintetico supoe que o aprendiz seja capaz de captar unidades 

sonoras fisicas menores que a silaba - o fonema - para, a partir da sua representagao 

grafemica, chegar as unidades significativas. 
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CAPfTULO II 

2 - PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Inicialmente fizemos um levantamento para detectar as reais necessidades, da escola 

eampo, e decidimos desenvolver o projeto de Literatura Infantil - Leitura: No Processo De 

Escolarizacao do Aluno com os objetivos de compreender melhor o processo de literatura e 

leitura. 

Optamos por uma pesquisa de carater exploratorio, que vai nos facilitar a aproximacao 

com o nosso objeto de estudo oportunizando mais familiaridade e melhor relacionamento 

acerca do tema. Com base nessa abordagem exploratoria utilizamos como instrumento de 

coleta de dados, o questionario por ser um instrumento possivel para se conhecer o problema 

em questao. Para PADUA (1998, p.30) "[..] e o instrumento de pesquisa mais adequado a 

quantificacao porque e facil de codificar e tabular, proporcionando comparac5es com outros 

dados relacionados ao tema pesquisado". 

A aplicacao do questionario foi feita diretamente com os professores do ensino 

fundamental ( l a a 4a serie), da Escola Municipal de Ensino Fundamental Clotario de Paiva 

Gadelha - Sousa - PB, atraves de questoes fechadas e abertas coletamos a opiniao dos 

professores sobre a tematica. 

Apos o levantamento de dados, realizamos a sistematizacao e analise das 

informacoes, tendo tambem por base o referencial teorico como forma de melhor 

compreender os discursos dos professores e as dificuldades enfrentadas para trabalhar a 

leitura e a escrita. 

As atividades do estagio foram realizadas atraves de um programa de estudo de textos, 

discussoes, reflexoes, trocas de experiencias e dinamicas, objetivando uma melhor 

compreensao acerca de como e desenvolvido o trabalho dos professores em sala de aula. 

Durante os encontros trabalhamos temas relacionados com as dificuldades de leitura 

e escrita nas series iniciais tais como: A Escola permite que a crianga se aproprie da 

escrita; Relacao entre aquisigao de linguagem oral e aquisicao de linguagem escrita; Ler 
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rima conviver: construgao de Significados; Leitura: Instrumento fundamental de 

aprendizagem; Educador: um mediador da leitura; O professor e o aluno na escola, com a 

preocupacao de redimensionar o processo de leitura na escola. 

2 . 1 - Breve caracterizacao da escola 

A Escola Municipal da Guanabara foi fundada no ano de 1960, no Governo de Andre 

Avelino de Paiva Gadelha, funcionava como escola isolada em um predio alugado por um 

longo periodo. 

No periodo de 1985 a 1986, no Governo de Nicodemos de Paiva Gadelha foi construido 

o predio da escola, o terreno foi doado pelo industrial e agro pecuarista Clotario de Paiva 

Gadelha. Sendo a mesma homenageada com o nome de seu doador. 

A escola conta hoje com um numero de 102 alunos, distribuidos entre turmas de 

Educacao Infantil e Ensino Fundamental. Tras como tema a solidariedade, ela ve como unica 

saida para a resolucao dos problemas sociais. 

A escola esta localizada a Rua Telegrafista Antonio de Amorim S/N - Sousa - PB, no 

bairro Guanabara, na zona sul da cidade, e de facil acesso a clientela; os alunos que estudam 

na referida escola moram perto. 

O nivel socio economico da clientela e de classe baixa, porem atende alunos de todas as 

proximidades. A comunidade se constitui de analfabetos aos mais letrados, ou seja, ela e 

diversificada; a escola convive com problemas de desestruturacao como desemprego, 

alcoolismo, drogas e outros. 

