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O ato de ler e um procedimento que extrapola a simples deeodificacao da palavra 

escrita. por exigir um conhecimento de mundo que possibilite ao leitor uma visao critica do 

texto lido. 

Na perspective de Paulo Freire: "A leitura do mundo precede a leitura da palavra" 

(1983, p.l 1), salientando ainda nada impedir que a posterior leitura desta nao possa prescindir 

da continuidade da leitura daquela, uma vez que a linguagem e a realidade sao inseparaveis. 

Somente vivenciando a realidade, tendo o completo domi'nio do universo 

sociolinguistico cultural que o cerca, podera o leitor faze ruma leitura critica e estabelecer as 

possiveis relacoes entre o fazer uma leitura critica e estabelecer as possiveis relacoes entre o 

texto. 

Diante da necessidade de redimensionar o processo de leitura e escrita vivenciada 

nas escolas, desenvolvemos este trabalho com o objetivo de discutir e analisar o ensino da 

leitura e da escrita nas series iniciais, para a partir das reflexoes e analises aqui expostas, 

inferimos acerca dos limites e possibilidades que apresenta a tematica proposta. 

A leitura e a escrita quando e bem desenvolvida desde o inicio da alfabetizacao, 

proporciona a superacao das dificuldades de aprendizagem das criancas. Percebemos que 

ainda e grande o numero de criancas das escolas publicas que chegam a quinta serie do ensino 

fundamental com muitas dificuldades na leitura e na escrita o que atrapalha o 

desenvolvimento desses alunos nos procedimentos dos professores. 

Isso nos faz perceber a relevancia da realizacao de um estudo investigativo sobre a 

realidade dessa pratica docente a partir do que pensam os professores sobre elementos teorico 

metodologieos constituintes dessa atividade de que se apresentam como fatores de avancos ou 

entraves para um bom desenvolvimento no ensino da leitura e da escrita. 

Este trabalho entao se apresenta da seguinte forma: 

No eapitulo I , apresentamos o Referencial Teorico no qual nos pautamos para a 

realizacao deste trabalho. Utilizamos para tanto, contribuicoes de ABUD, CAGL1ARE, 

CHIAPPIN1, FERREIRO, TEBEROSKY, FREIRE, FAUCOMBERT, GARCIA, JOLIBERT, 

MAGNANI , MARTINS, VOTRE e ZILBERMANN. De modo geral esses autores concebem 

a leitura e a escrita como uma forma de representacao da linguagem. 

No eapitulo I I , demonstraremos a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

trabalho. 
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No eapitulo I I I , sao expostos os dados coletados e realizado a discussao a cerca do 

mesmo a luz do referencial teorico utilizado. 

O eapitulo IV traz atividades desenvolvidas no estagio, onde se faz um esboco do 

que foi realizado nos encontros, 

Em sintese, essa e a proposta do estudo empreendido. Esperamos que os resultados 

obtidos correspondam ao nosso esforeo e que possam contribuir de alguma forma no 

desenvolvimento da leitura e escrita na escola onde ocorreu nosso trabalho. 



8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A P I T U L O I. - '•• 

1. L E I T U R A E E S C R I T A NO S E U C O N T E X T O H I S T O R I C O . 

No que diz respeito ao oontexto historico da leitura, foi em meados dos anos 70 que, 

no Brasil, foi alcado a condicao de um campo delimitado de investigacao teorica e 

metodologica. Antes disso existiam, sobretudo estudos e propostas de metodos renovadores 

de aifabetizacao, pesquisas sobre habitos e referencias do leitor e discussoes de problemas 

relativos ao ensino da leitura. Todavia o desenvolvimento, nos ultimos tempos da ciencia da 

linguagem, conferiu novo status a leitura, de um lado liberando-o de seus vinculos mais 

imediatos com a aifabetizacao e aprendizagem da escrita, de outro ampliando seu ambito de 

atuacao e abrangencia, ja que oassou a incorporar as contribuicoes da psicolinguistica e 

analise doi discurso, entre as aieas de mais tecente expansao, da teoria da literatura e 

pedagogia entre as mais consolidadas. 

No que diz respeito a escrita. se esta nao foi o primeiro dos meeanismos de fixacao 

cultural utilizado pela humanidade, pode-se afirmar que e um dos mais antigos. Tao logo 

criada, ela assumiu um carater distinto, conferindo aqueles que dominavam a tecnica de 

escrever (ou desenhar os sinais equivalentes a palavra inteiras, silabas ou fonemas) um lugar 

de destaque na sociedade. O escriba foi ate a deeadencia da civilizacao micenica, no final do 

segundo milenio a.C, um indivfduo privilegiado, pois, ainda que viesse das massas populares 

livres ou escravas, tinha acesso a vida palaciana, circulava entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z aristocracia e estava 

proximo a realeza. 

Segundo Cagliare a escrita pode ser divida em tres fases distintas: 

A fase pictoria, que se distingue pela escrita atraves de desenhos ou pictogramas, os 

quais aparecem em inscricoes antigas, mas podem ser vistas de maneira mais elaborada nos 

contos da America do Norte, na escrita asteca e mais recentemente nas historias em 

quadrinhos. Os pictogramas consistem em representacoes bem simplificadas dos objetos da 

realidade. 

A fase ideografica, que caracteriza pela escrita atraves de desenhos especiais 

chamados ideogramas. Esses desenhos foram ao longo de sua evolu?ao perdendo alguns dos 

tracos mais representativos das figuras representadas tornando-se uma simples convencao de 

escrita. 

A fase alfabetica que se caracteriza pelo uso de letras. Estas tiveram sua origem nos 

ideogramas, mas perderam ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vruor ideografico, assumindo uma nova funcao de escrita: a 



9 

representacao puramente fonografica. O ideograma perdeu seu valor pictorio e passou a ser 

simplesmente uma representacao fonetica. 

1.1 A importancia da leitura 

Numa sociedade letrada como a nossa, ler e uma necessidade basica e um direito do 

ser humano. Para compreender e participar do mundo e preciso ler. A leitura diverte e informa 

ao mesmo tempo em que alimenta a fantasia e estimula a imaginacao. O livro possibilita ainda 

reflexoes e, eonsequentemente, uma revolucao do saber, favorecendo a construcao das 

relacoes sociais. O desafio da sociedade e encontrar novos rumos para a educacao, novas 

metodologias que privilegiam a descoberta, e a criatividade. A aula em que so o professor 

fala, ensina, forma repetidores, nao forma cidadaos. 

A educacao libertadora so se da atraves da leitura, pois quern le se abre a novas 

ideias, avalia as proprias e cria outros modos de ver, novas maneiras de entender a si mesmo e 

ao mundo. 

'"O dominio da leitura nao so abre os caminhos para o sucesso escolar, mas, 

sobretudo. acrescenta o desenvolvimento intelectual e afetivo da personalidade e possibilita o 

exercfcio dos direitos do cidadao". (Elie Bajard, in Revista Amae Educando, de abril de 

1994). 

E lendo que o aluno se instrui se torna independente e continua crescendo mesmo 

quando deixa a escola. No entanto, poucas criancas tern o habito de ler em nosso pais. 

Segundo pesquisas, a media e de um livro para cada crianca anualmente. A maioria nao tern 

acesso ao livro. O seu primeiro contato se da na escola. E o que e pior, quase sempre de 

maneira errada. Pois muitos de nossos professores tambem nao aprendem a ler e impoem a 

leitura como uma obrigacao. 

Nos dias de hoje, percebe-se que as criancas comecam a formar sua leitura de 

mundo e despertar para rabiscos, tracos e desenhos desde cedo, con forme as oportunidades 

que Ihes sao oferecidas. Cabe entao, enfatizar que se faz necessario coloca-las em contato 

com a leitura e a escrita de maneira prazerosa. Um importante caminho a ser seguido nesse 

aspecto e a exploracao fruitiva da literatura infantil. Este projeto propoe-se a discutir a 

importancia da leitura e da escrita de forma prazerosa na escola. Salientar-se-a o seu caminho 

historico atraves dos tempos, de maneira a ser eompreendido como ela passou da forma de 

aprendizagem a forma de fruicao. Evidenciar-se-a que a sua pratica desperta o interesse e a 
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ateneao das criancas. desenvolvendo nelas, entre outras coisas, a imaginacao, a criatividade, a 

expressao das ideias, e o prazer pelo ato de ler e escrever. Cabe ressaltar tambem, que a 

leitura e a escrita oportuniza situaeoes, nas quais as criancas possam interagir em seu processo 

de construcao do conhecimento, possibiiitando assim, o seu desenvolvimento e aprendizagem. 

