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Por ter-nos dado forca para veneer obstaculos, por ter-nos feitos fortes, nao permitindo 

que o cansaco nos dominasse, e se conseguimos chegar a esse ideal, mais do que a todo 

mundo, devemos ao Senhor... Que a luz Divina continue a iluminar o nosso caminho! 

Conceda-nos, senhor, a severidade necessaria para aceitar as coisas que nao podemos 

mudar; coragem para mudar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das 

outras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Certamente aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal. 

E temos que valoriza-lo para poder ir alem dele. (MARIA 

HELENA MARTINS). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VÊ .SID^DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F
c r

) ERAL 

D£ CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSCRSS 

B1BLI0TECA SET0R1AL 

CAJAZEiRAS - PARAIBA 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA referido estudo tem como tftulo: A leitura e a Escrita na Escola, pois sabemos que a 

leitura e a escrita sao base para o processo ensino - aprendizagem e sem estas e 

impossivel que o educando desenvolvam outras areas do conhecimento. Nesse sentido, 

a tematica da leitura e da escrita nos anos iniciais apresentou-se como urn problema nas 

discussoes educacionais de superar as dificuldades da leitura e escrita na Escola 

Municipal Maria de Lourdes de Lima na cidade de Mato Grosso-PB. Como 

conseqiiencia desse trabalho, esperamos compreender os aspectos do desenvolvimento 

da leitura e escrita tomando por base as necessidades dos alunos. Diante disso, os 

problemas existentes no processo de ensino - aprendizagem da leitura e escrita nos 

desafia a buscar conhecimento para a sua compreensao, pois acreditamos que atraves 

desse estudo estamos contribuindo para ampliar as discussoes acerca do titulo 

relacionado as questoes educacionais, produzindo conhecimento sobre as criancas e a 

escola. Este estudo foi realizado com professores e alunos, da referida escola. Onde 

podemos perceber que o mundo em que vivemoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 constante as transforma96es em 

todas as partes que compoem a sociedade de uma forma geral. Por isso, e que nos 

professores devemos trabalhar para que nossos alunos desempenhem o mais rapido 

possivel o habito de ler. 

Palavras - chave: Leitura. Aprendizagem. Escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

Este estudo tem como tem como titulo: A leitura e escrita na escola, pois sabemos que a 

leitura e a escrita sao as bases para o processo de ensino - aprendizagem e sem estas e 

impossivel que o educando desenvolvam outras areas do conhecimento. 

Sendo assim, a decisao em estudar e tematica da leitura e escrita, nos anos inicias, 

surgiu apos os docentes da escola Municipal Maria de Lourdes de Lima na cidade de 

Mato Grosso PB, terem refletido sobre as dificuldades encontradas na mobilizacao em 

tomo da leitura e escrita, bem como da necessidade de superar as dificuldades dos 

alunos com relacao do acesso da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

Como conseqiiencia desse trabalho, esperamos compreender os aspectos do 

desenvolvimento da leitura e escrita, tomando por base as necessidades dos alunos. 

Afinal a leitura e a escrita sao instrumentos proporcionados pela a escola como 

passaporte para a entrada na cultura escrita. Diante disso, os problemas existentes no 

processo de ensino - aprendizagem da leitura, e escrita nos desafiam a busca 

conhecimento para, sua compreensao, pois acreditamos que atraves desse estudo 

estamos contribuindo, para ampliar a discussao acerca do tema relacionado as questoes 

educacionais, produzindo conhecimento sobre as criancas e a escola. 

Dado a necessidade da leitura e a escrita para a vida do educando, e por acreditar na 

possibilidade de se formarem pessoas mais conscientes e questionadoras, nos sentimos 

estimulados a trabalhar esse tema. 

Temos como objetivo analisar o processo de leitura e escrita desenvolvida no cotidiano 

da referida, identificar o nivel de desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos, 

descobrir as principals dificuldades dos alunos na interpretacao da leitura e da escrita, 

refletir sobre a importancia da leitura com os professores e alunos e observer a pratica 

pedagogica do professor nas atividades de leitura e escrita. 

Nesse trabalho, afetou-se por uma pesquisa de carater explorat6ria numa abordagem 

qualitativa, que de acordo com Goncalves (2001, p.68) "A pesquisa preocupa-se com a 

compreensao com a interpretacao dos fenomenos o significados que os outros dao a 

suas praticas, o que impdem ao pesquisador uma abordagem hermeneutica". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Utilizam os comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA instrumento de coleta de dado, questionario elaborado com perguntas 

abertas e fechadas, o qual foi respondido por cinco (5) professores onde todos sao 

gradnados em pedagogia e doze (12) alunos do segundo ano do ensino fundamental. 

Nos primeiro capitulo deste trabalho abordamos a eonstrucao do conhecimento da 

leitura e escrita, a leitura e a escrita na perspectiva social e u m processo de 

desenvolvimento da leitura, onde todos esses Itens constroem um referential de 

qualidade para a educacao, mostrando os enfoques necessarios para que possamos 

entender melhor o que e a leitura e partir da ir, podem ser realizadas numerosas 

atividades cujo, o interesse depende de cada um . 

No segundo capitulo realizamos analise dos dados rcferentes os questionarios com os 

professores e alunos e analise do estagio. Onde levemos a uma reflexao mais ampla 

sobre papel da escola na sua formagao, em realizar um trabalho educacional planejada e 

organizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I 

1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A eonstrucao do Conhecimento da Leitura e Escrita 

A tematica leitura e escrita na alfabetizacao vem sendo bastante discutida dentro do sistema 

educativo. A aprendizagem da lingua escrita tem sido objetivo de pesquisa e estudo nas 

ultimas decadas, cada uma delas privilegiando uma das facetas dessa aprendizagem. Segundo 

Cagliari(1995, p.96) 

Um dos objetivos mais importantes da alfabetizacao e ensinar a 

escrever. A escrita e uma atividade nova para a crianca, e por isso mesmo requer um 

tratamento especial na alfabetizacao. Espera-se que a crianca no final de um ano de 

alfabetizagio, saiba escrever e n io que saiba escrever todo e com correclo absoluta. 

Nesta perspectiva entendemos que os professores de alfabetizacao devem ser bem preparados, 

atualizados e dinamicos de forma que tenham um bom embasamento teorico a respeito da 

natureza da escrita, seu funcionamento e suas diversas form as e situacoes de uso. E necessario 

tambem que os professores se preocupem com as formas graficas da escrita. Ainda, de acordo 

com Lemle (1998, p.5). 

[...] para levar sua tarefa a termo com sucesso, com professor das classes de 

alfabetizacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, de todos, o que enfrentam logo de saida os maiores problemas 

linguisticos, e todos de uma vez. O momento crucial de toda seqOSncia da vida 

escolar e o momento da alfabetizacao. 