Com relacao ao espaeo fisico, contamos com as seguintes dependencias: 01 diretoria, 01 

biblioteca, 01 sala de video, 01 sala de professor, 04 salas de aula, 01 sala de reforco, 01 

auditorio, 01 cantina com deposito, 04 banheiros, 01 sala de computacao e 01 sala para espago 

pedagogico. De um modo geral a escola apresenta-se com um bom aspecto fisico faltando 

apenas maior valorizagao por parte da comunidade. Tem na sua estrutura os seguintes 

recursos didaticos: livros, fitas de videos, CDS e videoteca. 

A escola possui de 01 diretora, 01 secretaria, 01 supervisora, 05 professores, 02 

merendeiras, 04 auxiliar de servigo, 02 auxiliar de disciplina, 05 agentes administrativo, 02 

auxiliarem de biblioteca, os professores da referida escola apresentam nivel superior, com 

excegao de apenas um deles que concluiu o ensino medio. Sao formados em Letras, 

Pedagogia, Historia e Geografia. 



CAPITULO III 

3 - ANALISE DOS DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 - As Concepcoes dos docentes sobre o processo de literatura e leitura 

Aplicamos o questionario com quatro professores com o objetivo de compreender 

melhor o processo de literatura e leitura desenvolvida pela escola. Os professores foram 

identificados com (A, B , C e D). 

No que diz respeito a freqiiencia que e trabalhada a literatura e leitura em sala de 

aula - 100% dos professores colocaram que trabalham diariamente, a pratica de literatura e 

leitura, facilitando assim, o processo de aquisicao de literatura e leitura, uma pratica frequente 

e eficaz, possibilita uma formagao integral do individuo. 

Constatamos que os professores procuram diversificar a metodologia de ensino, pois 

utilizam fitas de videos, livros, e outros recursos em suas salas de aula, observando tambem 

os conhecimentos previos trazidos pelos alunos. 

Referente aos recursos didaticos trabalhados em sala de aula - 100% dos 

professores disseram que trabalham com textos didaticos, revistas, rotulos e jornais. Por esta 

razao, parece-nos que os professores investigados tem clareza de que nao devem se deter 

apenas aos textos didaticos, mas aos varios recursos textuais. Portanto e indispensavel uma 

boa diversidade de recursos para que facilite o processo ensino-aprendizagerm. 

Percebe-se entao, que e importante a utilizacao de varios recursos textuais como afirma 

GOULART (1999, p. 104): 

E neeessario que as criancas tenham acesso a uma diversidade de textos para 

que possam aprender mais sobre o uso da lingua escrita... E, pois, lendo os 

diferentes tipos de texto que a crianga vai conhecendo suas diferentes 

caracteristicas, suas diferentes funcoes e as diferentes maneiras de ler. 
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Segundo varios estudiosos, a aprendizagem da leitura e da escrita deve ser uma 

atividade dinamica e significativa na vida social da crianca, fazendo com que ela tenha 

prazer em realiza-la. Para isso, o professor deve buscar varios recursos textuais ligados a 

vida cotidiana da crianga e nao se limite a leitura rotineira e enfadonha que e oferecida na 

escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quanto a participacao dos professores em relacao a tematica literatura e leitura na 

sala de aula - 75% dos professores colocaram que ja haviam participado de estudo, enquanto 

que 25% nao, e importante participar de estudos, pois possibilita a aquisicao de conhecimento 

e pratica sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita em sala de aula. Neste sentido, 

percebe-se que a maioria dos professores ja trabalharam com esse tema, sendo de facil 

compreensao para eles o trabalho da literatura e leitura. 

Conhecimentos adquiridos sobre a literatura e leitura - 50% responderam como 

muito satisfatorio, 25% como satisfatorio, e 25% nao responderam. Para que os docentes 

utilizem estes conhecimentos trazidos pelos alunos a sala de aula, faz-se neeessario que se 

encontrem bastante informados dos varios recursos oferecidos pelo mundo que nos rodeia, por 

esta razao os professores investigados tem clareza de que nao devem apenas se deter apenas 

aos textos didaticos, mas aos varios recursos textuais. 