E lendo e contando historias, oferecendo livros a crianca desde a mais tenra idade 

que se forma um bom leitor. Nao se aprende a ler por abrigacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jyf\/izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H,t>'WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ' " S ' - ^
1

- - ' " 

1.2 Tipos de leitura 

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 aproximacao 

ao objeto lido, sao eles: 

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

inocente, sem a necessidade de raeionalizacoes, justificativas, porque impressiona a vista, o 

ouvido, o tato, o olfato ou o paladar. 

A leitura emocional. assim como a anterior, tambem tern seu teor de inferioridade, 

pois ela lida com sentimentos, o que necessariamente implicaria falta de objetividade, 

subjetivismo. 

E por fim a leitura racional, a 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 limitar a nocao de leitura ao contexto escrito, pressupondo educacao 

formal e certo grau de cultura ou mesmo erudigao do leitor. 

Portanto, observamos que escrever e ler sao duas atividades da aifabetizacao 

conduzidas mais ou menos paralelamente. No entanto, o que se tern observado e que a escola 

da mais enfase a escrita do que a leiiura, isso porque a mesma sabe avaliar mais aos acertos e 

erros da escrita do que da leitura propriamente dita. 

Porem, Cagliare (1994, p. 08), acredita que o mundo no em que vivemos e muito 

mais importante saber ler do que escrever, principalmente para as pessoas que mo ram na 

cidade, pois tudo hoje e comunicado atraves de sinais, letras, paines eletronicos, etc. E ao 

iniciar a aifabetizacao dando enfase a leitura, a escola podera diminuir a repeticao e evasao. 



1.3 Coneepcoes de leitura 

Ha inumeras eoncepcSes sobre o ato de ler. Muitos atores concordam em que o 

processo da leitura e dinamico. 

Ler implica nao so aprender o significado, mas tambem trazer para o texto lido a 

experiencia e visao de mundo leitor. Existe, portanto, uma interacao dinamica entre leitor e 

texto, surgindo da leitura um novo texto. 

Zilbermann ressalta a perspectiva individual da leitura, quando esta e considerada o 

resultado de um perfodo determinado de escolarizaeao. Deste ponto de vista, "ler nao e inato 

ao ser humano, e essa circimstancia a de consistir em habilidade adquirida, denuncia de 

imediato a natureza social daquela atividade" (p. 14). Percebe-se a dimensao social de modo 

mais evidente, quando lembramos que o exercfcio da leitura depende do funcionamento e 

integracao de alguns fatores: um sistema (o da escrita); um processo (o da aifabetizacao); um 

conjunto de valores (o que postula de a pessoa dominar o codigo escrito distinguindo as que o 

fazem das que ainda nao foram capacitadas para tanto). No principio do processo de aquisicao 

de saber propiciada pela escola esta a aifabetizacao, porque, em nossa sociedade], conhecer 

passou a depender cada vez mais de ler. Essa habilidade hoje e obtida na escola. Para essa 

obtencao segundo Zilbermann (1998, p. 16). 

Foi precise expandir o sistema de ensino. torna-lo obrigatorio e valorizar seus 

resuliados. Com isso a escola deixou de ser um lugar para converter-se numa 

instituicao. com a qua! a leitura vinculou-se para sempre. O fato lhe conferiu, desde 

entao, incvitavel fisionomia pedagiSgica, pois nao pode impedir que fosse 

identificaoa a instituicao que a promovia e difundia, sem deixar de se apresentar 

como sintoma do funcionamento e eficiencia daquela. 

A escola se incumbiu, portanto, de introduzir as criancas ao mundo da escrita, esta 

tarefa complexa envolve mais que ensinar a cod i l l car ou decodificar signos, pois a leitura e 

processo muito amplo: e atribuir significado aos sinais graficos, con forme o sentido que o 

escrito lhe atribui e con forme tambem a relacao que o leitor estabelece com sua propria 

experiencia. 

Ler envolve reagir com os sentidos (quando se ve e se ouve os simbolos graficos) e 

com a emocao (apreciar, desgostar, concordar ou discordar. identificar-se. satisfazer-se). 



Jolibert (1994, p. 15) enfatizar que ler: "e atribuir diretamente um sentido o algo escrito". 

"Diretamente", isto e sem passar pelo intermediario: 

-Nem da deciI racao (nem letra por letra, si'laba por sflaba, ou palavra por palavra): 

-Nem da oralidade (nem sequer grupo respiratorio por grupo respiratorio)" 

Ler e questionar algo escrito levantando hipoteses de sentido a parti de indices 

percebidos, verificando essas hipoteses, sempre em verdadeiras situaeoes de vida. Esse 

questionamento se da atraves de toda uma estrategia d leitura, que objetiva sempre a 

satisfacao de uma necessidade ou a atencao de um prazer. 

A leitura, desse modo, nada tern a ver com uma decifracao linear e regular, "que 

parte da primeira palavra da primeira linha para chegar a ultima palavra da ultima linha", ela 

varia de um leitor para outro e, para um mesmo e, para um mesmo leitor, de um texto para 

outro e, para um mesmo leitor e um mesmo texto, de um objeto de procura para outro (posso, 

em momentos diferentes, procurar informacoes diferentes num mesmo artigo). Na escola 

como na vida para Jolibert, (p. 15). 

Ler e ler escritos reais, que vao desde um nome de rua numa placa ate um livro, 

passando por um cartaz, uma embaiagem, um jornal, etc., no momento em que se precisa 

realmente deles numa determinada situacao de vida. 

Ainda na perspectiva de Jolibert (p. 13) 

Nao se le para aprender a ler (exeelo nas atividades de sistematizacao). le-sc sempre 

por um interesse imedialo. A vida cotidiana esta cheia de oportunidades e 

necessidade; de leitura, e nosso problema hoje esta mais em encontrar tempo para 

todos os tertos do que nos encontra-los. Lemos para atingir varies objetivos: 

responder a necessidade de viver com os outros. na sala de aula e na escola; 

comunicar-se com o exterior; descobrir as informacoes: fazer (brincar. construir. 

levar a termo um projeto-empreendimento); alimentar e estimular o imaginario; 

doeumentar-se num, quadro de uma pesquisa em andamenlo. 

O que se pode observar e que o alo de ler e escrever no que se refere ao contexto 

social ganha cada vez mais destaque devido as necessidades dos sujeitos perante a sociedade. 

A escola de hoje recebe muitos alimos provenientes das camadas populares, esses alunos 

dependem. muitas vezes, exclusivamente da escola para se apropriarem das outras formas de 
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par'i.-ipacao social. Por dificuldades decorrentes cle suas condicoes de vida o trabalho escolar 

nao e complementado pela orientacao de estudos em casa. 

Segundo Cagiiare (1995, p. 148). "A leitura e 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". Dessa forma, o autor reforca a importancia que a leitura tern tambem fora da escola, e 

a trata como fator relevante a formacao do individuo. 

O que se pode observa*
-

 tambem, e que embora a leitura seja considerada como um 

acesso intrisicamente necessario aonde a mesma venha ser atribuida um valor positivo e 

absoluto, uma vez que traria beneffcios obvios e indiscutiveis ao individuo e a sociedade 

tambem como forma de lazer e de prazer, de aquisicao de conhecimentos, de enriquecimento 

cultural, da ampliacao das condicoes de convfvio social e de interacao. Para a demanda pobre 

da populacao o acesso a leitura e a escrita, se apresenta muitas vezes apenas como um 

instrumento necessario a sobrevivencia. ao acesso do mundo do trabalho, a luta contra suas 

condicoes de vida. Em paralelo a esta posicao encontraremos a classe dominante que ve 

muitas vezes a leitura como frui;}3o, lazer, ampliacao dos horizontes, de conhecimentos e 

experiencias. 

Segundo Teberosky e Ferreiro, a crianca desenvolve sua propria maneira de 

aprender a ler e a escrever e e nesse processo que professores e pais devem voltar-se com 

mais atencao. 

Na visao das autoras supracitadas, "a aifabetizacao aquisicao da leitura e escrita da 

crianca nao depende tanto do metodo de ensino. mais ocorre de modo quase que natural e e 

personal izada". 