Ilistoricamente, a escrita foi uma invencao construida atraves de um sistema de representacao, 

ao contrario do que se pensa que a escrita foi construida por um sistema de codificacab. Esses 

dois sistemas estJto diretamente envolvidos no processo de escolarizacao da crianca, que 

muitas vezes reinventam esses sistemas. Como nos diz Ferreiro (1995, p. 12). 

A invencio da escrita foi um processo historico de constaicao de um sistema de 

representaelo, n io um processo de codifica^ao. Tradicionalmente, a escrita e 

representada de forma anual: atraves representacao ou codificafao na representacao, 

os elementos e as relacoes nao se encontram predeterminados. Enquanto que na 

codificacao os elementos e as relacdes da escrita j a estio predeterminados. 

A crianca na fase de alfabetizaelo produz espontaneamente o que compreende sobre a 

natureza escrita, mas nem sempre essa producao e espontanea da escrita da crianca e sempre 

aceitar como cormecimento. Ferreiro (1995, p.30) faz uma importantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coloca9io,quando diz 

que, "ha praticas que levam a crianca a comunica9lo de que o conhecimento e algo que os 

outros possuem e que so pode obter da boca dos outros , sem nunca ser participante na 

eonstrucao do conhecimento". , . „ r-r-r»coAi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Muitas vezes, as praticas da lingua escrita utilizadas no contexto escolar deixam o aluno 

de fora. Pois e criado pelo adulto como uma formula unica, onde o conhecimento 

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

que so pertence aos outros. No entanto, a crianca no seu cotidiano, se depara com 

diversos tipos de escrita, antes mesmo de ingressarem numa instituicao escolar, 

principalmente aquela que reside na zona urbana, numa instituicao. Portanto, a crianca 

que entra na escola ja traz uma bagagem sobre a escrita social, com informacao 

desordenada, contraditorias. Porem sao informacoes que compoe a linguagem escrita do 

seu contexto social. O reforco a essa ideia e evidenciado por Ferreiro (1995, p.37) 

quando diz que "a escrita e um objeto de uso social, com uma existencia social (e nao 

apenas escolar)". 

E necessaria reconhecer que a alfabetizacao e entendida como a aquisicao do sistema 

convencional da escrita, e que cla sao tem sentido quando desenvolvida no contexto de 

praticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas praticas. Segundo os PCNs 

(1997, p.35) 

A alfabetizacao, considerada em seu sentido restrito de aquisiclo de escrita 

alfabetica, ocorre dentro de um processo mais amplo de aprendizagem da 

lingua portuguesa. Esse enfoque coloca necessariamente um novo papel para 

o professor das series iniciais: o de professor de lingua portuguesa. 

Os professores devem ter orgulho de participar da aventura maravilhosa que e o desafio 

de alfabetizar. Uma aventura que exige mudancas e que implica assumir riscos, um 

deles diz respeito ao fato de que normalmente se da mais atencao ao que e mais visivel, 

nesse caso, a decodificacao, quando deveria da enfase a compreensao e a comunicacao 

mediante a escrita. E nisso que reside a necessidade de mudancas, pois o encontro dos 

alunos com os textos deve ser uma experiencia comunicativa, seja qua! for seu nivel de 

leitura, o que nao consegue deixando os alunos sozinhos com os textos. De acordo com 

os Parametros Curriculares Nacionais (1997, p.34). 

Ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa muito dificil fora do convivio 

com textos verdadeiros com leitores e escritores verdadeiros e com situaclo 

de comunica9ao que os tornem necessarias. Fora da escola escrevem-se 

textos dirigidos a interlocutores de fato. 

Objetivo do primeiro ano de alfabetizacao deve ser a aquisicao por parte da crianca dos 

mecanismos de decodificacao grafonologica, ou seja, da decomposic&o da palavra 

escrita em grafemas, da sua conversao por mapeamento, em fonemas e da funcao dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fonemas sucessivos de modo a obter a forma fonologica da palavra. Posto que este seja 

o meio mais eficaz de aprendizagem da leitura, devemos, logo no inicio da 

alfabetizacao, privilegiar atividade s atraves das quais a crianca descubra o principio 

alfabetico e adquira, em seguida, um conhecimento extenso do codigo alfabetico, isto e, 

do conjunto das regras de correspondfincias, inclusive das regras contextuais. Assim, 

Lemle (1998, pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.6) afirma que: 

Os instrumentos de trabalho de um alfabetizador sao abstratos e incluem 

alguns conhecimentos basicos sobre sons da fata, letras do alfabeto e lingua. 

[...] alem dos conhecimentos basicos, o alfabetizador precisa de outros dons 

para se sair bem. 

Nesse sentido, percebemos que a leitura e a escrita na alfabetizacao tem sido foco de 

preocupacao em nossas vidas. Porem e de fundamental importancia explicamos as 

crian9as desde cedo as diferentes formas de se escrever as letras. O que e escrita, de 

forma saudavel e nao como imposicao atraves de exercfcios meramente mecanicos 

impostos as criancas que nio tem a minima ideia de qual a finalidade destes exercicios, 

apenas praticam, concordamos com Cagliari (1995, p. 122) quando diz: "conhecendo as 

letras e algumas silabas, as crianca podem ser desafiadas a escrever algumas palavras 

que, colecionadas numa caixa, formaclo um rico material para a troca de experiencia 

entre os alunos, possibilitando-lhes descobertas [...]". 

Podemos aJBrmar que o ensino da leitura e da escrita precisa apoiar-se ao mesmo tempo, 

em valores didaticos e pedagogicos. Pedagogicos na medida em que e necessario que o 

professor pratique ele proprio os escritos que propSe aos alunos, explicite a s normas e 

exigencias, de exemplo de leitor. Didaticos na medida em que e necessario que o 

professor socialize os escritos produzidos, articule a avaliacao formativa com a 

somativa e trabalhe a reescrita e o aperfeicoamento dos textos em uma perspectiva de 

aprendizagem colaborativa. 

A compreensao do sistema de escrita exige um primeiro nivel de reflcxao sobre a 

lingua, porque a lingua foi aprendida em contexto de comunlcaclo, mas, para 

compreender a escrita, e preciso considera-la como um objeto em si e descobrir algumas 

de suas propriedades especificas, que nao sao evidentes nos atos de comunicacao. A 

alfabetizacao apola-se obviamente, no conhecimento que o individuo ja tem da lingua 

oral, seja conhecimento de estruturas sintaticas, seja do vocabulario que lhe permitam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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compreende o tipo de fases as quais esta exposto em seu meio linguistico, Como afirma 

Lemle(1998, p.60) 

[...] as vantagens advindas do sistema de comunicaclo amplo que e a lingua 

escrita sao, por sua propria natureza, contraditorias com a proximidade entre 

lingua escrita e lingua oral. A adeslo os nomas explicitas e um pouco rigidas 

para a lingua escrita e uma necessidade, se queremos que elas nos permitam 

as comunicacoes diversas. 

Assim, o que a alfabetizacao traz de especilico nao e a compreensao da linguagem, pois 

todas as criancas compreendem a linguagem antes de serem alfabetizadas. O que ela 

traz de especifico e a capacidades de identificar e produzir a forma grafica das palavras. 

