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A G R A D E O M E N T O S 

A DEUS, tu que derramaste sobre nos a tua graca, atraves do teu fllho. Jesus 

Cristo, e nos capacitou com teu espirito para que este sonho se tomasse realidade. 

A ti que es o unico autor e motivo desta vitoria, o nosso louvor. 

Sabemos que toda palavra e pequena diante de Ti, fonte suprema do saber, mas e 

por nossa pequene/. que tua forca e misericordia se manifestam. 

Agradecemos pelo dom da vidae do amor, peiaperseverance, pelas pessoas que 

colocaste em nosso caminho, pelas ddlculdades, pois elas nos tornarab mais fortes. 

Pedimos forca e coragem para aginnos sempre com eficiencia e dedicacao em 

nossa profissao. 

Toma, Senhor, era tuas maos, as nossas vidas, e del as facas o que assim te 

aprouver, pois alegria, para nos, e estar contigo, e contigo, en tao seguir, ate o fun. 

A Ti , toda honra e gloria desde sempre e para sempre. 



AOS PAIS 

Seria injusto e cruel se pudessemos agradecer pelo tudo com palavras apenas. 

pois nos deram a vida, que foi irrigada com muito amor, afeto, educacao... 

Consubstanciando-se no alicerce necessano para a nossa formacao, preparando-nos para 

enfrentarmos um mundo tao violento e cheio de injusticas sociais, onde a vida de uma 

pessoa. muitas ve/es, nao vale mais do que um sentimento de ganancia e poder. 

Pai, Mae olhamos para tras e nos reportamos as nao poucas e dificeis batalhas 

enfrentadas para chegarmos ate aqui, que sem a vossa forca conslante, colocando-nos 

sempre para frente. para cima e para o alto, nao teriamos o mesmo exito. Porquanto, 

amados e idolalrados pais, brindemos esta vitoria, que e nossa, com a certe/a de que 

dias melhores virao 

Com uma emocao incontida. queremos dizer-vos: MUITO OBRIGADA POR 

TUDO. 
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IINTRODUCAO 

A tematica leitura e producao textual vem sendo motivas de discussao e reflexao 

por varios auto res e professores na tentativa de superar as dificuldades inerentes ao 

processo de leitura e producao textual. 

Na trajetoria da leitura esse processo baseava-se em decorar o alfabeto depois 

soletrar e em seguida decodificar palavras e textos, passaram-se os anos e ainda hoje 

nos deparamos com metodos tradicionais e mecanicos de ensinar a ler, sem significacao 

para a compreensao real da leitura. 

No contexto atual, faz-se necessario que os professores busquem maneiras que 

possibilitem aos alunos uma leitura e uma escrita compreensiva como forma de torna-

los leitores criticos. 

Essa realidade e tambem percebida pelos professores da Escola Municipal de 

Ensino In fan til e Fundamental Umbelina Cavalcante Sobral. Em reuniao, os professores 

relataram que as dificuldades da leitura e da producao textual na escola ocorrem por 

falta de acesso das criancas 'a leitura e a producao textual, isto e. 'a bons livros e 

recursos didaticos, e a questao social e economica em que esses alunos estao inseridos, 

pois os mesmos precisam ajudar os sens pais na busca de suprir suas necessidades 

financeiras. 

Devido a carencia financeira enfrentada por grande parte das criancas da escola, 

essas justificam nao dispor de tempo para a leitura e producao textual, pois precisam 

ajudar suas fami lias trabalhando, assim para essas criancas aprender a ler e a escrever e 

desinteressante, pois no seu cotidiano nao precisam ter conhecimento sobre leitura, por 

isso sen tern dificuldades em fazer leitura compreensiva e em produzir textos. 

Diante dos relatos dos professores, percebemos a necessidade de analisarmos 

como se da o processo de leitura e producao textual nas series iniciais da referida escola 

na busca de minimizar as dificuldades encontradas pelos alunos, relacionadas no 

decorrer deste processo. Com isso, buscamos discutir esse processo na tentativa de 

identificar qual a concepcao de leitura e producao textual dos professores da EMEIEF 

Umbelina Cavalcante Sobral. Que contribuicoes os professores possibilitam para esse 

processo? Os professores demonstram o gosto pel a leitura'' Estimulam seus alunos a ler 

e a produzir textos? Como? 

Desse modo, e de fundamental importancia trabalharmos essa tematica na Escola 

a fim de propiciar discussoes sobre o processo de leitura e producao textual. Alem disso, 

o que nos despertou interesse por essa tematica foi tambem o desejo e a necessidade de 

conhece-la melhor. para o nosso proprio crescimento profissional e intelectual. 

Precisamos despertar no educando o gosto pela leitura, visto que para termos 

escritores competentes se faz necessario 'a pratica continua de producao de textos na 

sal a de aula. Cabem a nos educadores questionarmos qual o espaco de leitura e 

producao de textos estamos proporcionando aos nossos alunos. 



6 

Esta proposla longe de ser um paradigma em educacao se propoe em oferecer 

contribuicoes as novas praticas de leitura, oportunizando reflexoes significativas para 

realizacao de outros estudos voltados a essa tematica 

Este trabalho esta organizado em quatro capitulos. No primeiro capitulo. o 

referential teorico que apresenta as teorias que dao suporte a esta trabalho, 

fundamentadas nos autores Cagliari, Ferreiro, Teberosky e Colomer, Scoz, PCN, Jose e 

Coelho, Martins, Focambert e Resende. 

No segundo capitulo, o procedimento metodologico. apresenta o percurso 

desenvolvido neste trabalho, optamos por um estudo exploralorio, por esclarecer as 

ideias com objetivo de oferecer uma visao ampla e uma aproximacao do fenomcno 

pouco explorado. Utilizamos o questionario com questoes objetivas e subjetivas. 

No terceiro capitulo, a analise dos resultados obtidos nos questionarios que 

foram aplicados com as professoras da referida escola, que toma como base os 

depoimentos dos professores no que diz respeito aos tipos de leitura desenvolvidos nas 

sal as de aula, atividades de producao escrita e concepcoes referentes ao ato de ler e 

escrever. 

No quarto capitulo, esta as atividades desenvolvidas no estagio, onde relatamos 

as atividades que ocorreram neste periodo com as professoras, abordando estudos de 

textos teoricos e reflexivos, questionamentos e sugestoes aponladas pelos professores e 

sugestoes de atividades.Por fim, as conclusoes a que chegamos ao finalizar este 

trabalho. 
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CAPITULO I 

1-LEITURA E PRODUCAO T E X T U A L NA ESCOLA 

A tematica leitura e producao textual esta fundamentada nos pressupostos 

teoricos, tomando como base o pensamento de auto res como: Martins (1985). Ferreiro 

(1995), Freire (1999), Scoz (1994), PCN (2001), Jose e Coelho (2002), Resende (2000), 

Cagliari (1998), Teberosky e Colomer(2003) e Foucarnbert( 1994). 

Ler e um ato linguistic© diferente da producao espontanea de fala sobre um 

assunto qualquer. A leitura e uma alividade profundamente individual, na qual duas 

pessoas dificilmente fazem a mesma leitura de um texto, Cagliari diz que (1998, p. 150) 

A leitura e uma atividade de assimilacao de conhecimento, de interiorizacao, de 

reflexao. 