A leitura que voce faz individualmente pode ser considerada - 75% dos professores 

realizam de forma satisfatoria, enquanto que 25% dizem ser muito satisfatorio. 

No que se refere a importancia do trabalho da literatura e leitura realizada em sala 

de aula - todos foram unamines em afirmar que a leitura serve para "desenvolver os 

cidadaos para serem criticos e conscientes de seu papel na sociedade, e verificar o nivel de 

aprendizagem e assim trabalhar com as dificuldades existentes". O trabalho da leitura deve 

ser um momento para observar o nivel de aprendizagem, individual e trabalhar as 

dificuldades, na tentativa de construir um cidadao critico, alegre e mais humano. 

Como deve ser desenvolvido o processo de aquisicao da literatura e leitura na sala 

de aula - a professora A, "destaca que deve ser apresentada na sala de aula como um 

instrumento que possibilite a descoberta de novos caminhos e proporcione prazer na 

hora de ler e escrever". 

A professora B, "aponta que atraves de textos de interesse dos alunos que possibilite 

a formulacao de hipoteses e a socializacao as ideias contidas nos textos". 
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A professora C,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA destaca que "atraves de conteudos contextualizados, produzindo 

textos oral e escrito". Percebe-se nos depoimentos que a leitura deve ser desenvolvida 

atraves de textos de interesse dos alunos, despertando o prazer pela leitura no sentido de 

possibilitar a socializacao das ideias contidas nos textos. 

Referente o que os professores entendem por leitura - a professora A, expressa que 

"e o habito de ler e interpretar e voce ler e saber o que esta lendo". 

A professora B, conceitua a leitura como: 

Uma atividade que vai alem da simples decodificacao de palavras a partir do momento 

que o aluno esta alfabetizado, no sentido mais restrito da palavra, fara uso da leitura 

para ler na escola: enunciado de exercicios, problemas matematicos, lista de palavras 

com escrita semelhante para que possa memoriza-las a fim de escreve-las zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corretamente, conceitos, fatos historicos e informacoes muitas vezes bastante 

distantes de sua realidade, distantes de seus interesses e inquietagoes e, algumas, ate 

inuteis para a sua vida, entretanto esta pratica implica na marginalizacao da funcao 

social da leitura. Ela se apresenta em funcao de outros objetivos que, para a escola, 

parece ter maior valor. 

Nesta perspectiva, o professor precisa saber introduzir a literatura e leitura na vida da 

crianga, reconhecendo que a mesma participa dessas atividades desde seus primeiros anos de 

vida, ao assistir programas de televisao, ao observar ouso da lista de compras utilizada pela 

mae. 

A professora C, considera a leitura como: "um processo de aprendizagem, pois, e 

lendo que se aprende para ensinar. E a peca chave na formacao do ser humano". Nas 

escolas e a fase mais esperada nas series iniciais. Faz-se presente em tudo, nao so em formas 

escritas basta um olhar para se fazer uma leitura. 

A professora D, define a leitura "como a capacidade de interpretar o mundo a 

nossa volta, seja por simbolos, escrita, oralidade, imagens e sensacoes". Com a leitura 

sentimos emocao, fantasia, alegria ou tristeza, suspense, viagens. E com ela que 

adquirimos conhecimentos, cultura, informacao. 

Referente as dificuldades enfrentadas em relacao a trabalhar leitura 

em sala de aula - 75% dos professores responderam que enfrentam dificuldades em 

trabalhar a leitura em sala de aula, enquanto que 25% nao enfrentam. As dificuldades de 

aprendizagem devem ser diagnosticadas de forma diferente em relacao a outros 

transtornos proximos. O desenvolvimento e a aprendizagem sao processos de construgao 



20 

de conhecimentos, mas o que evidenciamos nas escolaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um dia-a-dia rotineiro, 

preenchido de atividades que impossibilitam a reflexao das criancas. 