Isso explica que devemos distingui entre objetivo. 

Nao ha duvida de que lemos para compreender, mas essa afirmacao implica exatamente 

que ler e compreender. Ler e reconhecer as palavras escritas, portanto, esse processo de 

reconhecimento e uma condicao, um passo necessario para a compreensao. 

Estamos sempre veiculados a ideia de que a aprendizagem da leitura e escrita esta 

diretamente ligada a aprendizagem escolar. Nunca, ou quase nunca, acreditamos que a 

aprendizagem comecou fora da escola. Desde o nascimento, a crianca comeca o seu 

processo de aprendizagem. E a escola peca em nio utilizar esses conhecimentos que a 

crianca traz quando ingressa na escola. 

Desse modo concordamos com Freire (1994, p.8) quando diz que: 

[...] a leitura da palavra e sempre precedida da leitura de mundo. E aprender a 

ler, a escrever, alfabetiza-se e, antes de mats nada, aprende a ler o mundo, 

compreender o seu contexto, n io numa manipulaelo mec&niea de palavra 

mas numa relacio dinimica que vincular linguagem e realidade. 

A primeira experiencia com a leitura e com a escrita esta bem proxima de nos e da 

ligacao que temos com o mundo que nos cerca o que demonstra que o processo de 

leitura precede o contato com os textos propriamente ditos, uma vez que o nosso 

cotidiano e perpassado por varios "textos". Segundo Martins (1994, p.43) "A leitura vai, 

portanto alem do texto e comeca antes do contato com ele". 

Assim, a aquisicao da leitura e um processo que se caracteriza pela utilizacao do 

conhecimento previo, o leitor utiliza na leitura o que ele ja saber o conhecimento 

adquirido ao iongo de sua vida. E mediante a interacao de diversos niveis de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conhecimento, como o conhecimento linguistico, o textual, o conhecimento de mundo, 

que o leitor consegue construir o sentido do texto. 

Nesse sentido Martins (1994, p.34) declare. 

[...] criar condicSes de leitura nSo implica apenas alfabetizar ou propiciar 

acessos aos livros. Trata-se, antes, de dialogar com o leitor sobre a sua 

leitura, isto e, sobre o sentido que ela da respeito. Algo escrito, um quadro, 

uma paisagem, a sons, imagens, idelas, situacSes reais ou imaginarias. 

Muitas vezes, as praticas da lingua escrita utilizadas no contexto escolar deixam o aluno 

de fora. Pois e criada pelo adulto como uma formula unica, onde o conhecimento 

pertence somente a ele. Isso cria na crianca a conversao de que o conhecimento e algo 

que so pertence aos outros. Segundo Ferreiro (1999, p. 17) "as crianca sao facilmente 

alfabetizaveis; foram, os adultos que dificultaram o processo de alfabetizacao delas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 A leitura e a Escrita na Perspectiva Social 

Sendo a leitura considerada como a porta de acesso ao mundo, ela e de suma 

importancia para o sucesso ou adquirimos conhecimentos, entendemos o mundo que 

nos rodeia, interpretamos os fatos e as consequencias, e tomamos consciencia de que 

somos sujeitos da nossa historia. Martins (1994, p. 25) afirma que: "a leitura seria uma 

ponte para o processo educational eficiente, proporcionando a formacao integral dos 

individuos.". 

Vele salientar, que a escola tem por finalidade desenvolver a leitura na formacao dos 

alunos, isso implica dizer que a leitura nao se restringe a escola, ela e uma extensao da 

escola na vida dos alunos. E importante ressaltar que alem de despertar reflexoes e 

criticas a compreensao do ler e escrever continuamente, despertam ideias e objetos, 

trazendo previamente, de acordo com o processo de ensino-aprendizagem. Uma melhor 

integracao de complexidade ideologica da epoca. 

Segundo Ferreiro (1999, p. 18). 

A declaracao sobre o "prazer da leitura" leva a privilegia a privilegiar um 

unico tipo de texto: a narrativa ou a leitura de ficcao esquecendo que uma das 

fungSes principals da leitura ao longo de toda escolaridade & a obteneio de 

informagio a partir de textos escritos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Podemos afirmar que por sua amplitude, a leitura nao e restrita, ela e um conjunto 

complexo que envolve diversos problemas que dificultam a sua interpretacao. A leitura 

e um processo de descoberta que necessita da assimilacao, da interiorizacao e da 

reflexao do conhecimento. Para Martins (1994, p.23) "[...] ler significa inteirar-se do 

mundo, sendo tambcm uma forma de conquistar autonomia, de deixar de 'ler pelos 

olhos de outrem"'. 

Assim sendo, a leitura traz prazer, quando o individuo descobre que ela lhe da o poder 

de conhecimento e a capacidade de associar ideias, pianos, ele mentos aparentemente 

dispares ou dissociados no tempo e no espaco. 

Ler e uma atividade essencialmente individual, a escola deve atentar para esse fato, 

contribuindo para desenvolver leitores e nao coibir com avaliacoes erroneas, ja que 

existem diversos tipos de leituras. Concordamos com Martins (1994, p.28) quando diz 

que. 

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

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

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

diversSes e atribuicSes diarias, pelas publicacSes de carater popular, de pelos 

diversos meios de comunicacao de massa, em Mm. pelo contexto geral em 

que os leitores se inserem. 

Portanto, dentre as varias funcoes da escola uma se destaca como essential na pratica do 

educador que e a formacao de leitores conscientes de seu papel na sociedade, a pratica 

de leitura nas salas de aulas esta distante de uma pratica que promova a formacao de 

leitores criticos e participativos, sobre tudo numa sociedade globalizada como a nossa. 

A sala de aula continua a ser um espaco monotono, no qual a interacao, fator 

indispensavel na constituicao de sujeitos e de sentidos, e algo que existe. 

Diante do exposto, Ferreiro (1999, p.48) assinala que: 

E muito diflcil que alguem que nao ler mais do que absolutamente 

indispensavel, possa transmitir ''prazer pela leitura"; que alguem que evite 

escreve. possa transmitir o interesse pela eonstrucao da lingua escrita [.. .]. 

Entretanto, faz-se necessario que o professor compreenda a sala de aula como um 

espaco interativo discursivo, enfatizando a leitura como um momento no qual os alunos 

tem a oportunidade de exercer sua identidade de leitor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De modo geral, a leitura possui a funeao de inserir os sujeitos no mundo, analisando de 

forma critica o seu contexto para compreende-lo e assim transforma-lo. Martins (1994, 

p.34) reforca dizendo que "aprende a ler significa tambem aprender a ler o mundo, da 

sentido a ele e nos proprios, o que mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados". 

Considerando que possuimos uma leitura de mundo, e imprescindivel que a leitura 

linguistica, ou seja, da palavra, seja uma continuidade da mesma para toma-la dinamica. 

A leitura tem o poder de dar novos sentidos a coisa e ambientes costumeiros. 