Para desenvolver a pratica e gosto pela leitura, a escola deve converte-Ia em 

objetivo e aprendizagem, bern como criar mecanismos de mobilizacao dos alunos, 

ampliando o dominio dos niveis de leitura, conlextualizando-a com a vida pessoal e 

social do aluno. 

De acordo com Freire (1999, p. 11): "A leitura do mundo precede sempre a 

leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele." Entende-

se pois que o ato de ler vai alem da simples decodificacao de simbolos linguisticos. e 

um processo de compreensao e reflexao do fazer humano, estabelecendo um dialogo 

entre o leitor e o objeto que esta sendo lido. 

Neste sentido, Martins faz a seguinte afirmacao (1985, p. 20): 

"O ato de ler permite a descoberta de caracleristicas coimsns, e diferenfas entre 

individuos, grupos sociais, as varias cultunis, incentiva tanto a fantasia, como 

a consciencia da realidade objetiva, pioporcionando elementos pfira uma 

postura critica apontando altemativas". 

E nessa linha de pensamento que a leitura se caracteriza por ser um 

instrumento de autonomia, compreensao, cuja dinamica envolvc emocao, razao. 

intelecto, para que o aluno-leitor. assuma um papel atuante e tome consciencia de que 

ler significa inleirar-se do mundo intervindo nele. 

Segundo os Parametros Curriculos Nationals (2001, p. 54): "A leitura na 

escola tern sido fundamental men te um objeto de ensino." Acrescentando ainda 

que[(...)"'nao se forma bons leitores solicitando aos alunos que leiam apenas no livro 

didatico, porque o professor pede." 

Partindo desse principio que ler e decodificar. converter letras em sons, e que a 

escola vem produzindo uma sociedade de analfabetos funcionais, que embora saibam ler 

e escrever, nao sao habilitados, a fazer uso da leitura e da escrita. Dessa forma nao 

compreender os textos e seus signiticados. 
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Segundo a perspective de Scoz (1994, p. 52): 

Se concebermos a aprendizagem a partir de um enfoque socio-

construtivista, eBtenderemos que a leitura resulta de um processo de 

interacao. Por isso todas as pessoas com quem a crianca convive passam a 

ter papel fundamental em sou desempenho de leitor, A professora, 

particularmente, cabe descohrir e orientar os interesses da crianca, 

oferecendo-lhe textos significativos que favoreeam a aprendizagem. 

Visto que o letramento e um processo de inlerlocucao, que se da pela interacao 

social, a crianca mesmo antes de entrar na escola, atraves dos textos sociais que ela ve 

no cotidiano. nas conversacoes de seus parentes mais proximos ate chegar na escola 

onde cabera ao professor propor textos significativos contextualizados, reais, nao 

somente o traditional beaba que se constitui uma visao pobre da leitura 

Segundo os PCN's (2001, p. 53): 

A leitura e um processo no qua! o leitor realiza um trabalho ativo de 

construcao do signifieado do texto, a partir dos seus objetivos do seu 

conhecimenlo sobre o autor, sobre o assunlo de tudo o que se sabe sobre a 

lingua: caracteristicas do gcnero, do portador, do sistema de escrita, etc. 

Diante deste conceito compreendemos que ler e um processo bastante 

complexo que envoi ve varios fatores, trata de compreender os significados a 

representacao daquilo que ao autor quis dizer, a decodificacao e apenas um melodo 

utilizado pelo aluno para ap render a ler, se fossemos concordar que ler e simplesmente 

decodificar eslariamos caracterizando a leitura como algo mecanico. 

Segundo Cagliari (1998, p. 16): A leitura e a extensao da escola na vida das 

pessoas, a maioria do que se deve aprender na vida tera de ser conseguido atraves da 

leitura, fora da escola A leitura e uma heranca maior do que qualquer diploma. 

Assim entre outras, e funcao da leitura, formar leitores competentes, isto e, 

individuos capacitados para viver em sociedade, visto que uma pessoa iletrada ficara 

excluida das relacoes sociais, assim a leitura e um meio e nunca um ftm, e uma heranca 

para toda a vida sendo que seu uso e imprescindivel em todas as atividades sociais. 

De acordo com os PCN's (2001, p. 58): 

Para desenvolver, muito mais do que a capacidade de ler, o gosto e o 

compromisso com a leitura a escola precisa faze-lo achar que a leitura e 

algo interessante e desafiador algo que conquistado plenamente dara 

autonomia e independencia. (...) Uma pratica que nao desperte e cultive o 

desejo de ler nao e uma pratica pedagogica e eticiente 

O aprendizado da leitura envolve um. aspecto importante da formacao das 

pessoas e que, muitas vezes e subestimado no cotidiano da sala de aula. Para Martins 

(1985, p. 28): 

O que e considerado materia de leitura, na escola, esta longe de propiciar 

aprendizado tao vivo e duradouro (seja de que especie for) como o 

desencadeado pelo cotidiano familiar pelos colegas e amigos, pelas diversoes e 

atribuicoes diarias, pelos diversos meios de eomunieacao de massa, enfim, 
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pelo context© gerai em que os leilores se inserem. 

fslo vai de encontro a pratica cotidiana do professor na escola cujos textos 

produzidos, estao a merce do que circula na sociedade, levando a uma fragmentada, 

distanciando ainda mais a leitura da realidade social. 

A esse respeito, nos reportamos a Scoz (1994, p. 51): J...J "a tendencia da 

escola e abstraia a leitura do mundo que rodeia o aluno. convertendo-a em uma colecao 

de sons e palavras por vezes sem sentido." 

Dando sustentacao a afirmacao acima mencionada e pertinente colocar ainda a 

visao de Jose e Coelho (2002. p. 86) 

Precisamos, com urgeiieia resgatar em nossas escolas, prineipalmente nas de 

1 ° grau, a pratica de leitura por prazer. sem cobranca de entendimentos de 

textos atraves de provas eansativas e academicas. Toda a escola deveria, 

uma vez por semana propiciar as criancas, o manuseio de livros em sala de 

aula para desenvolver os aspectos emocionais, intelectuais da leitura, de 

fonna racional e dinamica. A crianca aprende a ler lendo, e nao 

passivamente copiando inumeras vezes uma palavra ou fiase, e muito menos 

atraves de copias longas e exaustivas. 

Convent discutir tambem que a concepcao que os educadores tern sobre o 

processo de leitura precisa envolver uma compreensao critica do ato de ler. para que 

possam nao apenas ensinar a ler. mas.sobretudo criar condicoes para que o educando 

realize sua propria leitura. 

Refletindo ainda o processo de leitura, tomamos como base as ideias de 

Ferreiro e Teberosky(l 999,p. 116): 

[...] Le sobre diferentes suportes materials, notes de compras, livros, 

revistas, eartazes, jomais, objetos impressos, etc... e le em diferentes tipos de 

irapressao grafica [...]. Le e transmite ou eomentar informacoes que obtive. 

assim como le em silencio ou inclusive involuntariamente. Todas essas formas 

de leitura sao diferentes, mas qualquer que seja o portador de lexto ou a 

situaclo, todos eles sao "atos de leitura". 