De acordo com Teberosky (1995, p.66), "o conhecimento da escrita comeca muito 

antes da crianca frequentar uma escola. Por tanto. sua origem e extra escolar". 

Segundo a autora. a crianca ao frequentar a escola ja tern um certo conhecimento da 

escrita, pois, a mesma em ciclo familiar envolve-se com sfmbolos e ao transmiti-los esta 

reforcando o que eompreende da escrita. Na verdade a leitura nao e uma simples pratiea 

escolar, mais um processo desencadeado pela vontade ou necessidade do leitor em 

compreender os textos que estao a sua volta. 

Para Abud (1981, p.71) "a aquisicao da leitura e escrita se faz muito mais no 

contexto das criancas do que das cartilhas propriamente ditas". 

Fundamentadas nesta perspectiva acreditamos que, para comecar a ler e a escrever, 

as criancas nao devem nem preeisam se limitarem apenas ao estudo da gramatica, uma vez 

que as mesmas ja dominam a lingua portuguesa sobretudo na sua modalidade oral. 
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A esse respeito Cagliare (1994, p. 17) diz que "quaiquer crianca que ingressa na 

escola aprendeu a falar e a entender a linguagem sem necessitar de treinamentos especificos 

ou de prontidao par isso". 

Dessa forma, o autor reforca a ideia de que, antes mesmo de frequentarmos algum 

estabelecimento educativo, ja "dominamos" a pratiea da linguagem, instrumento 

essencialmente necessario ao desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Cagliare tambem acredita que para ler nao e preciso que a crianca conheca todas as 

palavras do texto. Deixa-la ler, levando-a a refletir sobre as estrategias de leitura e o conteudo 

do texto e o fundamental. (1997, p.24). 

Para o autor a crianca antes de decodificar tern que ler o mundo, somente com a 

leitura individual e que o individuo passara a ler os codigos. 

De acordo com Martins (1994, p.23), "uma vez alfabetizada a maioria das pessoas se 

limitam a leituras com fins pragmaticos, mesmo suspeitando que ler significa inteirar-se do 

mundo seno tambem uma forma de conquistar autonomia, de deixar de ler pelos olhos de 

outrem". 

Opondo-se a uma visao hem mais ampla a concepcao tradicional de leitura, ou seja, 

ler nao e apenas uma decodificacao da linguagem escrita e sim algo bem mais abrangente. 

De acordo com a ideia de Martins, acreditamos que ler significa aprofundar-se na 

leitura de forma global, adquirindo a inteligencia do mundo conhecendo seus valores e ideias. 

Desse modo percebe-se que a "leitura e uma heranca maior do que qualquer 

diploma". (Cagliare, 1997, p. 148). 

Nos dias atuais o processo de leitura e escrita se encontra "banalizada" onde 

indivfduos muitas vezes leem simplesmente por questoes estn'tamente obrigatorias, 

desconsiderando assim, o prazer que uma boa leitura possa nos trazer. 

Talvez seja esta a explicacao dos mais diversos fracassos na nossa escola, muitos 

educandos frequentam a escola simplesmente por interesses economicos, ou para conseguirem 

uma promocao ou ate mesmo para facilitar a entrada no mercado de trabalho visivelmente 

competitive 

Para Cagliare "a grande maioria dos problemas que os alunos encontram ao longo 

dos anos de estudo, chegando a pos~graduacao, e decorrente de problemas de leitura" e nesta 

perspectiva, ele acredita que "... a leitura e uma atividade de assimilacao de conhecimento. e 

de interiorizacao, de reflexao... a escola que nao le muito para os seus alunos e nao Ihes da a 

chance de ler muito esta fadada ao insucesso, e nao sabe aproveitar o melhor que tern para 

oferecer aos seus alunos".(1997, p. 148-150), 
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Desta forma, Cagliare, deixa bem claro o grau de importancia que a leitura traz tanto 

para a vida escolar quanto para a vida social dos sujeitos. 

De acordo com os PCNS (2001, p.20) as evidencias de fracasso escolar apontam a 

necessidade de reestruturacao do ensino da lingua portuguesa, com o objetivo de encontrar 

formas de garantir, de fato, a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Deste modo a reestruturacao de ensino da lingua portuguesa, mostra-se como um 

possivel caminho a ser percorrido pela dificuldade de se trabalhar a leitura e a sscrita na 

escola. 

Ncsse sentido, os parametros eiirriculares naeionais surgiram como uma especie de 

sintese do que foi possivel aprender e avancar nesta decada, em que a democracia 

das oportunidades educacionais comeca a ser levada em consideracao, em sua 

dimensao polftica tambem no que diz respeito aos aspectos intra-escolares. 

Segundo Freire a aprendizagem da lingua materna deve ser antes de tudo, a leitura 

da "palavra-mundo" e jamais deve significar uma ruptura com social e historico da vida 

humana. 

Desse modo, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Dai inclusive, sua 

grande descoberta de mais de vinte anos atras, o famoso metodo de aifabetizacao, que partia 

do mundo real do alfabetizando (da pesquisa vocabular ate a formacao da palavra chave: 

tijolo, parede, etc.). Da realidade cotidiana do aprendiz nascia, naturalmente, o conhecimento 

do mundo das palavras e das frases escritas: o conhecimento do codigo. 

A leitura da uma visao de conjunto. Ela atende a curiosidade infantil em diversos 

campos e, assim, chega a reunir muitas disciplinas que compoem o leque do aprendizado. A 

obra literaria nao tern nenhuma obrigacao de ser didatica, mas o trabalho pode e, se bem feito, 

deve utilizar de livros de ficcao para complementar, introduzir ou aprofundar conceitos de 

Linguagem, Estudos Sociais, Cienc:as e Matematica, uma vez que o desenvolvimento dos 

processos de leitura e escrita ocorre tambem na relaeao que estabelecemos com o que 

aprendemos em outras areas do conhecimento. A continuidade do processo educacional apos 

a aifabetizacao e importantissima, pois a eseoiarizacao abre novos horizontes na medica em 

que tambem expoe as pessoas a novos contextos de compreensao, interpretacao e producao de 

leitura e escrita. 
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1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O processo de eonstrucao da escrita 

Muito antes de iniciar o processo formal de aprendizagem da leitura/escrita, as 

criancas constroem hipoteses sobre este objeto de conhecimento. Segundo Ferreiro e 

Teberosky a grande maioria das criancas. na faixa dos seis anos, faz corretamente a distincao 

entre texto e desenho, sabendo que o que se pode ler e aquilo que content letras, embora 

algumas ainda persistam na hipotese de que tanto se pode ler as letras quanto os desenhos. 

O processo de eonstrucao da escrita na crianca se da atraves de 5 (cinco) fases: 

Na fase 1, e onde se da o inicio dessa eonstrucao, as tentativas das criancas dao-se 

no sentido de reproducao dos tracos basicos da escrita com que elas se deparam no cotidiano. 

O que vale e a intengao, pois, fmbora o tracado seja semelhante, cada um "le" em seus 

rabiscos aquilo que quis escrever. Desta maneira, cada um so pode interpretar a sua propria 

escrita, e nao a dos outros. Nesta fase, a crianca elabora a hipotese de que a escrita dos nomes 

e proporcional ao tamanho do objeto ou ser a que esta se referindo. 

Na fase 2, a hipotese central e de que para ler coisas diferentes e preeiso usar formas 

diferentes. A crianca procura combinar de varias maneiras as poucas formas de letras que e 

capaz de reproduzir. Nesta fase, ao tentar escrever, a crianca respeita duas exigencias basicas: 

a quantidade de letras (nunca inferior a tres) e a variedade entre elas (nao podem ser 

repetidas). 

Na fase 3, sao feitas tentativas de dar um valor sonoro a cada uma das letras que 

compoe a palavra. Surge a hipotese silabica, isto e, cada grafia tracada corresponda a uma 

sflaba pronunciada, podendo ser usadas letras ou outro tipo de grafia. Ha, neste momenta, um 

conflito entre hipotese silabica e a quantidade minima de letras exigida para que a escrita 

possa ser lida. A crianca nesta fase, trabalhando com a hipotese silabica, precisa usar duas 

formas graficas para escrever palavras com duas silabas, o que vai de encontro as suas ideias 

iniciais que sao necessarias, peio menos tres caracteres. Este conflito a faz caminhar para 

outra fase. 