Porem, nao cabe culpar so aos professores e a instituicao de ensino por essas 

dificuldades apresentadas na aquisicao do conhecimento, mas tambem ao processo de 

estruturacao curricular e ao que o mesmo defende que muitas vezes foge da realidade do 

discente; alem da responsabilidade dos pais e acompanha os filhos no aprimoramento do 

processo educativo. 

Quando perguntamos o que os professores fazem para superar essas dificuldades 

em relacao a leitura - a professora A, coloca que "busca trabalhar com textos que chame 

a atencao da crianca para que desenvolva o conhecimento". E importante que os 

professores despertem o interesse do aluno para que haja uma melhor interacao. 

A professora B, aponta que "o professor deve passar seguranca ao aluno e mostrar 

que ele tem capacidade de se dedicar um pouco, com aulas diferenciadas o professor 

mostra seu interesse e preocupacao pela turma". Nesse sentido o professor deve valorizar 

a participacao do aluno e a criatividade com aulas em ambientes computacionais, como uma 

maneira de prender a atencao e desenvolver um trabalho com participacao efetiva. O 

professor deve passar seguranca ao aluno e mostrar que ele tem capacidade de se dedicar um 

pouco. 

A professora D, destaca que "Com aulas diferenciadas o professor mostra seu 

interesse e preocupacao pela turma". Desse modo, devemos inovar a maneira que 

trabalhamos nossas aulas para que as criancas se interessem e obtenham um bom 

aproveitamento escolar. 

Diante das dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita por partes dos alunos, os 

professores buscam incessantemente novos metodos na realizacao de uma pratica ideal. 

Embora os docentes apliquem diversos e novos metodos em suas salas de aula, seus alunos 

encontram-se distantes do dominio da leitura e da escrita. Isso se da porque os professores 

ainda nao se deram conta de que nao e o metodo de ensino que determina a aprendizagem. 

Como ja foi dito anteriormente, a crianga ja chega a escola com um grande 

conhecimento, precisando desse modo amplia-lo no ambiente escolar. O professor devera em 

primeiro lugar conquistar o aluno, estimulando-o para a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Neste sentido, a escola precisa mudar o processo de ensino da leitura e da escrita. 

Perante a realidade social vigente mundialmente, a aquisicao da leitura e da escrita na 

vida cotidiana das pessoas, tornou-se imprescindivel. Isso quer dizer que o aluno nao 

necessita apenas no seu ambiente escolar, mas precisa saber ler e redigir na vida cotidiana. 
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Como a crianca mesmo antes de chegar a escola ja convive com diversos portadores de 

texto, ao ingressar nela, o professor deve criar na sala de aula um espaco diversificado, de 

modo a retratar o ambiente social vivido pela a mesma. O ambiente escolar deve conter varios 

materials impressos, como: escritos urbanos, escritos domesticos e os escritos das maquinas 

interativas. 
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CAPiTULO IV 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTAGIO SUPERVISIONADO 

As atividades de Estagio foram realizadas atraves de encontros semanalmente com os 

professores na Escola "Clotario Gadelha". Discutirmos sobre as dificuldades de aprendizagem 

na leitura e escrita por parte dos alunos de sua escola. A medida que se apresentava os textos 

sobre o referido tema, os docentes tinham a oportunidade de refletir sobre suas praticas no 

ensino de literatura infantil e leitura, e consequentemente, teciam comentarios a respeito 

destas praticas e ao mesmo tempo buscavam entender quais seriam os melhores caminhos 

para trabalhar em suas salas de aula. 

De acordo com seus comentarios, observamos que os professores a todo o momento 

procuraram buscar o motivo das dificuldades de literatura e leitura apresentadas pelas 

criancas. Eles acreditam que os alunos nao aprendem a ler e escrever por nao terem uma 

assistencia melhor de seus pais. Isto ficou bem nitido em nossas discuss5es. Podemos ilustrar 

isso atraves do depoimento da professora A, quando afirma que: "a familia tem uma grande 

parcela de culpa, por nao esta presente na aprendizagem dos filhos". 