Segundo Silva (2000. p. 16): 

A leitura critica e condicao para a educaclo libertadora e condicao para a 

verdadeira acao cultural que deve ser implernentada nas escolas. A 

explicacio desse tipo de leitura que esta lotige de ser mecanico (isto e, na 

geradora de novos significados), sera feita atraves da caracterizaeao do 

conjunto ele existences com o qual o leitor critico se defronta, ou seja, 

constatar, cotejar e transformar. 

E preciso democratizar a leitura para que ela nao se.tome instrumento de poder 

nem privilegio de uma minoria 

Cabendo a essa minoria o direito de dar sentido ao mundo, enquanto as 

demais nesta a submissao aos ditames dos que sjibem das coisas (...) Neste 

caso predomina a visio da cultura do intelectual ou da cultura que lhe e 

conveniente e transmitir ao tietrado (MARTINS, 1985, p. 24) 
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Nesta perspectiva a escola precisa trabalhar os conhecimentos e em particular a 

leitura como um objeto que permite uma compreensao maior dos fatos, da historia, da 

vida. 

Tendo como papel auxiliar de maneira fundamental na formacao do individuo, 

alem de ampliar seus horizontes e perspectivas. 

O desenvolvimento da leitura, seguida da producao textual, nao pode ser 

encarada apenas como uma alividade das aulas de lingua portuguesa e ficar restrita a 

composicao textual que focalize um tenia proposto. Muitas vez.es o aluno pensa que a 

habilidade prioritaria para o estudo seja a leitura de textos, seguida de memorizacao de 

conceitos e de conteudos. Ainda preso a mental id ad e antiga do questionario, da 

memorizacao e perguntas e respostas. 

E necessario oferecer a crianca o contato com textos diversificados que por 

meios de atividades variadas possam elaborar e reelaborar suas proprias producoes, 

possibilitando a formulacao de hipoteses de leitura e a relacao e experiencias vividas. 

Nesse sentido. a intervencao do educador e essencial, proporcionando 

momentos de analises e relexoes, criando situacoes de conforto e acolhimento no ato da 

leitura 

Em virtude disto, e fundamental reconhecer segundo Resende(2G00,pag.36) 

que: 

A afetividade do educador sua presenea estimulada enlre os leitores e a sua 

condicao de mediador na escola existirao em qualquer fase do processo de 

leitura. Por sua ve/, a capacidade analitica e o espirito critico que vao se 

formando nos leitores irlo Ihe proporcioiiando uma condicao de 

indepeiidencia nec«ss«a. (RESENDE, 200, p. 36) 

Uma pratica constante de leitura na escola pressupoe um trabalho voltado para 

a diversidade de textos, con tempi and o os inumeros objetivos e mod alidades, que 

caracterizam de fato as praticas de leitura 

De posse do conhecimento da amplitude do tenia leitura conceitos, da 

importancia social e pessoal convem citar Ziraldo quando diz: «Um pais de leitores e 

sem diivida um pais que vai crescer e se desenvolver. e adquirir uma dimensao cultural 

maior que sua dimensao territorial". (Jomal do MEC, Set 2001, p. 12) 

Segundo Freire (1998, p. 11-12): O ato de ler nao se esgotana decodificacao 

pura da palavra escrita ou da linguagem, mas se antecipa e se alonga na inteligencia do 

mundo. em que se vive alem de que so se aprende a ler lendo ou mais ainda vivendo. 

Faz-se necessario propiciar ao aluno textos do mundo com informacoes extra-

escolares, contextualizadas, com o social deste aluno pois nao se pode comparar o nivel 

de leitura do aluno que so le no livro didatico, com o daquele que tern outras leituras. 

Num pais onde a maiona dos nossos alunos nao tern contato com bons 

materials de leitura e com adultos leitores em casa, e import ante que a escola esteja 

http://vez.es


11 

ciente de que formar leitores requer condicoes favoraveis e contribua para que a pratica 

da leitura seja disseminada entre os alunos. 

Portanto, imbuidos desse proposito de formar alunos escritores e leitores 

competentes que planejam os seus discursos e os defende, e funcao da escola nao 

formar menos repetidores de histonnhas. A leitura abre um leque de oportunidades para 

o aluno, no sentido que amplia a visao de mundo e insere o leitor nutna cultura letrada. 

O verdadeiro leitor nao se conformant somente em ver o livro didatico, visto 

que alem de que, quern muito ler, melhor se comunica, e fala mais fluentemente, e ler 

ensina a escrever, enfim a leitura. 

A lingua e um objeto social no sentido de ser por meio dela que nos 

comunicamos, nos informamos, etc. desta maneira cabe a escola lncentivar a pratica da 

leitura dentro e fora dela, visto que ler esporadicamente e manter a crianca distante da 

lingua escrita, mesmo que seja na pre-escola e uma maneira erronea de conceber o 

processo de aprendizagem da leitura e escrita 

Segundo Ferreiro (1.995, p. 17):Se pensarmos que a crianca aprende so quando 

e submetida a um ensmo sistematico, e que a sua ignorancia esta garantida ate que 

receba tal tipo de ensino nada poderemos enxergar... 

A crianca que vive na zona urban a antes mesmo de entrar na escola e deres 

contato com o ensino sistematico, j a convive diretamente com as informacoes do 

contexto social no qual ela esta inserida, ja distingue o escrever do desenhar dos 5 aos 6 

anos de idade, visto que el as tem contato, com cartazes, embalagens de brinquedos, 

roupas, etc. 

Segundo Ferreiro (1995, p. 103): 

Em vez de nos jxirguntarmos "sc devemos on nao devemos ensinar" temos 

de nos preocupar em dar as criancas ffcasioes de aprender. A lingua escrita e 

muito mais que um ctmjunto de fiarmas graficas. E um mode de a. lingua 

existir, e um objeto social e parte de nosso patrimdnio cultural. 

Visto que a pratica de producao de textos e pouco vivenciada em nossas 

escolas, e comum encontrarmos alunos que chegam na universidade nao sabendo 

produzir um texto coerente, coeso e eficaz. 

Segundo Cagltare (1995, p. 106-109) o surgimento da escrita ocorreu em tres 

fases distintas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fase pictorica se distingue pela escrita atraves de desenhos ou 

pictograma. 

A fase Weograflca se caraeteriza pela escrita atraves de desenhos chamados 

ideogramas. (Esses desenhos forma ao longo da evolucao perdendo alguns 

dos seus tracos o qual formou-sc o nosso alfebeto). 

A fase alfabctica se caraeteriza pelo uso de letras. Estas tiveram sua origem 

nos ideogramas, mas perderam o valor ideografico assumiiido uma nova 

funcao da escnta. A representacio puramentc fonetica. 