Por isso, a sua pratica quanto mais cedo acontecer, mais chances as pessoas adquirem o 

prazer de ler. A leitura instiga a curiosidade, ela e muito mais que um instrumento 

escolar, e um passaporte par a entrada na cultura escrita, tambem alicerce para a 

cidadania. 

Progressivamente, e fundamental o despertar da leitura emocional, sensorial e racional. 

O reforco a essa ideia e evidenciado por Martins (1994, p.36-37). 

Todareia, propondo-se a pensa-lo percebera a configuracao de tr§s niveis 

basicos de leitura os quais sio possiveis de visualizar como niveis sensorial, 

emocional e racional. Cada um destes tres niveis corresponde a um modo de 

aproximacao ao objeto lindo. 

Nessa direcao, o proposito e compreender a leitura tentando desmistifica-la por meio de 

uma abordagem despretensiosa, mais as que permitem avaliar aspectos basicos do 

processo, dando margem a se conhecer mais o proprio ato de ler, sendo que esse aspecto 

se relaciona com a propria existencia, incitando a fantasia, o conhecimento e a reflexao 

a cerca da realidade. 

Para Martins (1994, p.38) "se a leitura tem mais misterio e sutilezas do que a mera 

decodificacao de palavras escritas tem tambem um lado de simplicidade que os letrados 

nao se preocupam muito em revela". Assim, o ato de ler ultrapassa a decodificacao de 

letras, decifracao de palavras. 

Contudo, a leitura deve ser prazerosa, nao um exercicio mecanico como ocorre em 

diversas escolas. Ler na escola e para inserir-se na sociedade, atentando para a leitura 

como um conjunto de praticas culturais que envolvem uma compreensao de mundo 

diferente daquela dos que nao tem acesso a leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERStDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE 
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Portanto, ler e reler o mundo para transforma-lo constitui uma necessidade e um desafio 

permanente. Oferecer recursos para enfrentar esse desafio e um compromisso que a 

educacao deve assumir com as pessoas. 

A leitura e aprendizagem sao indubitavelmente pautas indispensaveis no contexto 

educacional, isso se explica pela relevancia da leitura como funeao social. Portanto, a 

leitura e requisito basico para que a pessoa ingresse no mundo letrado, para conseguir 

entregar-se a sociedade de forma ativa e mais autonoma possivel. Nesse sentido nos 

acostamos a Kleiman (1998, p.7) quando diz que "o ensino da leitura e fundamental 

para dar solucao a problemas relacionados ao pouco aproveitamento escolar" [...]. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 O Processo de Desenvolvimento da Leitura 

Inicialmente, e preciso lembrar do papel da escola na formacao do leitor. Entende-se 

tambem que a aquisicao da leitura e da escrita, e um embasamento que a leitura previa 

que ja temos assimilado, mesmo que seja de forma indireta. Assim, concordamos 

tambem com Zilberman e Silva (1998, p. 32), quando afirmam que: 

[...] a escola freqUentemente nao aceita tracos de oralidade nas redacdes das 

criancas; em leitura, a escola espera que a crianca seja capaz de ler logo 

materials como historia ciincias e geografia no genera dissertativo[...]. 

Nesse sentido, a escola nao aproveita a leitura que o aluno possui ao ingressar nela, ou 

seja, a leitura de vida. 

Quando se tem oportunidade de leitura, tem-se de forma eficaz certo contato com o 

saber e compreensao do que realmente pretende-se alcancar. Dessa forma, a aquisicao 

referente ao processo de leitura, deve ser introduzida de maneira ampla, simples e 

objetiva, abrindo oportunidades para que os educandos sintam-se bem com a 

aproximacao do ato de ler. Segundo Coste (1997, p.20): "o bom leitor e ativo e criativo, 

mas os componentes sociais de sua competencia aparecem muito pouco nas 

consideracoes relativas a sua capacidade de leitura". 

Ler e escrever, sao particularidades formais e funcionais, sao tambem considerados 

competencias mais especificadas desenvolvidas no ambiente escolar. Logo, os textos 

escritos de uso mais familiar, como os textos de dominio publico sao objetos do estudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sistematico na escola. Porem, a escola precisa abordar essas atividades de forma 

prazerosa uma vez que: 

Ninguem gosta de fazer aquilo que e dificil demais nem aquilo do qual nao 

consegue extrair o sentido. Essa e uma caracterizacao da tarefa de ler em sala 

de aula: para uma grande maioria dos alunos elazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 dificil demais, justamente 

porque ela nao faz sentido.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (KLEIMAN, 1998, p. 16) 

Assim, quando se tem o ato da leitura como habito e prazer, sem duvida nenhuma, 

tornamo-nos mais esclarecidos, reflexivos e com a visao de mundo bem mais ampla. A 

leitura nio envolve, pois somente o processo pedagogico, envolve tambem os sociais, os 

historicos, o economico, seja ele em qualquer epoca ou situacao. Zilberman e Silva 

dizem que: 

O leitor, na medida em que ler se constitui, se representa se identifica. A 

questao da compreensao nao e so do nivel da informacao. Faz entrar em 

conta o processo de interacao, a ideologica. (1998, p. 27) 

Nessa perspectiva, o aluno precisa dominar habilidades que capacitem a viver em 

sociedade, atuando de maneira adequada e relevante, nas mais diversas situaeoes de 

comunicacao. Para tanto, o aluno precisa interagir verbalmente, isto e, precisa ser capaz 

de compreender e participar de um dialogo ou, de uma conversa, de produzir textos 

escritos, dos diversos gencros que circulam socialmente. Zilberman e Silva (1998, p.38) 

afirmam que: "Em todas as sociedades letradas, os que tem acesso a escrita podem 

desenvolver quatro habilidades no uso da lingua: falar e escrever, ouvir e ler.". 

A compreensao por parte do leitor nao deve so ser do nivel de informacao, mais que ele 

seja de interagir, mas que se posicione com uma postura critica e ideologica, atual e 

participativa. Segundo Kleiman (1998, p.35). 

[...] o professor deve proporcionar contextos a que o leitor deva recorrer, 

simultaneamente, a fim de compreendS-lo em diversos niveis de 

conhecimento, tanto graficos, como linguisticos, pragmaticos, sociais e 

culturais. 

Voltemos enffio a questao da escola. A escola tambem tem um importante papel nesse 

processo, para a formacao critica do educando, pois ela e uma pedra fundamental em 

sua eonstrucao onde a mesma estabelece uma ligacao direta com a aquisicao do 

processo de leitura dentro da sala de aula. A escola deve trabalhar na perspectiva de 

informar leitores que compreendam o significado da leitura e que tenham afinidades 

com a mesma. Nesse contexto, Coste aborda que: 
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Aprender a ler consistira, entao, em saber estabilizar, estruturar essas 

eategorias interpretativas, melhora-las, refina-las, ate mesmo modifica-las 

quando isso se fizer necessario, em explorar os dispositivos de decodificacao 

ja presentes no espirito da crianca (1997, p. 37). 