Na fase 4, ocorre entao a transicao da hipotese silabica para a alfabetica. O conflito 

que se estabeleceu entre uma exigencia interna da propria crianca (o numero mfnimo de 

grafias) e a realidade das formas que o meio lhe oferece, faz com ela procure solucoes. Ela, 

entao, comega a perceber que escrever e representar progressivamente as partes sonoras das 

palavras, ainda que nao o faea corretamente. 

Na fase 5, finalmente
 1

 atingindo o estagio da escrita alfabetica, pela compreensao 

de que a cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores menores que a sflaba, e que 
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uma palavra, se tiver duas silabas, exigindo, portanto, dois movimentos para ser pronunciada, 

necessitara mais do que duas letras para ser escrita e a existencia de uma regra produtiva que 

lhes permite, a parti desses elementes simples, formar a representagao de inumeras silabas, 

mesmo aquelas sobre as quais nao se tenham exercitado. 

1.5 A importancia da producao textual 

No que se pode perceber o processo de aifabetizacao, que se caracteriza, segundo 

Magnani, pelo esforco em "'ensinar a escrita de uma lingua a criancas que sao falantes nativas 

dessa lingua'" (1997, p.9), sem desvincula-la da nocao de texto. Afinal, ensina-se a ler e a 

escrever, na maior parte dos casos, atraves de textos, e se objetiva, com a aifabetizacao. que o 

aluno crie e concretize com seguranca seus textos e estabeleca sentidos a outros textos. 

Sendo lugar de enunciacao e produto de interacao verbal, o texto deve constituir-se 

em objeto privilegiado para o ensino-aprendizagem da lingua. E nele que a lingua se 

configura em sua "concretude". Nele se estabelece uma area de interesse comum a quern 

escreve e a seu interlocutor. Sendo "unidade de sentido", o texto e segundo Magnani (1997, 

p. 18) a. 

Objetivaeao de um projeto, concebido, cxecutado e avaliado por um sujeilo que, a 

parti de ccrtos objetivos. sobressaltado peias contingcncias e tnediado pela 

linguagem. em determinadas condicoes historicas e sociais, escolhe dentre as 

possiveis e conhecidas opcoes de dizer/escrever o que preeisa dizcr/escrcver para 

outro(s). 

Todo texto apresenta uma delerminada conflguracao abrangendo "o conjunto de 

relacoes constitutivas de sua coerencia e coesao, a saber: por que, para que, quern, para quern, 

quando, onde, o que e como se diz/escreve? " Magnani (1997, p. 18). 

Antes de entrar para a -scola a crianca ja pode interagir com o texto e suas multiplas 

manifestacoes, mas e no processo inicial de ensino-aprendizagem que esta interacao se 

estabelece de maneira mais efetiva e sistematica, no sentido de faze-la conhecer a estrutura, as 

regras de organizacao. as linguagens especificas nele empregados. 
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Na escola e fora dela o texto se apresenta de acordo com Magnani como 

"objeto cultural, que se produz como singularidade. na tensao entre sistemas de referencias 

relativamente estaveis em uma determinada formacao social e opeoes discursivas que se 

aprende a conhecer produzir como projeto" (1997, p. 19), 

O texto escrito objeto de maior atencao no processo ensino/aprendizagem, apresenta 

muitos significados que e preciso explicitar, uma vez que, na lingua oral, se usa meios nao 

verbais (aspectos prosodicos, gestos, etc.), por outro, na lingua oral, a eompreensao e 

contemporanea da expressao, nao e possivel voltar, refazer o percurso em busca de melhor 

expressao, ou de mais adequada eompreensao. 

E preciso comecar a fazer a crianca perceber que o texto escrito possui 

caracteristicas que o diferenciam do discurso oral. 

Na escrita segundo Votre em principio, a continuidade do discurso e reflexo da 

percepcao da sequencia cronologica dos eventos ou detalhes num conjunto, os modos de 

linearizar os eventos e os estados variant em nivel de codificacao. (1997, p. 114). 

Portanto nao se pode falar em texto escrito sem se reportar ao processo gerador e 

mantenedor da competencia em escrever: a leitura. 

1.6 A escrita do ponto de vista da crianca 

De acordo com Teberosky (1991) investigates recentes demonstraram que a 

aprendizagem da escrita nao e uma tarefa simples para a crianca, ja que requer um processo 

complexo de eonstrucao, em que suas ideias nem sempre coincidem com as dos adultos. 

O ensino da lecto-escrita tern se baseado em certas pressuposicoes, uma delas e de 

que o nosso sistema alfabetico de escrita e natural e que a unica dificuldade consiste em 

aprender as regras de correspondencia entre fonema e grafema, e, partindo dessa suposicao, 

para aprender a ler e a escrever e necessario ressaltar fundamentalmente o aspecto sonoro. 

As investigacoes de Ferreiro (1981) demonstram que as ideias das criancas nao 

coincidem com essa pressuposicao. Ate os 4 (quatro) anos, elas tentam compreender que tipo 

de objeto sao as letras e os numeros de nosso sistema de representacao convencional. As 

grafias, segundo Ferreiro, sao consideradas somente como "letras", "numeros", "a, e, i , o, u", 

etc. Para a crianca desta faixa etaria as "letras" ou os "numeros" nao substituem nada, e aquilo 

que sao um objeto a mais, que camo os outros no mundo nao possuem um nome. 

Essa maneira de pensar muda mais tarde. As grafias servem para substituir outra 

coisa, passam a ser "objetos substitutes", que tern um significado, ainda que diferentes do 
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nosso ponto de vista de adultos aifabetizados, pois para as criancas as grafias nao representam 

sons. O primeiro tipo de relacao consiste em buscar alguma correspondencia entre os sinais 

graficos e os objetos do mundo. Como os objetos tern nome, a relacao se estabelece quando 

para certo conjunto de letras se atribui o nome do objeto ou imagem que o acompanha. Porem 

o nome ainda nao e a representacao de uma pauta sonora e sim uma propriedade dos objetos 

que podem ser representados atraves da escrita. a atribuicao depende muito mais da das 

correspondencias que existent na relacao com o objeto do que das propriedades daquilo que 

esta escrito. Desta forma um mesmo conjunto de letras significa vaca perto da imagem de 

uma vaca, sem que se exclua que pode significar outra coisa se estiver relacionada a outra 

imagens. 

Chega o momento no processo evolutive que as criancas estabelecem alguma 

hipotese entre os sons e as letras. 

A primeira hipotese que aparece e que as letras representam silabas. A hipotese 

silabica consiste em atribuir uma sflaba a uma letra, a qualquer delas e a correspondencia e 

mais quantitativa que qualitativa. Para um nome trissilabo fazem falta 3 (tres) letras, mas nos 

casos monossilabos ou dissflabos, duas e uma letra sao "poucas". Com poucas letras (menos 

de tres) se vai de encontro a uma outra hipotese da crianca que consiste em exigir uma 

quantidade minima para que uma coisa sirva para "ler". A crianca tern muitas ideias sobre a 

escrita sem que encontremos a tal naturalidade e simplicidade do sistema alfabetico. 

"A relacao entre escrita e linguagem nao e um dado inicial. A crianca nao parte dela, 

mas chega a ela". Passa de uma correspondencia logica (uma letra para cada silaba) para uma 

correspondencia mais estavel(nao mais qualquer letra para qualquer silaba). 

Portanto, a ideia de que a escrita e um objeto substitutive, isto e, tern um significado, 

esta bastante distante da reducao a uma simples associacao entre fonemas e sons e nao 

depende unicamente de uma representacao de fonemas. 