Os referidos professores acusam os pais diante da desmotivacao dos filhos, embora 

atribuindo a maior parcela de culpa aos pais, os docentes consideram que os alunos tambem 

sao "culpados" na falta de aprendizagem, por nao apresentarem interesse com os estudos. 

Porem, estes professores nao deixam de atribuir uma boa parte da "culpa" a si mesmos. Um 

dos professores deixou transparecer isto quando afirmou que: "de uma maneira geral, a falta 

tambem e do professor por nao incentivar a turma", porem observamos que a escola onde 

foram realizados os encontros esta localizada em um bairro periferico, sendo que os pais tem 

um baixo nivel de instrucao e uma preocupacao maior em trabalhar para sobreviverem, nao 

tendo, muitas vezes, condicoes de acompanhar seus filhos. Nao podemos, no entanto, deixar 
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de considerar a importancia dos pais na educacao das criancas, pois segundo Teberosky 

(2003, p. 19): 

Nas familias onde ocorre o que denominamos "praticas de leitura", os adultos 

contribuem para o desenvolvimento do conhecimento sobre a escrita e sobre a 

linguagem escrita. A contribuicao pode ser mais direta, atraves da leitura de historias. 

ou mais incidental, atraves da interacao com o abundante material impresso urbano ou 

domestico, tao comum em nossa sociedade atual. 

Alem das familias, os professores precisam trabalhar de diferentes formas em sua sala 

de aula para motivar os alunos. Segundo Teberosky (2003, p. 85) "a selecao de diferentes 

tipos de escritos responde ao objetivo de favorecer a permeabilidade entre o ambiente social e 

a escola". 

Os professores mencionaram que valorizar o conhecimento previo dos alunos, permitindo 

assim, que tenham contato direto com o material concreto para o melhor aproveitamento na 

aprendizagem da leitura e da escrita. No entanto, a escola nao apresenta um bom espaco 

destinado a momentos de leitura, nao contribuindo com o desenvolvimento da motivacao desta 

atividade. Porem, alguns dos professores procuram afirmar que, dentro de suas possibilidades, 

trazem diversos materials impressos para o ambiente escolar, proporcionando uma diversidade 

no trabalho da leitura e da escrita. 

Trabalhamos com o texto a Escola permite que a crianga se aproprie da escola do autor 

Gnerre, ao refleti-lo as professoras colocam que a escola publica empurrava o conteudo das 

aulas com a barriga, pois os alunos nao queriam nada com as aulas, enquanto que, na escola 

particular ela ensinava de maneira adequada, pois ele se preocupava com o aprendizado do 

aluno. Disseram ainda, que os alunos ja vem desmotivado para aprender, pois os pais tem 

problemas em casa ou no trabalho e nao ajudam as criangas nas atividades escolares. 

Discutimos sobre o processo de aquisigao da linguagem, os professores disseram que 

eles nao sao apenas os mediadores da aprendizagem dos alunos, deve haver uma interagao 

entre o professor e o aluno. A escola tem o papel de ensinar os conteudos aos alunos na 

perspectiva de construir novos conhecimentos. 

Os professores apontaram que quando ha vivencia em casa com a literatura e leitura, os 

alunos ja vem estimulados para desenvolver as atividades em sala de aula. 

Rego (1995, p. 30) coloca a necessidade de trabalhar "a literatura infantil como um 

caminho para alfabetizagao". A literatura infantil se prende geralmente a conteudos que sao 
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de interesse das criangas, atraves desses conteudos ela podera despertar na crianga as 

caracteristicas sintatico-semanticas da lingua escrita e as relagoes existentes entre a forma 

linguistica e a representagao grafica. 