O que podemos observamos e que a escrita desde a fase pictorica a chamada 

fase alfabetica passou por diversas transformacdes. mas com a mesma funcao 
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representor a atividade da fala, comunicar, na visao de Martins (2003, pag. 22-23): 

Saber ler e escrever ja entre os gregos e romanos significava possuir bases 

de uma educacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adequada para a vida (...] Pois essa educacao desenvolvia, 

alem da leitura e a escrita. as capacidades intelectuais espirituais e aptidoes 

fisicas atraves de disciphnas rigidas. 

Apesar de ser tao importante aos individuos ter acesso a leitura e a escrita, 

contata-se atualmente que o ensino mecanico e traditional da lingua e uma realidade em 

nossas escolas, e mesmo que os instrumentos de escrita tenham se aperfeicoado, ainda e 

comum observar que alfabetizar e um processo dificil, e muitas vezes sem resultados, o 

que pode ser comprovado nos diversos programas govern amentais como o 

Aifabetizacao Solidaria. 

Segundo Ferreiro e Teberosky; 

A preocupacao dos educadores tem se voltado para a busca do melhor ou 

"mais eficaz" deles, levantando-se, assim, uma polemiea em tomo de dois 

tipos fundamentals: metodos sinteticos que partem de elementos menores 

que e a palavra, e metodos analiticos que partem da palavra ou unidades 

maiores. 

Estes metodos sao ate hoje utilizados por professores que nao superam a forma 

mecanica de ensinar que concebem o ato de ler como uma decodificacao de signos 

linguisticos, sem significado nenhum na realidade do aluno. Martins afirma isto da 

seguinte forma (2003, pag. 23): aprender, por aprender, sem se colocar o porque, 

como e para que, impossibilitando compreender verdadeiramente a funcao da leitura, o 

seu papel na vida, individuo e da sociedade. 

O que sabernos e que na realidade nenhum metodo cientificamente aprovado 

prima leitores ou produtores de textos, o vistozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que a escola ensina somente a decifrar a 

cartilha, e conforme Martins (2003, pag. 25). " [ . . . j a escola esta limitada, com a 

utilizacao preponderante dos chamados livros didaticos". Assim os unicos recursos 

disponiveis de leitura sao pobres e pouco atrativos nao despertando nenhum interesse 

nos alunos, aprende-se a decodificar o signo linguistico, mas nao aprende a criticar ou 

produzir textos, o que origma mais uma divisao social entre os letrados e os lletrados. 

Segundo Foucambert (1994, pag. I l l ) : 

A divis§b entre leitores e decifradores coincide com a origem social, com o 

ambiente familiar e com as praticas culturais. Compreende-se hoje que a 

escola existe para alfabetizar os que nao serio leitores; os que serao leitores 

nao deverao esse aprendizado a escola. 

Nesse sentido percebe-se a funcao politica da leitura que e inocular as 

"ideologies que buscam na elitizacio da cultura meios de reformar a supremacia social, 

politica, economica e cultural" (Martins, 2003, pag. 27) 

A leitura e uma manifestable lingiiistica, sendo necessario que pais, avos, 

todos enfim participem da aifabetizacao das criancas atraves de leituras compartilhadas, 

ou mesmo ao ler historia para criancas de 2 on 3 anos ja e uma boa forma, de apresentar 

a leitura a crianca. 
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Desta forma existem varios tipos de leitura apresentados por Cagliari (1995, 

pag. 155): 
Uma leitura pode ser ouvida, vista ou falada. 

A leitura oral e feita nio soniente por quem le, mas pode ser dirigida a 

outras pessoas que tambem "leem" o texto ouvindo-o. 

A leitura visual ou silenciosa favorece mais reflexao sobre o texto. 

A leitura por alto procura identiliear de forma rapida as ideias chaves do 

texto. 

A escola muitas vezes utiliza-se da leitura oral para avaliar a proniincia do 

aluno, como ele ler, se e rapido ou lento o que inibe muito aluno, pois so o leitor 

habilidoso com o habito de, leitura desenvolve tais capacidades de ler um texto de 

acordo corn o padrao, ao contrario da cnanca que esta no inicio de sua vida estudantil 

que se sente envergonhada da forma que ele sabe ler. 
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CAPITULO I I 

2-PROCED1MENTOS METODOLOGICOS 

A tematica Leitura e producao textual: limotes e possibilidades foi desenvolvida 

na EMEIEF Umbelina Cavalcante Sobral, localizada na cidade de Sao Jose de Piranhas, 

no bairro Sao Sebastiao, na Rua Corcino Batista sem numero, com os seguintes 

objetivos: *Analisar e discutir como se da o processo de leitura e producao textual; 

*Identificar os procedimentos metodologicos uulizados em sala de aula para trabalhar 

leitura e producao textual; *€aracterizar o processo de leitura e producao textual. 

Realizamos um estudo de carater exploratorio. por esclarecer as ideias com o 

objetivo de oferecer uma visao ampla e uma aproximacao do fenomeno explorado. Esse 

estudo exploratorio nos permttira uma maior aproximacao do objeto de estudo que na 

referida escola e pouco explorado. 

Utilizamos o quesuonario core questoes objetivas e subjetivas. O referido 

instrumento nos subsidiou para elaborarmos o segundo momento do nosso trabalho, que 

ocorreu atraves de encontros com os professores, onde utilizamos estudos, leituras. 

discussoes, reflcxoes e dinamicas. 

Realizamos uma analise qualitativa, por partir do "lundamento de que ha uma 

relacao dinamica entre o mudo real e o sujeito, uma interdepend en ci a viva entre sujeito 

e objeto, um vinculo indissociavel entre o mundo objetivo e a objetividade do sujeito." 

(Chizzotti, pag.79,2001) 

Neste sentido, entendemos que nos, enquanto sujeitos obsen adores, fazemos 

parte do processo de conhecimentos, em que estamos diretamente vinculados com o 

objeto de estudo. Diante desta concepcao utilizamos a pesquisa quantitativa, nos 

preocuparmos com o nivel de realidade que nao pode ser quantitativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Caracteri/acao da escola 

A Escola Umbelina Cavalcante Sobral recebeu este nome em homenagem a uma 

enfermeira que era muito importante e quenda da cidade onde esta localizada. Na escola 

ha duzentos e quarenta e seis (246) alunos matriculados. porem apenas duzentos e treze 

(213) frequentam regularmente as aulas, em seus dois turnos a escola comporta onze 

(11) professores, trinta e cinco(35) funcionarios, um < 1) coordenador e u m ( l ) diretor. 

Com relacao a area fisica da escola, existem6 salas de aula, cantina, sala da 

direcao, nao ha sala para os professores uma bibhoteca, sua iluminacao e muito boa. as 

salas e o patio sao cheios de pmturas as quais foram escolhidas pelos educadores e 

educandos. 