Nas aprendizagens envolvidas no processo de aifabetizacao e necessario distingui 

como faz Emilia Ferreiro: 

1. a aprendizagem de certas convencoes fixas, exteriores ao sistema da escrita, como 

por exemplo: orientacao, tipo de letra; 

2. a aprendizagem de forma de representacao da linguagem que define o sistema 

alfabetico; 

3. aceitar como escrita o que e escrito de formas nao convencionais ao sistema; 

4. conhecer o conjunto de "ideias previas", "esquemas de conhecimentos" a parti dos 

quais intervirem no processo de aprendizagem; 
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5. fazer uso de uma metodologia que permitia as criancas sairem de suas teorias 

infantis e progressivamente construir as convencoes sociais que estao imbricadas nas 

atividades de leitura e escrita. 
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C A P I T U L O II 

2. P R O C E D I M E N T O S M E T G O O L O G I C O S 

Para analisarmos como se desenvolve o ensino da leitura e da escrita nas series 

iniciais na escola E. E. E. I . F. Jose Reis e identificarmos os fatores que dificultam ou 

contribuem nesse ensino, optamos por uma pesquisa de campo com carater exploratorio, pois 

segundo Richardson (1999, p. 66), "quando n§o se tem informacoes sobre deterrninado tema e 

se deseja conhecer o fenomeno, este e o piano de pesquisa utilizado". Como nosso objetivo 

era obter informacoes sobre a tematica em questao, "Leitura e escrita'* nas series iniciais, este 

tipo de pesquisa nos forneceu dados elementares que serviram de suporte para a realizacao 

dos estudos, 

Nossa pesquisa se encontra pautada numa abordagem qualitativa, pois a mesma 

responde a questoes muito parti«aifares, trabaiha com o universo de significados, motivos, 

aspiracoes. erencas, valores e atitudes, o que corresponde a um espaco mais profundo das 

relacoes. dos processes e dos fenomenos que podem ser reduzidos a operaeionalizacao de 

variaveis. Assim, tivemos uma preocupacao com a interpretacao do fenomeno, considerando 

o significado que os professores dao as suas praticas, pois segundo Richardson (1999, p.68), 

"sera atraves dessa analise que iremos especificar as tecnicas utilizadas". 

O universo pesquisado foram (05) cinco professores da E. E. E. 1. F. Jose Reis a quai 

se situa na cidade de Sousa-PB. Os dados foram coletados mediante realizacao de 

questionario, constitufdo por questoes aberias e fechadas sobre o assunto abordado. 

Eseoihemos o questionario por ser uma das tecnicas que nao necessitam da presenca 

constante do pesquisador, fazendo com que os professores investigados pudessem optar 

livremente entre as questoes prouostas. A disponibilidade de tempo para a reali/acao desse 

estudo tambem foi um fatoi- que contribuiu para a escolha do referido instrumento 

metodologico. 

Utilizamos tambem como suporte metodologico mementos reflexivos, os quais 

foram possiveis, perceber as concepcoes que os professores tinham referente a leitura e a 

escrita. Propomos nestes encontros atividades com os seguintes instrumentos: 

• Dinamicas - relacionadas com a tematica; 

• Textos formais e informais ^ que contribuiram para favorecer reflexoes 

sobre a pratiea dos docentes e as acoes dos seus educadores; 
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• Registro - alguns mementos foram registrados atraves de fotografias, as 

quais comprovam que o nosso trabalho foi desenvolvido com alegria e satisfacao. 

A analise qualitativa dos dados coletados atraves do questionario foi 

desenvolvida mediante aproftmdamento teorico sobre o tema, sendo realizado a 

associagao entre os dados particulates recolhidos nos questionario, com partes teoricas 

sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. 

A partir dos resultados adquiridos, organizamos as informacoes coletadas em 

nossas reunioes de estudos sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita com os cinco 

professores e desenvolvemos a analise na mesma proporcao que a do questionario. 

Pra dispormos dos seguintes dados, tivemos oito encontros realizados 

semanalmente com duas horas, com a participacao frequente dos cinco professores. 

Durante esses encontros ministramos ternas relacionados as dificuldades de 

leitura e escrita nas series iniciais, nos quais refletimos sobre essa problematica que e 

bastante acentuada na referida escola. 

2.1 Caracterizagao da escola 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Reis, situada no Bairro Alto do 

Cruzeiro, na cidade de Sousa-PB, foi construida no ano de 1976, a escola recebeu este nome 

para homenagear o primeiro professor do bairro, o qual tinha sua casa como uma sala de aula. 

A escola e composta de 15 dependencias: 01 sala da diretoria que tambem 

funciona secretaria; 01 sala dos professores; 01 cantina; 01 deposito de merenda; 01 

biblioteca; 07 salas de aula; 03 banheiros; 01 sala de instrumentos musicals. Todas as salas de 

aula sao equipadas com cadeiras, mesas, quadro de giz, ventiladores: 

A escola funciona em tres turnos, assim divididas: Ensino Fundamental 1 manha, 

Ensino Fundamental 11 tarde e noite. 

A escola possui 519 alunos distribuidos entre a Educacao Fundamental I e I I . 

O corpo docente £ composto por 25 professores. A equipe administrativa e 

auxiliares e composta de 01 diretor; 02 vice-diretores; 02 supervisores; 02 coordenadores, 11 

auxiliares de service. No total de 43funcionarios. 

A escola disp5e dos seguintes recursos: ventiladores, maquina de escrever, 

computador, uma pequena biblioteca, parabolica, mimeografo, armarios de ago e estantes, 

bebedouros e instrumentos musicais. 
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A interacao entre professores, coordenadores e supervisao e satisfatorio, todos 

procuram mutuamente ajudarem-se, deixando transparecer os lacos de amizade e 

solidariedade entre si. 
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C A P I T U L O II I 

3. A N A L I S E DOS DADOS. 

Os dados foram coletados junto aos professores das series iniciais da escola 

Municipal Jose Reis, como forma de conhecer melhor o que pensam os professores sobre a 

questao da leitura e escrita. 

Referente ao sexo dos professores- 100% correspondent, ao sexo feminino, o que 

comprova a predominancia deste sexo em relacao ao magisterio para a Educacao Infantil. 

No que diz respeito a formaeao- 80% possuem nivel superior e 20% possuem o nivel 

medio, desta forma, observamos este como um fator positivo para a escola, uma vez que ao 

possuirem uma formaeao de nivel superior, esses profissionais "ganham" um lugar de 

destaque perante o processo educativo e se sobressaem em relacao a seus coiegas. 

Referente a idade- 80% possuem entre 41 e 45 anos e 20% possui 32 anos. 

No tocante a experiencia profissional- 40% varia de 23 a 24 anos, 20% possui 18 

anos e 20% esta entre 2 a 4 meses de experiencia professional. O numero de anos de 

experiencia pode nao ser tao importante, este realmente e um fator diferencial quando se fala 

em educacao. Claro que conta muito a aptidao e a vocacao do profissional para ser um 

educador , para esta em sala de aula e desempenhar a dificil tarefa de educar, no entanto, os 

anos em sala de aula faz com que o profissional possa ter uma visao mais ampla do que ja e 

ultrapassado e do que deve ser mudado dentro do ensino. 

Quando indagados se gostam de ler- 100% dos entrevistados afirmaram que sim, 

porem destes 80% associaram o fato a questoes apenas que facilitem o acesso ao mundo do 

trabalho e a busca de beneficios obvios e indiscutiveis ao individuo perante a sociedade e 

apenas 20% ve a leitura como um momento de lazer e ampliacao dos horizontes. Desta forma, 

percebemos que, como nos afirma Jolibert (1994, p. 31) "'nao se le para aprender a ler, le-se 

sempre por um interesse imediato". Ou seja, as pessoas estao sempre associando o ato de ler a 

questoes que Ihes favorecam no momento. 

Perguntamos se os seus alunos gostam de ler- 60% afirmaram que nao e 40% 

afirmaram que sim. Perante a indagacao recebemos as seguintes respostas: 

"Nao. Mas procuro incentivar dizendo que a leitura e a caligrafia so melhora lendo". 

(professor i) . 
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"Nao. Alguns leem, outros por deficiencia na leitura ou vergonha dos colegas nao 

leem. (professor II). 

"Nao". (professor III) 

Sim. "Mais sao mi to timidos". (professor IV) 

"Sim", (professor V) 

Segundo Cagliare (1994, p. 20) "ler e uma atividade extremamente complexa e 

envolve problemas nao so semanticos, culturais, ideologicos, filosoficos, mas ate foneticos". 

Esta talvez seja a explicacao da falla de leitura por parte de muitos alunos. 

Acreditamos que a falta de espacos destinados especificamente ao desenvolvimento 

de praticas de leitura tambem seja um problema que contribui e muito para que essa 

problematica cresca cada vez mais. O professor ainda se ve muito restrito e utilizar apenas a 

propria sala de aula para desenvolver atividades ludicas ou nao com seus alunos. Nesta 

perspectiva, defendemos a ideia de que toda escola deveria ter um ambiente destinado a 

pratiea de leituras e atividades que desenvolvam a relacao do aluno com a linguagem oral e 

escrita, essa talvez fosse uma maneira pratiea e simples de romper com a timidez dos 

educandos perante a leitura. 