Para que a leitura faca sentido em nossas vidas para alem dos muros e obrigaeoes 

eseolares, se faz necessario trabalhar com a variedade de textos que circulam na 

sociedade. Textos que estabeleceram uma diversidade de objetivos e modalidades de 

leitura. Para tanto e preciso promover a interacao dos alunos com diferentes textos 

escritos e multiplas situaeoes de leitura. Concordamos com Kleiman (1998, p.24) 

quando diz que: "[...] e durante a interacao que o leitor mais inexperiente compreender o 

texto: nao e durante a leitura silenciosa, nem durante a leitura em voz alta, mas durante 

a conversa sobre aspectos relevantes do texto". 

Alem de compreender bem o que se esta lendo tem que se por em pratica essa 

compreensao de forma que a mesma possa abrir caminhos e oportoiidades. Ler nao e 

apenas identificar o que esta escrito. Ler e tambem saber questionar e se comunicar 

consigo mesmo e com os demais, construindo desse modo seus valores. 

Todavia, ha a preocupacao de nao colocar a leitura como obrigacao. Isso acarretaria a 

formacao de leitores "tecnicos", ou seja, aqueles que conseguem ler e nao conseguem 

compreender. Portanto, a leitura precisa ser apresentada de forma livre para que o aluno 

tenha prazer pela leitura. Para Coste (1997, p. 113): 

Trata-se, portanto, nao de introduzir em sala de aula textos de imprensa 

"aut&rticos", mas de apoiar-se na diversidade de situacdes de producao dos 

"verdadeiros" textos, para treinar os alunos para uma recepcao "autentica" da 

comunicacao escrita. 

Aplicar valores significativos e construtivos, identificar e trazer eompreensoes 

favoraveis para si e para a sociedade e tambem uma forma de educar, pois quando se 

educa, participa ativamente da vida social e coletiva. 

E preciso obscrvar que a questao da inteligibilidade e complexa. Os que tem pouca 

escolarizacao e consequentemente pouco contato com a cultura de letra mento podem 

ter muita dificuldade para entender certos textos. Essa dificuldade de entendimento tem 

de ser levada em consideracao por representar um forte entrave para a inclusao social. E 

como diz Zilberman e Silva (1998, p.14): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[ . . . ]  6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA importante aprender a ler, porque a condicao de leitor e requisite-

indispensavel a ascensao a novos gratis do ensino e da sociedade; conflgurar-

se, assim, como patamar de uma trajetdria bem sucedida, cujo ponto de 

chegada culminancia sao a realidade pessoal e economica. 

Em suma, podemos afirmar que a leitura e essencial em nossas vidas, pois como a 

escrita, faz parte do nosso sistema de comunicacao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A leitura esta presente em tudo, pois 

lemos para compreender, ou para comecar a compreender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II 

2.1 Estudo de caso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo de caso e uma pratica simples, que oferece a possibilidade de reducao de 

custos, apresentando como limitacao a impossibilidade de generalizacao de seus dados. 

A observacao do estudo e uma tecnica muito utilizada, principalmente por que pode ser 

associados a outros procedimentos como, por exemplo, a entrevista. Para ser 

considerada eficaz a pesquisa, cientifica, tem de observar compreender o que e essencial 

e fazer o registro. Devemos ainda lembrar que a observacao deve ser: "Orientada por 

um objetivo de pesquisa planejada, registrada e ligadas por um objeto de pesquisa, 

planejada registrada e ligada a proposicao mais gerais e que, alem disso, deve ser 

submetida a controle de validade e precisao." (GIL apud MATOS, 2002,p.58 ). 

A observacao, mesmo quando nao segue um rigido planejamento, possibilita o acesso 

direto a informacao e ajuda, em muitos casos na delimitacao do problema e 

delineamento da pesquisa. 

Este estudo foi realizado na Escola Municipal Maria de Lourdes de Lima, na cidade de 

Mato Grosso-PB com 12 alunos e 5 professores. Foi realizado no 2° ano no ensino 

fundamental. No estagio foi utifizado materials concrete e varios outros. 

Nas observacoes deu para perceber que os alunos nao tem o habito de ler, e nem sabe a 

importancia da leitura na sala de aula, atraves dos questionarios observamos tambem 

que as criancas nao tem o prazer de pega um livro e ler, as mesmas so pensam em 

televisao e brincadeiras. 

2.2Analise dos Questionarios dos Professores 

Os professores entrevistados, todos tem curso superior sao ingressados atraves de 

concurso publicos e tem uma media de 12 anos de service zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(professora B) disse que. "A aquisicao da escrita se da atraves da leitura, a crianca, 

vivencia usos de escrita, percebendo que se escreve para se comunicar". 

Questionando de quais os tipos de leitura que voces trabalham com os alunos? Cite-os: 

Todos os professores (A B e C) afirmaram que "Trabalham a leitura de textos, revista, 

poema, poesia, contos, fabulas, historia em quadrinho e infantil". 

Diante das repostas obtidas os professores assumem a responsabilidade de colocar o 

educando em contato com a leitura, para despertar o gosto pela leitura. No tocante de 

quais as vantagens de trabalhar com textos?0 desenvolvimento de pratica de leitura 

devem despertar o interesse por parte dos alunos em realiza-lo e podemos constatar que 

nem sempre isso acontece na pratica como fica evidente na fala dos educadores 

entrevistados ao dizer que "Na minha, opinilo trabalhar com textos, apesar de ter muita 

dificuldade e muito importante para o aluno desenvolver sua aprendizagem e ser 

tornarem bom leitores" (professora A). 

As professoras (B e C) Responderam. "Muito se tem discutido a respeito de como 

trabalhar textos nas escolas por esta nao ser uma tarefa facil, encontra-se nas salas de 

aulas uma forte resistencia, da parte dos alunos, em relaeao a leitura e a producao de 

textos. Mas sabemos que a leitura e a base do ensino, e a aprendizagem de lingua 

portuguesa". 

Ao serem questionados. De como motivar a turma na hora da leitura?As professoras (A, 

B, C) disseram que o primeiro passo para a leitura e deixa-los curiosos para o que vao 

ler, fazendo um comentario sobre a historia do texto a ser lido, em seguida conscientizar 

a turma para se escrever e ler bem e preciso praticar muito, comentaram que e 

importante incentiva-los lendo, mostrando os desenhos, gravuras da historia, fazendo 

com que eles tomem o gosto pela leitura. Assim nessa perspectiva esses professores 

concordam com Passos (1991, p. 69) quando diz que "Alguns professores para 

desenvolverem seu processo de ensino poderiam criar situacoes que favorecem a 

aprendizagem dos alunos". 

Ao serem indagados sobre qual a importancia da leitura?As professoras (A C) disseram 

"que a leitura e de grande importancia, pois a mesma e o foco principal de toda a 

aprendizagem". A professora (B) respondeu que a leitura e algo crucial para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aprendizagem do ser humano, pois e atraves dela que enriquecemos nosso vocabulario, 

obtemos conhecimentos, E e atraves da mesma que descobrimos um mundo novo, e e 

ela que nos proporciona a capacidade de interpretacao. 