Questionados os professores sobre como adaptar a hora da leitura a situagao de sala de 

aula, colocaram que: 

• E importante para as criangas de essa faixa etaria poder visualizar o livro; 

• A professora deve ler de forma literal, porem clara e agradavel; 

• E importante o professor manter-se aberto as perguntas das criangas e incentiva-las a 

troca de experiencias sobre o texto lido. 

Os docentes afirmaram que as criangas de sua escola tinham bastante deficiencia em 

relagao a aprendizagem da leitura e escrita. Durante as discussoes relacionaram essas 

dificuldades a ausencia da familia na escola e a desmotivagao dos alunos, comprovando 

assim, o que haviam mencionado no questionario. 

A escola muitas vezes comete o erro de acreditar que a crianga encontra dificuldade de 

aprender a ler e escrever nas series iniciais porque nao tem maturidade suficiente para 

aprendizagem destas duas habilidades. Os professores devem ter a convicgao "de que seus 

alunos nao partem do zero, e sim de que tem conhecimentos previos construidos, a partir dos 

quais se devem criar pontes para as novas aprendizagens" (Teberosky, 2003, p. 81). 

Costuma-se perguntar em que momento e em qual espago comega a aprendizagem 

da leitura e da escrita. Poderiamos ter varias suposigoes que afirmam que os adultos 

definem a melhor hora em que as criangas podem aprender. Hoje, atraves de varias 

pesquisas, muitas teorias do conhecimento j a consideram a ideia de que, nem adultos, nem 

escolas, retem nas maos o momento da aprendizagem da leitura e da escrita pelas criangas. 

Os professores, supervisores e administradores devem unir-se em prol do 

aperfeigoamento do ensino, buscando o melhoramento da educagao como instrumento de 

realizagao pessoal. Neste contexto, a Literatura Infantil precisa ser descoberta como uma 

experiencia essencial na vida da crianga. 

Dessa forma, consideramos oportuno que o supervisor organize com os docentes 

atividades significativas com aos alunos atraves da coordenagao de atividades pedagogicas 

que desperte o interesse da leitura no aluno. 

• Propiciar atividades de leitura literarias, visitas a biblioteca, feira de livros e outras 

atividades que contribuiram para o enriquecimento do aluno; 
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• Apresenta subsidios teoricos para os professores quanto a literatura infantil, 

estimulando-os para a realizagao dessa pratica em sala de aula. 

Segue algumas sugestoes para contar historias na visao de GUES (1999, p. 30). 

• Gostar de historias. 

• Naturalidade - contar a historia como se estivesse conversando. Usar suas 

proprias palavras. 

• Usar vozes adequadas - voz fina e apressada para uma formiga; voz grossa e lenta 

para um jabuti; voz leve para a borboleta; voz grossa para o homem; fina para a 

crianga; natural para o melhor, etc. 

• Usar onomatopeias - Roque-roque para quando falar no rato; qua-qua quando 

mencionar o pato; pum-pum, para o trovao, etc. 

• Material - Flanelogravura, gravuras, teatro de fantoches, de sombras, cineminhas, 

etc. 

• Nao gritar, nem falar baixo demais - mesmo com microfone e preciso cuidados 

com a voz. 

• Dicgao - Pronunciar bem as palavras ate a ultima silaba. 

• Evitar cacoetes - E muito desagradavel ouvir uma historia entremeada de entao... 

entao... entao... ai... ai... ai... NaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e? ... Nao e? Nao e?... 

• Ter cuidado - Fazer pausas pronunciadas apos momentos de suspense. Os 

ouvintes poderao assim imaginar o que vai acontecer. 

• Criatividade - Use bem a sua imaginacao criadora. Contar historia e uma arte. 

• Enfim contar historias com muito entusiasmo - Fazer a crianga elevar a sua 

capacidade de viajar na sua imagmagao. 
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CENTRO 06 R)RM,MJ. 

CONCLUSOIS 

Durante o est agio percebemos claramente que a literatura infantil e um caminho eficaz 

para desenvolver a leitura, porque ela cativa as criancas fazendo com que manifestem as suas 

ideias, suas descobertas, relacionando-se as suas proprias experiencias. 