Dando sequencia as questoes, perguntamos aos educadores sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eles gostavam de 

escrever- 80% afirmaram que sim, 20% afirmaram que nao, nao gosta de escrever. No 

entanto, nenhum destes associaram o ato de escrever a algo prazeroso ou intrinsecamente bom 

e mais uma vez assim como fizeram com a leitura, associaram o ato de escrever a questoes 

puramente "sociais" visando desta forma a satisfacao profissional. 

Vejamos algumas das respostas obtidas: 

"Nao. As vezes sim, mas nao tenho habilidade para redigir". (professor IV)> 

"Sim. A escrita ajuda muito a nao errar". (professor V) . 

"Sim. Escrevo so o necessario". (professor II). 



Para Ferreiro (199, p.55) "escrever nao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transformar o que se ouve em formas 

gra fleas, assim como ler tambem nao equivale a reproduzir com a boca o que o olho 

reconhece visualmente". Ou seja, escrever e ler sao duas atividades muito serias que envolve 

muito tempo de dedicacao e interesse, e assim sendo nao podemos ve-las como uma forma 

apenas de crescimento social mais tambem como uma forma de satisfacao pessoal. 

Perguntamos aos educadores quanta* vezes por semana eles desenvolvem atividades 

de leitura com seus alunos- 60% afirmaram que desenvolvem atividades de leitura mais de 

tres vezes por semana, 40% afirmaram desenvolver tres vezes por semana. Perante as 

respostas obtidas, acreditamos que embora esses educadores encontrem diversas dificuldades 

perante o desenvolvimento de leitura dos seus alunos, eles nao se deixam intimidar e 

procuram constantemente a superacao desta problematica e se utilizam aos meios que podem 

para reverter a situacao. 

Diante desses relates, nos posicionamos como satisfeitas, uma vez que como 

enfatiza Colomer e Teberosky (2003, p.78). 

O professor tern a responsabilidade de organizar atividades nas quais se desdobre 

um jogo de participacao ativa, rica em relacoes sociais: atividades de leitura e de 

escrita compartilhadas, situacoes de discussoes e argumentacao... elementos 

esseneiais para a eonstrucao do conhecimento. 

No quesito producao textual- 40% dizem realiza-lo tres vezes por semana, 40% 

realiza duas vezes e 20% afirmam desenvolver a atividade de producao textual mais de tres 

vezes por semana. Desta forma nos posicionamos como insatisfeitas perante as respostas 

obtidas, uma vez que acreditamos que atividades como producao textual ajudam e muito no 

processo de apropriacao da escrita do aluno o que favorece o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

Segundo Garcia e Perez (2001, p. 18) 

A funcao do professor e criar um clima de interacao e eonstrucao de conhecimentos 

em torno do escrito que seja suficientemente rico para compensar as desigualdades 

daqueles que nao tiveram a opcao de fazer isso fora da escola, possibilitando-lhes 

assim, a obtencao de informacoes e a geracao dc hipoteses sobre a natureza, a 

funcao e os usos da escrita em contextos reais. 



Assim sendo, acreditamos que estes professores deveriam sim dedicar mais tempo a 

atividades como producao textual, isso poderia ajudar e muito no processo de aprendizagem 

da escrita do aluno, sobretudo daqueles que nao desfrutam de atividades extra escolares, ou 

seja, nao tern um acompanhamento em casa. 

Em outra questao, perguntamos se os professoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desenvolvem alguma atividade de 

motivacao antes de iniciar uma atividade de leitura- 100% afirmaram que sim, no entanto 

cada um apresenta estrategias muito particulares. Vejamos: 

"Procure deixa-ios curiosos dizendo que trouxe uma leitura muito interessante". 

(professor 1) 

"Conto algo que aconteceu bem engracado e conto piadas". (professor II) . 

"Utilizo desenhos". (professor III) 

O que podemos observar atraves das respostas supra citadas, e que cada educador se 

respalda em sua propria experiencia adquirida atraves do tempo de atuacao no magisterio para 

melhor desempenhar o seu papel de educador e motivador na sala de aula. 

Quanto ao tipo de leitera desenvolvida com os alunos- 60% optaram pela leitura 

oral, 40% optaram pela leitura sikneiosa. Para justiticarem a escolha os educadores disseram 

o seguinte: 

"A leitura oral e uma forma de todos participarem". (professor I) 

"A leitura oral alem de praticar a leitura, faz com que o aluno perca a timidez". 

(professor II) . 

"A leitura silenciosa e uma forma dos alunos entenderem o texto". (professor III) . 

Como podemos observar a leitura oral foi a mais citada pelos educadores que 

defendem a utilizacao da mesma pelo fato desta se apresentar como uma forma de romper a 

timidez e ineentivar a participacao coletiva da turma. Os que escolheram a leitura silenciosa 

defenderam a escolha pelo fato da mesma exigir uma maior concentracao o que facilita a 

eompreensao do texto. 
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Segundo Cagliare, (1997, p. 156) "a leitura silenciosa e muito mais comum entre as 

pessoas. Sua importancia para a vida da maioria delas e muito maior que a dos outros tipos de 

leitura". Desta forma tambem acreditamos que a leitura silenciosa se apresenta como a mais 

adequada para o processo de ensino aprendizagem dos alunos, uma vez que esta permite que o 

mesmo leia e releia varias vezes uma passagem que nao tenha entendido. 

Dando procedencia as questoes, perguntamos aos professoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que forma eles 

utilizavam para trabalhar a producao textual- 100% buscam ser o mais criativo possivel, na 

hora de trabalhar a producao textual utilizam-se dos mais diversos recursos (figuras, 

desenhos, ilustracSes etc.) para despertar a curiosidade e trabalhar a motivacao pelo 

aprendizado no aluno. Atraves dos recursos utilizados pelos educadores, podemos constatar 

que o professor atual esta realmente preocupado em inovar acompanhando a evolueao do 

mundo e o avanco da modernidade. 

Dos recursos utilizados para trabalhar a producao textual- 80% dos entrevistados 

afirmaram utilizar-se dos livros didaticos, 10% dos entrevistados afirmaram utilizar jornais, 

10% afirmaram utilizar-se de revistas. A escolha pelos livros didaticos se da pelo facil acesso 

ja que a grande maioria dos alunos dispoe desse recurso. No entanto, e de fundamental 

importancia que os professores estejam atentos aos novos instrumentos de comunicacao e que 

eles se adequem as novas necer^sidades de seus alunos incorporando-as em seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

Quando questionados se enfrentavam ou nao dificuldades em trabalhar a leitura na 

sala de aula- 80% afirmaram que sim, 20% afirmaram que nao. Diante das respostas 

acreditamos que haja algum tipo de deficiencia por parte dos professores, uma vez que ambos 

nao conseguem reter o desinteresse dos alunos pela leitura. 

Perguntamos entao se eles enfrentam dificuldades para trabalhar a producao textual 

na sala de aula- 80% afirmaram que sim, 20% afirmaram que nao. Desta forma, acreditamos 

que haja ai uma deficiencia por parte do prepare dos professores, uma vez que estes nao 

conseguem encontrar um meio que facilite o desempenho frente as dificuldades de se 

trabalhar com producao textual. 
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C A P I T U L O I V 

4. A T I V I D A D E S DESENVOLVI.DAS NO E S T A G I O 

Ao iniciarmos os nossos encontros junto aos professores da E. M . E. I . Jose Reis, 

apresentamos o nosso projeto intitulado, "Leitura e Escrita nas series iniciais do Ensino 

Fundamental", em seguida trabalhamos a dinamica "Rolo de Barbante" com o objetivo de 

interagir com o grupo, e saber o que queremos de forma espontanea no decorrer da aplieacao 

da tecnica. 

Prosseguindo as atividades distribuimos a cada participante o texto reflexivo "O ato 

de estudar" de Paulo Freire, onde realizamos a leitura partilhada e um estudo reflexivo. 