Os recursos materiais que a escola possui sao: carteiras. mesas, cadeiras. 

bebedouros, som, mimeografo, video, televisio, geladeira, varios eletrodomesticos, etc. 
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CAPITULO I I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3-ANALISE DOS DADOS 

3.1 ConsideracSes dos professores sobre leitura e producao textual 

Este estudo busca analisar os dados coletados atraves de um questionario com 

questoes objetivas e subjetivas, com as professoras das series iniciais do ensino 

fundamental da EMEIEF Umbelina Cavalcante Sobral, localizada na cidade de Sao Jose 

de Piranhas, PB. Os dados apresentam ideias e praticas docentes bem como a percepcao 

acerca da leitura e producao textual 

No que diz respeito ao Nivel de Formacao Escolar constatou-se que 80% 

destes possuem formacao em nivel superior, nos curses de Geografia, Pedagogia, Letras 

e Historia, 20% tem o nivel medio, o Magtsterio Com base nestes dados, acreditarnos 

que os professores da referida escola estao habihtados para desempenharem a docencia, 

visto que, possuem formacao para atuarem com exito nas suas salas de aula. 

Ao serem questionados a respeito de quantas vezes por sem an a desenvolvem 

atividades de leitura - 100% dos professores responderam que trabalham leitura com 

seus alunos todos os dias letivos da sem ana Isso porque en tend em que e de suma 

importancia despertar no educando o habito da leitura, pois ela esta relacionada a todos 

os conteiidos, conseqiientemente e essencial para o processo de ensino-aprendizagem, 

todas as professoras tambem dab enfase a importancia da leitura para todas as 

circunstancias da vida social e pessoal do educando 

Nesse sentido, concordamos com a perspectiva de Freire(2002.pag.8) ao alirmar 

que: 
"Aprender a ler. a escrever, alfabetizar-se, e antes de mais nada, aprender a 

ler o mundo, compreender o seu context©, nao numa manipulacao mecanica 

de palavras mas mirna relacao dinamica que vmcula Mnguagem e realidade." 

A aquisicao da leitura e uma forma de socializar a crianca, pois ela tera uma 

nova compreensao do mundo e da realidade na qual esta insenda 

Com relacao ao gosto pela leitura - 100% responderam que gostam de ler. pois 

a leitura nos tras conliecimaitos, facilita a express!© oral e escrita e fundamental para o 

desenvolvimento profissional e conseqftentemeete para a sua pratica educativa. Desse 

modo. concordamos com Regiaa Haga quando nos afirma que "a leitura amplia e 

reestrutura os nossos conhecimentos. nossa visao de mundo". 

No que diz respeito aos tipos de leitura - 20% dos professores responderam que 

preferem livros didaticos. 8(>% jamais, contos ficcao, romance, etc. Percebemos assim, 

que estes professores eslao bem integrados aos diversos tipos de leitura esta pratica 

possibilita um melhor embasamento no desenvoh iroerto de suas atiudades educalivas 

na sala de aula, oportunizando am da aos seus alunos o acesso a estes recursos, 

mostrando dessa forma que a escola esta a\ancando. 

Supoe-se, portanto que as professoras buscam diversificar suas leituras, algo que 

e essencial aos educadores. objetivando desenvolver sua pratica na formacao do aluno 

leitor. de modo que o mesmo possa tnteragir e agir conscientemente no meio em que 
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vive. Pois como diz Martins( 1994,pag 29) "|...|ampliar a nocao de leitura pressupoe 

transformacoes na visao de mundo em gerai e na cultura .em particular," 

Foi questionado se os professoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desenvotvem alguma atividade de 

motivacao antes de iniriar uma atividade de leitura - 100% afirmaram que sim, 

sendo que 50% utilizam gravuras e imagens antes de iniciar a leitura propriamente do 

texto que sera estudado os oulros 50% trabalham atraves de comentanos antes de ler o 

texto, isto e. fazem o levantamento dos conhecimentos previos dos alunos acerca do 

tema propositi no texto, muitas vezes atraves de dinamicas. 

Ao perguntarmos se enfrentavam dificuldades para trabalhar a leitura na 

sala de aula - 100% falaram que enfrentavam muitas dificuldades, dentre as 

dificuldades as mais presentes sao falta de interesse dos alunos, falta de materials como 

revistas, livros infantis de contos literarios que motivem os alunos "a leitura, e por nao 

sabereni ler convencionalmente. os mtimidam. o que dificuUa a leitura de textos em sala 

de aula 

Com relacao a o que os professores entendem sobre leitura - cada uma das 

professoras se expressou de uma forma diferente. a professorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E" disse que "Ler e 

compreender de forma global o mundo, os faios. as situacoes e as imagens." 

Cagliari(1998,pag. 16) concorda ao afirmar que: 

"A leitura v -i exttnsSo da ^scoia na vida das pessoas. A maioria do que se 

Je\ e aprendu na \ida ten de ser conseguida atraves da leitura fora da 

escola A leitura t* limit bcrjriQB "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIUIOI do Huc qualquer diploma". 

Faz-se necessario. ampliar a nocao de leitura que deve ser vista num sentido 

ampio independentemente do contexto escolar. permitindo compreender e valorizar 

cada aprendizado. A leitura naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de\ e estar hjpjtada a uma miiioria, ela passara a fazer 

parte do cotidiano de muitos Ela proporcionara a descobena de caraclerisucas comuns 

e diferencas entre os Kvd'viduoK gnapos voeiii;- e vana* cultures, ao mesmo tempo 

incenliva tanto a fantasia como a conscience da realidade objetiva, proportionando 

elementos para uma pesiurs critics, aportumdo sltcmRhx as. 

Paia a professora " B " " A teuura aconiece quanrio o ksioi entende a mensagem e 

a mterpreta " Caminhando na mesmo, linha de pensamento da professora ad ma citada 

Cagliari( I995,pag. 153) diz que: 

*'A leitura e, pois, ms& deei&acSe e uma decMific&cte, O leitor devera em 

piroeiK) lugar decifrar a escrita, depois decodjjicar todas as implicapoes que 

o texto tem e finalniente refletir sobre isso e formar o proprio conheciaiento 

e opimab a respeito do que leu". 

Assim. enlendemus que nao ha decodificacao, decifracao sem compreensao e ao 

mesmo tempo nao hh compreenvao sem decodificacao e decifracao. ambos estao 

intimamente ligados Era que rr>da hn<>
r mn\ ' V " -i .J'fcr.-'ViiJi i : rV^'Je-^c 

que o ato de fer a> al»m Ja 5, try,s.- d^c •> " ' * ".h- , " 0 t •>' ' e tin 1 

processo dc compieetisS'-' c teflexa>' Jr> fazer hutnano. cstabelecendo um dialogo entre o 

leitor e o objeto que esta sendo lido. 
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Referente a importancia da leiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no processo de ensino aprendizagem -

100% dos professores veem na leitura uma forma de adquinr conhecimentos. de 

desenvolvimento intelectual do aluno, conforme relato da professora "D", quando diz: 

"A leitura e muito import ante para o desenvolvimento cognitivo do aluno, pois, 

desenvolve o seu senso critico e desperta a curiosidade". 

A leitura se faz necessaria no processo de ensino-aprendizagem. por meio dela 

podemos construir sujeitos capazes de questionar, argumentar e assim poder encontrar 

solucoes para ao diversos problemas que surgem nas diferentes situacoes de nossas 

vidas. Concordando com isso Martins( 1994,pag.22) afirma que: "a leitura e um 

processo de formacao global do individuo a sua capacitacao para o convivio e atuacao 

social, politico, economico e cultural". 