Lendo e analisando as respostas dos docentes podemos ver que eles caracterizam a 

leitura com amplos conceitos nao restringindo apenas a decodificacao. 

Assim, percebe-se que o conceito de leitura explicitado pelos docentes, e amplo e 

complexo, o que se acredita fazer a diferenca significativa nas propostas de atividade 

que adentram no ambito escolar e que dao significados, pois quanto mais restrito o 

conceito de leitura menos importancia se da a esta atividade dentro do cotidiano escolar. 

Para tanto, pode-se dizer que aprendemos a ler lendo e vivendo. Mediante essa 

conviccao, aprendemos a ler atraves do nosso contexto pessoal e por isso devemos 

valoriza-lo para abrir as fronteiras do conhecimento. Que segundo Martins (1994, p.87) 

"O homem le como em geral vive, num processo permanente de interacao entre 

sensacoes, emocdes e pensamento". 

Quando questionamos se na escola existe algum projeto de leitura?As professoras (A, B 

e C) disseram que criaram o continho da leitura. Nessa perspectiva nos como 

educadores devemos dar ao nosso educandos, subsidios para que a leitura e a escrita, 

propiciem seu desenvolvimento cognitivo, permitindo que se tomem capazes de pensar 

e agir sobre o mundo de maneira independente, critica e criativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Analise dos Questionarios dos Alunos 

Com objetivo de discutir e analisar as deficiencias inerentes do processo de ensino e 

aprendizagem do ato de ler e escrever foi elaborado um questionario preenchido por 12 

alunos do 2° ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria de Lourdes de 

Lima na cidade de Mato Grosso-PB. 

Ao perguntar aos alunos "onde eles gostavam de ler" (seis) 6 alunos disseram que 

gostavam de ler no livro e (cinco) 5 disseram que gostavam de ler no quadro. 

Sendo assim pode-se perceber que as praticas de leitura costumam aconteccr no livro 

didatico, onde muitos educadores se prendem a pratica formalista e mecanica, quando o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aprendizado se restringe a decorar signos linguisticos, prevalecendo a "pedagogia do 

sacrificio" onde a funeao da leitura e sacrificada ao simples foto de "Aprender, por 

aprender" "Cultivando a cultura do silencio". 

Sendo a leitura o passo mais importante para a formacao intelectual. Martins (1994, 

p.25) diz que: "A leitura seria uma ponte para o processo educacional eficiente, 

proporcionando a formacao integral dos individuos". 

Embora os professores se digam, impotentes diante de tantas dificuldades em relacao a 

leitura, diante disso, nao estaria esse o problema ligado a limitacao da leitura a 

escola?Quando perguntei aos alunos se a leitura era importante todos os dias, todos os 

alunos responderam que sim. 

Com a resposta dos alunos podemos ver que eles gostam de ler acreditam na 

importancia da leitura. Por isso e necessario que os educadores estimulem o ato de ler 

dos alunos trazendo para sala de aula revista, conto, jornais, historia infantil, poesias e 

fabula, para estimular nos educandos sua criatividade e curiosidade, despertando neles o 

gosto pela leitura. Que de acordo com os PCNS (2001, p.56). Quando afirma que. 

Para apreBder a ler, portanto, € preciso interagir com a diversidade de textos 

escritos, testemunhar a utilizacito que os ja leitores fazem deles e participar 

de atos de leitura de foto: e preciso negocia o conhecimento que ja se temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o 

que e apresentado pelo texto, o que esta atras e diante dos olhos, recebendo 

incentivos e ajuda de leitores experientes. 

Indagando sobre "Quais os tipos de textos que voces gostariam de ler". (tres) 3 alunos 

disseram que gostam de ler textos com imagens e letra e(nove) 9 responderam que 

gostam de ler todos os tipos de textos. 

Podemos pereeber a importancia de o professor trabalhar na sala de aula com diversos 

tipos de textos. Nesse sentido os PCN'S (2001, p.55) afirmam que. 

[...] a escola deve oferecer materials de qualidade modelos de leitores 

proficientes e pratica de leitura eficazes. Essa pode ser a unica oportunidade 

de esses alunos interagirem significativamente com textos cuja finalidade nao 

seja apenas a resolucao de pequenos problemas do cotidiano. E preciso, 

portanto, oferecer-lhes os textos do mundo: n io se formam bons leitores 

solicitando aos alunos que Mam apenas durantes as atividades na sala de aula 

ou apenas no livro didatico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A outra questao perguntava "se os alunos tinham aprendido mais no cantinho da 

leitura". Todos os alunos responderam que sim. 

Nesse sentido percebemos o quanta e importante o contato dos alunos com diversos 

generos textuais os quais desapertam o prazer pela leitura. Nessa perspectiva os PCN'S 

(2001, p.55) dizem que: "E a primeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e talvez a mais importante estrategia didatica para 

a pratica de leitura. O trabalho com a diversidade textual. Sem ela pode-se ate, ensinar a 

ler, mas certamente nao se formarao leitores competentes". 

A proxima pergunta falava de quais "os materiais para uma leitura bem motivada". 

(sete) 7 alunos responderam com dinamica e (cinco) 5 disseram com jogos. 

Quando a leitura e feita atraves de jogos e dinamica, ela deve instigar a curiosidade para 

enriquecer o imaginario, isso ocorre devido a maneira em que os textos sao expostos e 

quando o leitor de alguma forma se identificar com o que le. Aprendemos a ler a partir 

do momento em que organizamos nosso pensamento atraves das situacoes vividas e 

estabelecemos relacoes entre as experiencias e as possiveis solucoes para os problemas 

existentes. Nesse sentido Martins (1994, p.39) afirma que: "Esse seria, digamos, o lado 

prazeroso do aprendizado da leitura". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Analise do Estagio 

O estagio foi realizado na escola Maria de Lourdes de Lima na cidade de Mato Grosso-

PB no periodo de setembro a outubro de 2009, com a turma do 2° ano do ensino 

fundamental, a escola e considerada boa porque visa a melhoria no desenvolvimento da 

leitura no processo de ensino e aprendizagem. 

No primeiro dia de texto o patinho feio, eles gostaram muito. Em seguida nos fizemos 

um circulo, lemos o texto com muito entusiasmo, identificaram os personagens do texto 

um aluno leu o texto e dramatizou a fala de cada personagem, foi muito proveitosa a 

aula, depois se vestiram com mascara, fantoches que representaram bem 

detalhadamente as personagens apresentados no texto, fizeram uma bonita dramatizacao 

do patinho feio. 