Em um outro momento fizemos a leitura e discussao do texto, "Concepcoes de 

leitura na visao de varios autores": Abud, Cagliare, Faucombert, PCNS, Paulo Freire, Martins 

e Zilbermann. A medida que realizava-se a leitura, os professores se posionavam em relacao a 

cada eoncepcao: 

Na visao da professora A. "A leitura e muito importante para o nosso dia-a-dia e 

essencial a vida". 

A reflexao da educadora em parte se assemelha a definicao de leitura definida por 

Abud (1987, p.06), quando coloca que "A leitura e a base para a aquisicao de uma cultura 

geral, ela e, portanto, o alicerce da aprendizagem escolar". 

Desta forma acreditamos que a aquisigao da leitura prazerosa deixa marcas que irao 

refletir no aluno, pois ela sera a maior ferramenta para que os alunos leiam e escrevam com 

autonomia dentro e fora da escola. 

Segundo a professora C. "A leitura e uma atividade que enriquece e desenvolve o 

nosso raciocfnio porque atraves dela fazemos muitas descobertas". 

O pensamento da professora vai de acordo com a citagao de Faucombert (1994, p. 

05). "Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que certas respostas 

podem ser questionadas na escrita, significa construir uma resposta que integra parte de novas 

informacoes ao que ja se e". 

Percebemos que a leitura e fundamental a realizacao pessoal e social do individuo. 

De acordo com Martins (1994, p. 27), "A leitura e um processo de formaeao global 

do individuo, a sua capacitacao para o convivio e atuacao social, politica, economica e 

cultural". 
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Os professores comentaram fatos que despertaram nossa curiosidade, ao aflrmarem 

que a "leitura feita pelos educandos e fraca quando se da e por muitas vezes nao acontece na 

sala de aula". Essa declaracao nos fez perceber que os professores tern dificuldades em 

trabalhar a leitura na sala de aula, assim como na escola, tais como: 

Alunos se ausentam da sala quando ha leitura partilhada; 

Nao participam de leituras orais coletivas; 

Pequena quantidade de alunos se dispoem a fazer a leitura em voz alta. 

Segundo depoimentos de professores essa dificuldade as da por alguns alunos 

realizarem leitura fragmentada, bnta, nao eompreendendo o que leem. 

Prosseguindo os encontros, realizamos o estudo do texto reflexivo "01 he para mim, 

professora" de Nakamira, com o objetivo de proporcionar informacoes sobre determinados 

fenomenos ocultos na sala de aula. 

Leu-se o texto e travou-se a discussao, ao termino da leitura a professora D, 

emocionada explanou que: "Em minha sala de aula havia um aluno que se comportava nao da 

mesma maneira do aluno do texto, mas contradizendo o texto ele se portava de modo 

agressivo, rebelde". Mediante a circunstancia, a professora D parou para conversar com o 

aluno que mudou seu modo de agir frente ao que o aluno realizava. Seu convivio melhorou, e 

a reagao do aluno foi satisfatoria. 

Acreditamos que este texto e uma licao de vida para que os professores nao tenham 

que dar mais tempo a uns e excluir outros, mais tratar todos por igual perante a entidade 

chamada escola. 

Segundo o professor E, "A igualdade tern que vir em primeiro lugar, mesmo porque 

nossa escola e localizada na periferia onde todos os alunos sao especiais". E justamente por 

isso que o professor tern que prestar atencao ou procurar conhecer a realidade dos mesmos. 

Apos as reflexoes distribuimos o texto "O que e ler" de Cagliare, com objetivo de 

analisar a importancia da leitura na escola, na opiniao dos professores com a ajuda do texto e 

reflexoes dos educadores, iniciamos a leitura coietiva, onde os professores expressavam seu 

pensamento: 

Professora D "O aluno bom leitor esta preparado para sua formaeao, as notas altas 

em disciplinas curriculares sao importantes, mas se o aluno nao for leitor estara com futuro 

comprometido". 

Assim como o autor Cagiiare (1997, p.149) "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". 
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Percebemos que atraves da leitura podemos adentrar em varios campos necessaries a 

formaeao social e poh'tiea do individuo, sabemos que a escola e a principal formadora de 

verdadeiros leitores. 

No terceiro encontro refletimos sobre o texto "O menininho" de autor desconheeido, 

com o objetivo meditar sobre si mesmo e da maneira como direciona suas aulas. 

No segundo momento trabalhamos "Os tipos de leitura" de Cagliare, apresentando 

que a leitura pode ser ouvida, vista ou falada. 

De comum acordo os professores comentaram que os tipos de leitura frequentes em 

sua sala de aula e a leitura vista e ouvida. Pois segundo os mesmos: 

Professora A, B, os "alunos sentem-se envergonhadas em falar para os colegas por 

conta das brincadeiras quando o leitor erra ou atrapalha-se". 

Professora E, "os alunos se expressam pouco quando refere-se a leitura oral". 

Professora D, "O fato de nao terem uma leitura fluente, ocasiona desavencas na sala, 

onde acontece a recusa em parlicipar das leituras". 

Segundo a professora C, "a leitura silenciosa serve para que o aluno tenha o primeiro 

contato com o texto e leia-o de sua maneira". 

No entanto. nao ha duvidas de que a leitura visual silenciosa e muito mais comum 

entre as pessoas. Sua importancia para a vida da maioria delas e muito maior que a 

dos outros tipos de leitura. A leitura visual tern grandes vantagens sobre os outros 

dois tipos de leitura. Nao so inibe o leitor por questoes lingih'sticas. como permite 

ainda uma velocidade de leitura maior, podendo ele parar onde quiser e recuperar 

passagens ja lidas. o que a leitura oral de um texto nao costuma permitir. Cagliare 

(1997, p. 156). 

Para o professor B. " A leitura coletiva e oral e a melhor forma de trabalhar o 

relacionamento e timidez, mas a maior parte dos alunos (os meninos em especial) se 

negam a participar dessas leituras, pois, aeham que os outros vao mangar de sua 

leitura. nao participam preferem e so fazem leitura visual, silenciosa por se sentirem 

capazes". 

Percebemos que a leitura visual silenciosa e predominante na escola. 
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No quarto encontro trabalhamos a dinamica e texto reflexivo, "Como percebo a 

realidade" de autor desconheeido, com o objetivo de analisar o desempenho dentro e fora da 

sala de aula. 

No segundo momento distribufmos o texto "Ensinar exige curiosidade" de Paulo 

Freire, onde na oportunidade realizamos a leitura oral partilhada abrindo espaco para 

exclamacoes dos educandos: 

A professora E, "atraves da curiosidade do aluno realizo aulas otimas, mais nem 

sempre acontece". 

Segundo Paulo Freire "A curiosidade ganha espaco na sala de aula, quando a 

pergunta formulada pelo aluno e estimulada pelo professor". 

Na opiniao do professor B, "Quando o aluno interrompe a aula e pergunta algo que 

nao tern haver com o assunto estudado no momento, mas que e de seu interesse pessoal, 

responder nao custa nada, muitas vezes torna a aula bem descontraida". 

De acordo com Freire, "Para que a curiosidade do educando passe de espontanea a 

epistemologiea, nos educadores precisamos refletir mais sobre como tratar os conteudos 

programaticos de forma mais dialogica e menos autoritaria junto aos nossos alunos". 

Tais situacoes permitem perceber que a postura do aluno em sala de aula e 

considerada. Uma vez que os conteudos programaticos nao sejam esquecidos, mas que a 

postura deles seja dialogica, aberta, curiosa, indagadora e nao apassivada para que o professor 

consiga transformar perguntas e respostas em um dialogo aberto. 

No quinto encontro realizamos o estudo reflexivo do texto: "Analfabeta" de Caruso 

Ronca, com objetivo de analisar a importancia da leitura e escrita como um ato social na vida 

das pessoas. 

No segundo momento foi realizada a leitura do textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A escrita na sala de aula: 

vivencias e possibilidades" de Chiappini e refletimos sobre a importancia da 'eitura no 

cotidiano das criancas, neste sentdo os professores expressavam seus pensamentos: 

A professora, C "Os alunos de hoje nao sao tao passives quanto os de dez anos amis, 

como tambem os professores nao sao rigidos e intransigentes como antes". 

Segundo Chiappini (1997, p. 119) padronizacao do aluno sob os mais diversos 

angulos. Assim nas relacoes sociais, privilegia-se a hierarquia escolar, que dita verticalmente, 

as norm as a serem seguidas por alunos e professores". 