No que diz respeito aos tipos de leitura utilizados para trabalhar em sala de 

aula - 100% utilizam a leitura silenciosa e oral, na maioria das vezes trabalham 

coletivamente. 

Segundo Cagliari( 1995,pag. 155): "A leitura oral e feita nao somente por quern 

le, mas pode ser dirigida a outras pessoas que tambem idem' o texto ouvindo-o". 

Quanto mais contente a crianca estiver com os meios de leitura oral, maior sera o seu 

desenvolvimento como leitor. 

Referente ao desenvolvimento de atividades de producao textual - 100% dos 

professores realizam esta atividade visando aperfeicoar a escrita e a leitura dos alunos. 

assim afirma a professora "A": 

"Desenvolver atividades de producao textual na sala de aula e import ante, 

pois podemos desenvolver nos Bosses alunos a liberdade de expressao, a 

imagieacao, a criatividade e como conseqiiencia melhorar a escrita em todos 

os aspectos". 

Nessa perspectiva os PCN
,

s(2()0 Lpag.52) diz que o objetivo da producao textual 

e "|... |formar cidadaos capazes de utilizar a escrita com eficacia que tenham condicoes 

de assumir a palavra". Diante do exposto. acreditamos que a atividade continuada de 

producao textual na escola constituiu-se uma grande oportunidade para formacao de 

leitores e escritores competentes, aptos para produzirem seus propnos textos. 

Referente a maneira como os professores trabalham a leitura com seus 

alunos - 100% trabalham a leitura individual e coletiva 80% utilizam textos 

informativos, poemas, advinhas, literatura infantil e parlendas e 20% tem como 

prioridade o livro didatico. 

Observamos que os professores utilizam a diversidade textual, possibilitando aos 

alunos conhecer varios tipos de leitura. Vemos que a escola procura inovar, nao estando 

limitada ''[ ...|com a utilizacab preponderante dos chamados livros 

didaticos".(Martins,2003,pag.25) 

As professoras deram bastante en fase a importancia de se trabalhar a leitura em 

grupo e coletiva, por ser uma excelente estrategia didatica para a formacao de leitores. 
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pois, possibilita ao aluno na medida,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em que est! lendo, interrogar-se sobre o texto, 

interferir sobre as palavras do autor. 

Neste sentido. as professoras ao trabaiharem leitura com seus alunos em grupo e 

colelivamente. comungam com a perspective do ensino interactonista. Acreditarnos que 

a leitura em grupo e bastante efica/ para cnar condicoes sociais de leitura e 

principalmente se esta alnidade for somada a discussoes e pergunias. isto e. reftexoes 

sobre o texto em estudo. 
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CAPITULO I V 

4-ATIVIDADESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DESENVOLVTOAS NO E S T A G I O 

A proposta intitulada Leitura e producao: limites e possibilidades foi 

desenvolvida junto aos professores da EMEIEF Umbelina Cavalcante Sobral da cidade 

de Sao Jose de Piranhas-PB, com o objetivo de analisar o processo de leitura e producao 

textual nas series iniciais desenvolvido na escola, na busca de compreender e minimizar 

as dificuldades encontradas pelos alunos, 

Ao miciar as atividades do estagio, fizemos a apresentacao dos professores e os 

objetivos do projeto do estagio, em seguida discutimos e refletimos as concepcoes de 

leitura e producao textual na visao de varios autores e dos professores: refletimos sobre 

o que e ler; os tipos de leitura; as metodologias usadas pelos professores na producao 

textual; identificamos quais as metodologias que os professores utilizam nas atividades 

de leitura; reconhecer a importancia do professor como leitor e escritor para incentivar a 

pratica da leitura e da producao textual nos alunos, discutir com os professores como 

preparar um ambiente rico de aprendizagem 

Discutimos com as professoras diversas concepcoes de leitura na visao de 

cagliari, Jolibert, Freire, PCN, Martins, Foucambert, Teberosky e Colomer. Pedimos 

que entre as varias concepcoes escolham a (as) que mais se identilicar com a visao de 

leitura delas e comentassem, dentre as concepcoes, as professoras escolheram a de 

Paulo Freire onde afirma que'ninguem ensma ninguem a ler, mas tambem ninguem 

aprende sozinho, pois o aprendizado se da diante da convivencia com os outros e com o 

mundo em que se vive. alem de que so se aprende a ler lendo, ou mais ainda vivendo." 

Algumas das professoras concordam com a concepcao de Freire, onde 

reforcaram que, real merit e, a crianca aprende a ler atraves da convivencia de algum 

mediador. Uma das professoras afirma que"As criancas que estao inseridas em um 

ambiente familiar de leitores tera no decorrer de sua vida uma probabilidade muito 

maior de desenvolver o habito da leitura do que as que nao tem nenhum vinculo 

relacionado a leitura". 

E de fundamental importancia para o educando ter dentro de casa um estimulo 

para leitura, pois as criancas tem os pais como espelho que devem ser seguidos. sendo 

assim a familia no geral carrega uma grande responsabilidade na formacao do educando 

como leitor. 

Jolibert (1994.pag. 15) diz que: "Ler e questionar algo escrito como tal a partir de 

uma expectativa real (necessidade de prazer) numa verdadeira situacao de vida[...|. Ler 

e ler escntos reals..." 

Diante dessas concepcoes, as professoras concordam com os autores, no que diz 

respeito a importancia do ler por prazer, onde a leitura so tem sentido real para o leitor 

quando ha uma compreensao. 

Posteriormente. fizemos a leitura do texto "O que e ler" na visao de Carlos 

Cagliari, no decorrer do encontro home diversas discussoes sobre o texto. e os 

professores relataram que as criancas nao tem interesse pela leitura, e isso ocorre Poe 
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nao terem acesso a um ambiente familiar que possibilite esse acesso, pois, a maioria dos 

pais tem pouca ou nenhuma instrucao de leitura e escrita. 

Fizemos a leitura do texto rellexivo "A aguia e a galinha", este texto fez com 

que as professoras percebessem a necessidade de ir em busca de novos conhecimentos. 

para que possam melhorar seu desempenho em sala de aula e consequentemente o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Dando continuidade aos encontros, trabalhamos os tipos de leitura. 

fundamentando no texto de Cagliari "Tipos de leitura", na medida que faziamos a 

leitura coletiva, diversas discussoes foram surgindo, a maioria das professoras disseram 

ter o habito de ler e procuravam incentivar seus alunos a lerem. 

Buscamos trabalhar a leitura de diversas formas. a leitura oral, silenciosa 

dramatizada e coletiva. Estas foram feitas pelas professoras, com o objetivo de saber das 

professoras como faziam co seus alunos estes tipos de leitura 

Algumas professoras relataram que de inicio. seus alunos tiveram dificuldades 

em fazer a leitura oral, pois os mesmos nao haviam sido treinados com a leitura 

silenciosa, para em seguida ser exigido deles a leitura oral, ao perceber essa necessidade 

as professoras passaram a trabalhar com eles a leitura silenciosa, hoje eles ja leem 

oralmente. Enquanto outras professoras afirmam que seus alunos ainda nao leem 

oralmente, porque no inicio da aprendizagem nao foram trabalhados devidamente, por 

isso, leem silabando, com uma leitura truncada 

Neste sentido, percebemos que os relatos vao de encontro com o que nos afirma 

Cagliari (1998,pag.36): "os alunos desde as pnmeiras leituras em voz alta, deveriam ser 

treinados a fazer uma leitura expressiva". 