No segundo dia de estagio trabalhamos o texto que tinha como titulo. (porque lavamos 

as maos antes de comer). Logo em seguida lemos com bastante entusiasmo a leitura, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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destaeando as palavras desconhecidas. Depois da leitura entreguei um dicionario para 

cada um para eles procurar as palavras desconhecidas, quando terminou cada aluno leu 

uma palavra e seus significados, foi muito proveitoso, todos prestaram muita atcncao, 

cada um queria terminer primeiro. Depois surgiram varios palavras desconhecidas e 

foram procurando no dicionario seus significados e comentando com os colegas, foi 

muito divertido e eles aprenderam bastante. 

No terceiro dia trouxemos para sala de aula a historia da (fabula) A bela e a fera, que 

tinha com objetivo desenvolver a leitura dos alunos bem como a interpretacao oral e 

escrita, fazendo com que cada um expressasse sua oralidade. Em seguida marcaram as 

palavras desconhecidas do texto onde utilizaram dicionario para saber seus significados, 

houve tambem a ilustracao do texto atraves de desenhos, logo depois alguns alunos 

produziram pequenos textos como mesmo tema apresentado, depois houve a 

interpretacao oral com todos os alunos. 

No quarto dia trabalhamos o Hino National Brasileiro, onde primeiramente as criancas 

ficaram em fileiras, cantando juntos acompanhando com o som da escola, logo depois 

houver a discussao da estrofe que contem no hino, em seguida os alunos criaram textos 

que continham estrofes, pintaram as ilustracoes, dessa maneira a aula se tornou muito 

atrativa, todos gostaram e aprenderam a cantar a letra da musica o Hino National 

Brasileiro. 

Na segunda semana trabalhamos com varios tipos de revistas, fazendo com que as 

criancas sentissem o gosto pela leitura e houve uma boa participacao na aula. Nesta aula 

eles se interessaram bastante, procurando as principals noticias. No final da aula cada 

aluno constituiu capas de revista foi muito legal. 

No sexto dia trabalhamos higiene pessoal, mostrado objetos como: creme dental, 

escovas, sabonetes e varios outros. Em seguida perguntei pra que serve esses objetos? 

Todos responderam de uma so vez, que todos aqueles objetos mostrados servem para a 

higiene do nosso corpo. 

No setimo dia de aula trabalhamos historia, tendo como objetivo reconhecer o nome das 

mas de nossa cidade logo em mediato saimos em direcao a cidade visitando rua por ma, 

observando todas as placas e lendo juntamente com os alunos. Depois da visita zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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voltamos para sala, em seguida pedir aos alunos que lembrassem o nome de algumas 

ruas, mencionando alguns pontos de referenda. Logo depois as criancas escreveram o 

nome da rua de seu colega da direita depois leram com muito interesse. 

No oitavo dia da semana trabalhamos o texto (A formiga e a cigarra), onde os alunos 

fizeram as comparacoes com um animal de suas preferencias, fizeram a imitacao de 

varios tipos de animais como: gato, porco, peixe, girafa e varios outros, foi muito 

proveitosa a aula. Depois leram o texto e fizeram a interpretacao. 

No ultimo dia da semana do estagio trabalhamos novamente com dicionario entregamos 

o texto (porque lavamos as maos antes de comer) e um dicionario para que cada aluno, 

fosse lendo as palavras que nao o conheciam e fosse marcando para procurar no 

dicionario seus significados, em seguida houve a discussao, foi muito proveitoso, para 

aprendizagem dos alunos, trabalhar com palavras desconhecidas. 

Na terceira semana trabalhamos o texto (um amigo por correspondencia). Primeiro 

lemos o texto juntos, em seguida cada aluno leu seu texto individual, depois houve a 

discussao oral e coletiva envolvendo toda sala, logo depois as criancas trabalharam com 

dicionarios procurando os significados das palavras desconhecidos. Houve tambem 

ilustracao de texto e alguns alunos produziram um textinho. De acordo com Cagliari 

(1995, p. 105). "A motivacao da escrita e sua propria razao de ser; a decifracao constitui 

aspecto mecanico de seu funcionamento", pois nao basta apenas decifrar os codigos 

linguisticos, e necessario interpretar, levando em consideracao todo um contexto seja 

ele social, cultural, historico, individual, etc. Como afirma Cagliari (1995, p. 103), "A 

funeao da escrita e permitir a leitura de forma espontinea e prazerosa, procurando ainda 

mais ampliar o universo linguistico da crianca, atraves de genero textual. Incentivando-

as a escreverem historias em geral de acordo com as suas necessidades". Para finalizar a 

aula as criancas pesquisaram em outros fabulas e fizeram a interpretacao dos textos 

estudados. Todos se interessaram foi muito legal, adorei trabalhar textos com eles. 

No decimo dia, trabalhamos as dependencias da escola, onde fizemos um passeio dentro 

dela, fazendo com que eles observassem as placas escritas nas portas, lendo cada uma 

delas. Retomando a sala fizemos a discussao envolvendo outro tipo de dependencia que 

poderia existir na sala, alguns alunos escreveram no caderno os nomes que continham 

na placas e outros parte da turma desenharam a escola e todas suas dependencias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No decimo primeiro dia, trabalhamos com varios tipos de alimentos saudaveis, 

explicando varios tipos de alimentos que fazem bem para nossa saude, apresentei 

cartazes com a figura de varios alimentos perguntando, quais deles fazem bem a nossa 

saude, e quais deles prejudicam a nossa saude depois fiz um comentario dos alimentos, 

em seguida pedir que as criancas, citassem exemplos, de alimentos saudaveis. 

Mostramos varios alimentos depois entreguei um texto falando em alimentacao 

saudavel, foi muito bom trabalhar os alimentos com os alunos aprenderam bastante. 

No decimo segundo dia trabalhamos com portadores de textos: historia em quadrinho, 

ensinando as criancas a separar as silabas das palavras retiradas da historia em 

quadrinhos para as criancas, em seguida cada aluno leu uma parte depois comentaram 

sobre a historia. Escreveram no quadro lendo silabas por silaba, explicando que toda 

palavra se separa e essa separacao chama-se silabas. 

No decimo terceiro dia, trabalhamos com rotulos de produtos comestiveis, onde 

podemos identificar a serventia do produtozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o local que e fabricado e comprado. 

Explicando tambem os ingredientes que compoem os produtos, no primeiro momento 

os alunos ficaram em circulo na sala, apresentei uma caixa surpresa, contendo varios 

rotulos de produto que podemos utiliza-los para a alimentacao. Depois houve a 

verificacao nos rotulos dos ingredientes que compoem o produto. Havendo a 

participacao ativa dos alunos, manuseio dos rotulos, selecao de rotulos e os materiais 

utilizados: caixa de papelao, pincel e tesoura. 

No primeiro dia da ultima semana do estagio trabalhamos com o jornal, onde houve o 

conhecimento previo dos alunos, divisao da turma em grupo, distribuicao de um jornal 

para cada grupo, leitura das Uustracoes do jornal, aula expositiva sobre os diferentes 

tipos de textos presentes no jornal que contem anuncios, recontagem de anuncios para 

montagem do painel, foi muito divertida a aula. Havendo tambem a eonstrucao e 

exposicao de anuncios individuals. A diversidade e a qualidade dos textos. 