Sentimos que esta sendo bem utilizada a literatura infantil, professores e supervisores 

precisam se unir com um so objetivo a fim de fazer com que a literatura infantil seja 

vivenciada pelas criancas como uma atividade prazerosa e que os textos, contos lifenjrios 

sejam percebidos como mediadores de valores socio culturais, sabendo que para o alpance de 

tal objetivo precisarao de tempo, persistencia e dedicacao continua. 

A literatura infantil deve trabalhada de maneira mais significativa. Nesta perspective e 

neeessario que a supervisao escolar colabore com o processo ensino-aprendizagem porno 

forma de manter a motivacao do professor para realizar o trabalho com seus alunos. 

A literatura e leitura na escola, e tida como uma pratica costumeira. O ato de ler 

possibilita uma visao abrangente de mundo e uma abertura de caminhos para uma descoberta 

da realidade. Este estudo mostrou, portanto que a leitura e tratada com relevancia pelos 

professores e, sobretudo como uma pratica complementar ao processo de 

ensino/aprendizagem do aluno. Este, por sua vez dependendo do estimulo que recebe 

dcsenvolve ou nao o habito de ler. 

Percebi durante o estagio que a literatura e a leitura tem sido fundamental, um objeto de 

ensino, comprovei uma pratica pedagogiea que atende ao incentivo da leitura com requisito 

indispensavel ao conhecimento do mundo como um todo. Mesmo as professoras tendo que 

enfrentarem por problemas que comprometem a leitura dos alunos que acontecem a parte da 

escola, como condigoes de trabalho, falta de materials disponiveis, ausencia da colaboracao 

familiar entre outros que dessa forma dificultam o andamento da pratica da leitura e da 

escrita. 

O estagio na Escola Municipal de Ensino Fundamental Clotario de Paiva Gadelha foi de 

grande importancia para as professoras, pois as mesmas sentiam necessidade de estudar, 

discutir um pouco mais a leitura e a escrita, se aprofundarem como fizemos durante os 

encontros, para assim poderem resolver situacoes do cotidiano escolar e melhorar o ensino-

aprendizagem. 
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SOX3NV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6Z 



QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - Com que frequencia voce trabalha a literatura e leitura em sala de aula e: 

( ) Diariamente 

( ) Uma vez por semana 

( ) Duas vezes por semana 

( ) Tres vezes por semana 

( ) Nao trabalha 

2 - Que recursos textuais voce trabalha no ensino da literatura e a leitura com os alunos sao 

( ) Textos didaticos 

( ) Re vistas 

( ) Fitas de Video 

( ) Rotulos 

( ) Jornais 

( ) Outros. Justifique 

3 - Voce ja participou de estudos sobre a tematica ensino da literatura e leitura. 

( )Sim 

( )Nao 

Justifique sua resposta. 

4 - Caso a sua resposta seja afirmativa como voce avalia os conhecimentos apreendidos. 

( ) Totalmente satisfatorio 

( ) Muito satisfatorio 

( ) Satisfatorio 

( ) Pouco satisfatorio 

( ) Insatisfatorio 



5 - A leitura que voce faz individualmente pode ser considerada: 

( ) Total mente satisfatoria 

( ) Muito satisfatoria 

( ) Satisfatoria 

( ) Pouco satisfatoria 

( ) Insatisfatoria 

6 - Que importancia tem para voce o trabalho de leitura e escrita realizada na sala de aula 

com os alunos? 

7 - Para voce, como deve ser desenvolvido o processo de aquisicao da literatura e da leitura 

na sala de aula? 

8 - O que voce entende por leitura? 

9 - Voce enfrenta dificuldade para trabalhar leitura em sala de aula ? 

( )Sim ( )Nao. 

Quais? 

10 - O que voce faz para superar as dificuldades de leitura? 