Con forme o pensamento do autor a leitura silenciosa nos proporciona a reflexao, 

algumas professoras ao falarem de sens habitos de leitura, afirmaram que so conseguem 

refletir ou compreender a leitura se lerem em voz alta. 

Fizemos a leitura de um texto reflexivo "A escola dos bichos", onde as 

professoras refletiram a ideia de que todos nos somos diferentes e que cada um tem 

uma ou mais qualidades proprias, somos individuals, somos unicos e temos 

particularidades que devem ser respeitadas. mesmo que os alunos tenham a mesma 

idade cronologica, suas idades mentals pod em ser diferentes, ou seja cada ser humano 

tem um nivel proprio de desenvolvimento cognitive e consequentemente o nivel de 

desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem sera diferente 

Posteriormente. fizemos a leitura coletiva do texto "Como ler?" de Cagliari que 

mostra os diferentes caminhos que podemos utilizar para que possamos facilitar e 

estimular no educando a ato da leitura 

No decorrer do debate percebemos que as atividades de leitura se torn am mais 

eficientes quando o professor fica atento as expectativas do estudante. Por isso e 

importante levar em conta que os leitores sao sujeitos diferenciados. que tem interesses 

variados. 
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De acordo com o que foi debatido uma das professoras disse: "Um dos primeiros 

passos para formar leitores e oferecer livros e materials que estejam proximos da 

realidade do leitor, que levantem questoes significativas na sua v ida" 

Sendo assim, vemos que o pensamento das professoras esta de acordo com o que 

pensa Cagliari(1998,pag 92): "Ensinar as criancas a ler no seu proprio dialeto e 

fundamental para formar bons leitores." 

A familia e a escola para todo o corpo docente desta escola sao instituicoes de 

peso na inlluencia sobre o habito da leitura e tambem na orientacao da escolha co tema 

que sera lido. Portanto, que e oportuno dizer que ler deve ser um ato de prazer. cabe, 

entao, 'a familia, 'a escola, aos grupos orientar. despertar o gosto pela leitura, mais do 

que obrigar o educando a ler. 

Tivemos como texto reflexivo. o texto "Estrelas do mar" que nos mostrou a 

importancia de sermos cada vez mais engajados em exercer um bom trabalho como 

educador sem nos importamos com os nossos demais colegas de trabalho, pois, se 

formos uma diferenca dentro desta educacao tao precaria seremos mais um dos que 

querent fazer do mundo um lugar melhor. 

Dando continuidade aos trabalhos, discutimos com as professoras o texto "Um 

modelo de ensino da linguagem e da alfabetizacab'YTeberosky e Colomer) que nos 

levou a discussao de algumas questoes que precisam ser levadas em consideracao na 

organizacao do ensino da leitura e da escrita na educacao infantil, tendo como ponto 

chave o modelo construtivista de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Teberosky e Colomer(2(X)3,pag.77): "Por um lado, a crianca 

adquire conhecimentos na interacao construtivista com o material escrito. e por outro, 

todo processo de aprendizagem impiica relacSes sociais " 

Isso ocorre porque o desenvolvimento intelectual e um processo de interacao 

com outras pessoas, tem import ante papel no desenvolvimento das operacoes logicas. 

Com isso esta operacao mfluencia significativarnente 'a visao do mundo do educador, 

lhe permite evoluir de uma perspective subjetiva para a objetividade. 

Uma das professoras afirma que: 

"os alunos aprendem com os livros didaticos, mas e prcciso que saibamos 

aproveitar o aprendizado que elas ad qui rein com o outro, isto e, no seu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
convtvio social e priaeipalmeste valaizar os conhecimentos previos dos 

nossos alunos, para avaliarmos o seu aprendizado e como deveremos 

trabalhar o assunto em pauta 

No decorrer do debate percebemos tem conhecimento com relacao ao modelo 

construtivista e buscam desenvolver seus trabalhos voltados para as ideias 

const ruti vistas. 

Para as professoras a leitura e a escrita sab processes que caminham juntos, o 

objetivo da leitura e a escrita e o da escnta e a leitura. Teberosky e 

Colomer(20().l,pag.91) confirmam isto ao dizer que "nao devemos considerar a leitura e 
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a escrita como uma progresslo sequential, em que pnmeiro se aprende a ler e depois a 

escrever, ou o in verso." 

Fizemos uma dinamica mlitulada "Rotulo" que tinha como objetivo mostrar 

como nos somos rotulados dentro da sociedade a qual estamos inseridos e dai 

percebemos que o mesmo ocorre na sala de aula, os alunos sao rotulados por um 

determmado professor e mesmo que nao sejam reaimenle o que falam sobre eles e muito 

dificil mudar suas imagens diante os alhos dos demais professores ou ate mesmo dos 

seus colegas de classe, ao olharem para eles ja terlo em suas mentes uma imagem 

formada sobre aquele determinado aluno. Isto e um ponto presente na realidade dessas 

professoras. 

Refletimos o texto "Eu sei, mas nao devia", mostra que vivemos em uma 

sociedade passiva, acomodada com todas as desigualdades, violencia e muitas outras 

coisas que ocorrem no nosso dia-a-dia sem lutarmos para acabar e para que nos 

conscientizemos de que nao podemos nos acomodar com a educacao totalmente 

precaria a qual estamos inseridos e nos tornando individuos ativos, em busca de torna-la 

cada vez mais eficiente. 

Dando continuidade as atividades do estagio estudamos o texto "O papel do 

professor; professor como escriba/ professor como leitor' de Tebeerosky e Colomer. 

Em seguida, os professores escolheram um texto para Ier(a exemplo. textos narrativos, 

trava-linguas, poesias e receitas) Cada professor fez. sue leitura observando que cada 

texto possui uma maneira propria de ser lido. 

Postenormente realizamos a leitura coletiva onde no decorrer da mesma tiveram 

diversas discussoes, em que as professoras iam relatando como desenvolvem seu papel 

como escriba e leitor incentivam os alunos a lerem; os deixam escolher que estorias 

querem ler ou ouvir; fazem atividades de producao textual, com os que escrevem 

convencionalmente e producao oral com os que nao dominam a escrita 

De acordo com as professoras a familia tambem e responsavel pelo 

desenvolvimento cognitivo dos educandos. as criancas devem ser mlluenciadas pela 

familia a desen\ oiver o desejo pela leitura pois as criancas que estao mseridas em um 

ambiente que Ihe proporcione desemoh er o gosto pela leitura sao as que apresentam 

mais mteresse de aprender. sao cooperalivas nas leituras compartilhadas, formando 

assim criancas mais reflex nas e autdnomas 

Teberosky e Colomer(2003,pag.!30) concordam ao afirmar que: " A qualidade 

das relacoes afetivas entre pais e filfaos desempexdta um papel muito importante no 

desejo de aprender." 