Considerando, desta forma que os professores admitem ter havido mudancas na 

educacao, deixando refletir que a aprendizagem (ou os alunos) era melhor quando sentavam e 

calavam-se. 
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A professora A concorda com o pensamento do autor Chiappini (1997, p. 121) 

quando afirma que "A escrita funciona como aspecto agilizador da leitura e esta interfere no 

sentido de ampliar ou redefinir aquela". E comenta: 

Professora A, "quando o aluno escreve bem, ou gosta de escrever, sua leitura e clara, 

quando realiza-se um trabalho de reescrita e o aluno consegue atingir o objetivo posto pelo 

professor e notorio que houve rcleitura*. 

No sexto encontro trabalhamos o texto reflexivo "Os biscoitos"'' de Luther King, 

com o objetivo de analisar a importancia do outro em nossa vida. 

No segundo momento distribuimos aos professores o texto: "Alem das margens" de 

Chiappini, com o intuito de analisar a importancia do ensino na vida de cada um. 

Segundo a professorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C "O aiuno tern quer saber escrever, o professor tern que 

extingar o aluno para o bom desenvolvimento do seu pensamento; e tambem saber ajudar o 

aluno na eonstrucao desse pensamento para que o mesmo goste de produzir. 

Os professores acreditam na importancia da escrita "Porque atraves da escrita os 

aluno desenvolvem seu raciocinio, a partir desse conhecimento o aluno realizara otimos 

trabalhos"". 

No setimo encontro trabalhamos a dinamica "Tomada de decisoes" com objetivo de 

analisar as atividades trabalhadas na aprendizagem da leitura e da escrita. 

No segundo momento trabalhamos o texto: Ensinar e aprender a escrever e a ler na 

escola (Garcia e Perez). Quando os professores refletiram: 

Quando os professores, ao ensinar, dao enfase as praticas da transcricao, encontram 

muitas dificuldades na aprendizagem no desenvolvimento das habilidades. 

Os referidos professores acusam os pais diante do fracasso dos filhos, porem 

observamos que a escola onde foram realizados os encontros esta localizada em um bairro 

periferico, sendo que os pais tern um baixo nivel de instrucao e uma preocupacao maior em 

trabalhar para sobreviverem, nao tendo muitas, condicoes de acompanhar seus filhos. Nao 

podemos, no entanto, deixar de considerar a importancia dos pais da educacao das criancas. 

Diante disso, Colomer e Teberosky (2003, p. 19), afirmam que: 

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 
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impresso urbano ou domestieo, tab comum em nossa sociedade atual. 

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

alunos tambem sao "culpados" no fracasso da aprendizagem, por nao apresentarem interesse 

com os estudos. Porem, estes professores nao deixam de atribuir uma boa parte de "culpa" a 

eles mesmos. Um deles deixou transparecer isto quando afirmou que: "de uma maneira geral, 

a falha tambem e do professor por nao incentivar a turma". 

Eles sao conscientes da sua responsabilidade no incentivo da turma e admitem que 

precisam trabalhar de diferentei; formas em sua sala de aula para motivar os alunos. Pois 

segundo Colomer e Teberosky (2003, p. 85) "a selecao de diferentes tipos de escritos 

responde ao objetivo de favorecer a permeabiltdade entre o ambiente social e a escola". 

Os professores, no entanto, acreditam que apesar dos seus alunos serem provenientes 

de ambientes desfavoraveis a leitura e a escrita, nao sao vazias de conhecimentos. Por isso, 

proeuram trabalhar partindo do que as criancas ja sabem, pois como afirmaram no 

questionario anteriormente aplicado, consideram o conhecimento previo de seus alunos, e 

durante os encontros, deixaram bem claro que trabalham levando em conta a cultura 

apresentada pelos mesmos. 
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Durante a realizacao desse trabalho tivemos a oportunidade de desempenhar o papel 

de coordenadoras pedagogicas com as cinco (05) professoras das series iniciais da E.M. Jose 

Reis, onde desenvolvemos atividades de reflexao acerca de questoes relativas ao ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos do Ensino Fundamental ( l
a

 fase) dessa escola. 

Dessa maneira, acreditamos que e o trabalho do professor que da sentido a atividade 

do supervisor no interior da escola. Sua agio, portanto pode possibilitar a producao do 

trabalho do docente como sujeito que ensina e aprende. 

As reflexoes abordadas no decorrer dos nossos encontros foram pautadas na pratiea 

do professor em sala de aula. Assim, estimulamos e conduzimos o processo de reflexao, tendo 

a maioria das professoras demonstrado muito interesse com relacao ao desenvolvimento da 

leitura e escrita atraves de praticas inovadoras. 

"Como sabemos aprender a frequentar, dominar, usar e amar os livros, a escrita e a 

leitura e um dos objetivos da escola". No entanto, e preciso que "O professor permita as 

criancas participarem das experiencias letradas" onde podem produzir bons textos e participar 

com audiencia das leituras. (TEBEROSKY; COLOMEM 2003, p. 122) 

De modo geral, as professoras que contribuiram com esse trabalho, compreendem 

que o ensino da leitura e escrita e um facilitador de experiencias letradas, o que torna 

importante fator para o e desenvolvimento dos alunos. Porem, a falta de preparo pedagogico 

voltado para a aplicacao de atividades ligadas a leitura e a escrita com novas alternatives e 

incentivos faz com que os resultados obtidos em sala de aula deixem a desejar. 

Por meio do conhecimento obtido pode-se considerar que a leitura e a escrita 

necessitam ser desenvolvidas a partir do reconhecimento de que as criancas sao aprendizes 

que precisam entender para aprender a ler e escrever, por esse motivo e necessario 

consideracoes do ponto de vista da crianca, dando-lhe oportunidades para descobrir a leitura e 

a escrita, alem de propiciar situacoes de descobertas, motivar o desejo de aprender bem como 

apresentar o espaco da sala de aula como um lugar atrativo e bem organizado. 

A trajetoria que acabarnos de percorrer levou-nos a muitas questoes e reflexoes. Mas 

sobre tudo deu-nos a possibilidade de reunir conhecimentos, analises e opinioes sobre a 

leitura e escrita e a acao supervisora. Seja refletindo sobre a aprendizagem das criancas, os 

procedimentos das professoras nesse desenvolvimento e acao dos supervisores, vimo-nos 

sempre na condicao de um pesquisador em contfnuo processo de aprendizagem. 
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ANEXOS 



U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E CAMPINA G R A N D E 

D E P A R T A M E N T O D E E D U C A C A O 

C U R S O D E P E D A G O G I A 

D I S C I P L I N E : L S I A G I O SIJ PER VISI ON A DO E SUPERVISAO E S C O L A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caro professor(a) 

Este questionario tem como objetivo coletar informacoes referente ao 'processo de 

leitura e escrita 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: 

Serie que leciona: 

Tempo que atua como professor(a): 

Formaeao ( )nivel medio-qual? ______ 

()nivel superior-qual? 

1 - Voce gosta de ler? 

( )sim ( )nao 

Justifique: 

2- Seu aluno gosta de ler? 

( )sim ( )nao 

J usti fi q ue: 

3- Voce gosta de escrever? 

( )sim ( )nao 

Justifique: 

4- Seu gosta de escrever? 

( )sim ( )nao 

Justifique: 



5- Quantas vezes por semana voce desenvolve atividades de leitura? 

( )nenhumavez ( ) duas vezes ( ) tres vezes ( ) mats de tres vezes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6- Quantas vezes por semana voce desenvolve atividades de producao textual? 

( )nenhumavez ( ) duas vezes ( ) tres vezes ( ) mais de tres vezes 

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

leitura? Qual? 

8- Que tipos de leitura voce desenvolve com seus alunos? 

( ) silenciosa ( ) oral ( ) outros 

Por que? 

9- De que forma voce trabalha a producao textual com seus alunos
9 

10- Que recursos voce utiliza para trabalhar a producao textual com seus alunos? 

( )jornais 

( )revistas 

( ) livros didaticos 

( ) gibls 

( ) outros 

Justifique sua resposta: _ , 

11- Voce enfrenta dificuldades para trabalhar a leitura na sala de aula
9 

( ) sim ( ) nao 

Justifique: 

12- Voce enfrenta dificuldades para trabalhar a producao textual na sala de aula? 

( ) sim ( ) nao 

Justifique: , 
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