Debatemos o texto reflexivo "Uma estona comovente" que nos revelou a 

importancia de elogiarmos, valorizarmos nossos alunos. estarmos sempre os 

incentixando para o melhor sem desvalorizar o que ja foi feito. Depois realizamos uma 

dinamica que seguia pelo mesmo caminho, tinha como tilulo "Qualidade", a qual ao 

terniino estavamos com a auto-estima la em cima e assim \imos como e importante 

valorizarmos o potential dos nossos alunos* 

file:///imos
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Dando conhnuidade aos trabalhos, discutimos com as professoras o texto 

"Caracteristicas de um ambiente de cultura escrita'', reali/arnos uma leitura do texto e 

atraves de sorteio dos itens que o mesmo abordav a. cada professor teceu comentarios a 

respeito desses itens: Tipos de hnguagem escrita: Loculi/acao e disponibilidade na sala 

de aula; Qualidade do materia! para a crianca: Tempo de exposicao do malarial 

Dentre estes coment?n<;*:.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a^i'.v^- p?cf~- <• -
 r

^ *
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:-' com 

carta/es ennquece as aula.- C'"Vu.vrd v >-~ , r ' "
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dei era sei lerto-. adoi, per..*- mo>i £C*-'.>m de iio\ 'daJes 
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CONCLUSAO 

Este estudo consubstanciou-se como um momento de aprofundarnento e 

conhecimento do processo de leitura e producao textual na Escola Umbelina Cavalcante 

Sobral, junto as professoras das series iniciais do ensino fundamental. 

Podemos conceituar leitura e escrita como algo intrinseco, onde a escrita tem 

como objetivo primeiro permitir a leitura. Esse processo nao pode se restringir apenas a 

decodificacao e decifracao dos simbolos iingiiisticos. pois a leitura cos permite criticar, 

compreender, interpretar e reescrever o que foi lido. Partindo desta conceituacao, 

buscamos conhecer as concepcoes e rellexoes a respeito de leitura e producao textual, 

das professoras da instituicao supracitada. 

Durante os encontros as professoras enfatizaram que atraves da leitura adqutre-

se conhecimento. A producao textual e pcrcebida como um caminho para se chegar ao 

aperfeicoamento desse processo pelo aluno, alem de melhorar a ortografia. 

Diante de tais concepcoes, procuramos oportuni/ar as professoras novas 

sugestoes de se trabalhar a tematica leitura e producao textual na sala de aula, na busca 

de inovar as metodologias tradicionais ainda utilizadas por alguns professores. 

No decorrer dos estudos focalizarnos alguns problemas que dificultam o 

desenvolvimento do processo de leitura e producao textual. A falta de acesso ao mundo 

da leitura e da escrita, por parte dos alunos no seu ambiente familiar; Pouco 

acompanhamento da familia no processo de ensino aprendizagem das criancas, alas nao 

tem ajuda dos pais nas tarefas escolares, Os pais nao participam das reuniSes da escola; 

A falta de um ambiente com materials de ' cultura escrita'; Nao ha formacao 

continuada; Dificuldade de integracao entre os alunos. A utilizacao de metodologias 

tradicionais para trabalhar leitura e producao textual 

Mesmo convivendo com esses problemas o corpo docente da escola procura 

atraves de um trabalho coletivo ten tar sotuciona-los Buscam conhecer a realidade dos 

seus alunos, esta atitude demonstra a preocupacao que as professoras tem com a 

aprendizagem das criancas 

Durante as discussoes com as professoras, observamos que as sugestoes 

apresentadas para trabalhar o processo de leitura e producao textual eram sempre 

acatadas e postas em pratica. As professoras nos seus depoimentos alirmavam que 

estavam preparando o ambiente da sala de leitura, expondo cartaz.es diversos e os 

trabalhos feitos pelos alunos. Dernonstrararn tambem mais interesse pela leitura, 

passaram a trabalhar de forma mais atrativa e criativa. 

O trabalho possibilitou conlribuicoes para as professoras. no tocante ao processo 

de leitura e producao textual. Uma vez que se acendeu a chama da busca de novos 

conhecimentos, pois vivemos num mundo em constants rautacao e em virtude disto. nao 

pretendemos atribuir "as e tap as deste estudo um cara'er acabado, com \ erdade unica: 

neste sentido. atraves deste estudo chegamos a conclusoes possi\eis. pots na realidade 

em que vivemos exige trans lb rmac5es constantcs. 

http://cartaz.es


26 

Acredilamos. porem que o '"caminhc se fa? ao andar". e que possibilidades 

existem. fa/endo-se necessario um maior eng&jamer'.o da.s partes- en\ol\idas neste 

processo tao arduo e complexo. porem tao recompensador que e o de oportuni/ar a 

crianca, ao jovem e ao adulto o acesso a feitora e a producao textual Oportuni/ando a 

estes, uma serie de possibilidades. que antes nao poderiam vj^ktnbrar. deiido a falta de 

wnhecirnento. 
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UNIVERSIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

C E N T R O DE F O R M A C A O DE PROFESSORES 

DEPARTAMENTO DE E D U C A C A O 

C U R S O DE PEDAGOGIA 

DISCIPLINA: ESTAGIO SUPERVISION ADO E M SUPERVISAO 

ESCOLAR 

Caro Professor (a) 

Este questionario tem como objetivo coletar informacoes referentes ao processo 

de leitura e producao textual desenvolvido nas series iniciais do ensino fundamental. 

Neste sentido a sua colaboracao ao responder o referido questionario e de 

fundamental importancia para o desenvolvimento do nosso trabalho. 

Antecipadamente agradecemos a sua colaboracao 

Questionario 

Dados Pessoais / Formacao Escolar 

Idade: 

Sexo: 

Tempo que atua como professor (a): 

Formacao: ( )Nivel Medio, qual? 

( )Nivel Superior, qual? 

1 -Quantas vezes por semana voce desenvolve atividades de leitura na sala de aula.' 

( jnenhuma 

( )uma vez 

( )duas vezes 

( )tres vezes 

( )quatro vezes 

( )todos os dias 

2-Voce gosta de ler? 

( )sim ( )nao 

Por que? 

3-Que tipo de leitura voce prefere? 

( )jornais ( )revistas ( )livro didatico 



( )gibis 

.quais? 

( joutros 

4- Voce desenvolve alguma atividade de motivacao antes de iniciar uma atividade de 

leitura? 

( )sim ( )nab 

Qual? 

5- Voce enfrenta dificuldades para trabalhar leitura na sala de aula'.' 

( )sim ( )nao 

Quais? 

6- Para voce o que e leitura'.' 

7- Qual a importancia da leitura no processo de ensino aprendizagem'.' 

8- Que tipos de leitura voce utiliza para trabalhar com seus alunos? 

( jsilenciosa 

( )oral 

( )outros 

Quais'.' 

9- Voce desenvolve atividades de producao textual'' 

( )sim ( )nab 

Porque? 

10-Como voce trabalha a leitura com seus alunos'' 

11 -Quais os recursos que voce utiliza para trabalhar leitura'.' 

12-De que forma voce trabalha a producao textual? 