Provavelmente, podem auxlliar o professor como mediador entre os alunos e o mundo 

do conhecimento. A leitura por um lado, fornece a materia prima para a escrita, o que 

escrcve. Por outro, contribui para a constituicao de modelos: como escrever. Por isso, e 

importante lembra tambem que as atividades possibilitaram ao aluno hipoteses sobre 

como se escreve as palavras, refletirem sobre possiveis alternativas de grafias, comparar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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com a escrita convencional e tornar progressivamente conseiencia do funcionamento da 

ortografia dentro da linha. 

Para os alunos nao acostumados com a participacao e atos de leituras, que nao 

conhecem o valor que possui a leitura, e fundamental ver seu professor envolvido com a 

leitura e com o que conquista por meio dela, ou seja, ver alguem seduzido pelo que faz 

pode despertar o desejo de fazer tambem. Lembramos que um bom leitor precisa 

compreender o que le, deve perceber a relacao entre os textos lidos, precisa interpretar e 

descobrir os elementos implicitos e construir o significado a partir do texto, mesmo 

antes de te-lo. Segundo Kleimam (1998, p. 40). 

A compreensao de um texto e um processo que se caracteriza pela utilizac&o 

de conhecimentos previos: O leitor utiliza na leitura o que ele ja sabe o 

conhecimento adquirido ao longo de sua vida. E mediante a interacao de 

diversos niveis de conhecimento, com o conhecimento linguistico, o textual, 

o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. 

No decimo sexto dia, trabalhamos com o poema (claudinha a camponesa) onde os 

alunos leram em voz alto despertando o gosto poetico dos educandos. Houve a 

exposicao do cartaz com a letra do poema, em seguida a ilustraeao e a produeao de um 

poema. Logo depois surgiram varias perguntas em relacao as estrofes e as palavras que 

rimam. Para finalizar a aula teve a leitura oral e individual de toda a turma. 

Decimo setimo dia trabalhamos com receita de iogurte, discutindo os ingredientes 

necessario. Para fazer a receita de iogurte, lendo os nomes dos ingredientes, em seguida 

as criancas falaram da importancia do iogurte e o modo de fazer, foi muito divertido. 

Decimo oitavo dia voltamos a trabalhar com o texto "Por que crianca nao pode 

trabalhar", no primeiro momento houve a distribuicao de texto xerocado para cada 

aluno. A leitura coletiva do texto com o auxilio da professora, leitura individual e 

fragmentada do texto exposicao dialogada sobre os direitos e deveres das criancas, 

havendo a confeccao de um painel com fotografias expondo trabalhos que as criancas 

podem ou nao fazer, verificacao ativa das habilidades dos alunos em identificar seus 

direitos e deveres. 

Contudo, a leitura tambem implica o estabelecimento de proposito e a selecao da 

modalidade de ler uma das condicoes necessarias para que a experiencia de ler seja 

prazerosa e que a leitura satisfaca um proposito isto e, seja significativa para o leitor. A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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significativa e o interesse caminham juntos, de modo geral, e signifieativo para o leitor 

aquilo que se relaciona a sua vida, que desperte a curiosidade, que ajuda a compreender 

o mundo ou a criar mundos imaginarios, que respondem a seus problemas, que lhe 

permite melhor relaciona-se com os outros. Como diz Bacelar (2000, p.51). 

Nas atividades de leitura, o papel do professor sera de favorecer ao aluno a 

oportunidades de interagir com a linguagem escrita, de usa-la de modo 

signifieativo tal como o faz com a linguagem oral ou de aluno sera de 

descobrir, observar, categorizar compreender, contribuir, pois somente 

elaborando hipoteses, testando-as a os dados confirma-las ou modifica-los e" 

que o sujeito constroi novos esquemas interpretativos sobre as ftineSes e o 

funcionamento da linguagem escrita e se desenvolve como o leito. 

No ultimo dia do estagio iniciamos a aula com um pequeno texto (cara da lua cheia) 

onde as criancas leram o texto juntamente com a professora, fazendo com que todos 

prestassem atencao na leitura coletiva envolvendo toda a turma, houve tambem o 

comentario da interpretacao do texto, atraves da leitura oral. 

O presente estagio teve initio todos os dias com brincadeiras e dinamicas, onde todos os 

alunos tiveram a oportunidade de se expressar e participar das brincadeiras. Havendo a 

exploracao do conteiido escrito, oral e ilustrac&o de textos. 

Durante as atividades percebemos a dificuldade que os alunos encontram no 

desenvolvimento da leitura e na interpretacao, por isso que nos professores devemos 

pensar e repensar a nossa pratica de ensino e trazer para sala de aula varios tipos de 

leitura para que os alunos tenham o contato com as diversidades, para que torne bons 

leitores e interpretadores. Dessa forma, ler e reler o mundo para transforma-lo se 

constitui numa necessidade e um desafio permanente. Oferecer recursos para enfrentar 

esse desafio e um compromisso que a educacao deve assumir com as pessoas. 

Portanto, por ja termos experiencia gostamos muito desse periodo de estagio foi uma 

retomada na minha vida de transformacao me sentir realizada como professora, pois 

acredito que a educacao e o caminho para muitas mudancas importantes no nosso pais. 

Diante disso tudo so fez aumentar minha esperanca, minha crenca de uma educacao de 

qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 trabalho proposto tem como titulo: leitura e escrita na escola. Dominar a leitura e 

escrita continua sendo um luxo inacessivel a um grupo de brasileiros de todas as idades, 

cujo numero ninguem sabe ao certo. Ajudar esses excluidos a conquistar a cidadania e 

os direitos que a sociedade da escrita concede a quern manejam suas ferramentas com 

competencias e um grande desafio. Um desafio ao qual sao chamados, nos professores, 

sobre todos aqueles que trabalham diretamente nas series iniciais a procurar os possiveis 

caminhos que levam a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Nessa perspectiva cabe a nos educadores busca informacoes e conhecimento que 

facilitem a pratica desse trabalho, acreditando que quando paramos para refletir sobre 

essas dificuldades e construirmos possiveis cominhos para minimizar a situacao, 

conseguiremos, alcancar os nossos objetivos, quando estes sao executados em conjunto. 

Esse estudo objetiva analisar e refletir sobre o processo de leitura e escrita desenvolvido 

no cotidiano escolar. O universo da leitura e da escrita envolve o ser humano por todos 

os lados, estimulandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a aprendizagem, tarefa delegada a escola por ocasiao das series 

iniciais. 

Nem sempre os resultados sao positivos e muitas criancas acabam por ficar excluidas do 

mundo das letras, aquele mesmo que os rodeia e que gostariam de decifrar. 

Isso impulsionou a escolha dessa tematica, dada a importancia do professor em 

promover a pratica desse processo para que o aluno perceba que a leitura e a escrita esta 

intimamente ligada a formacao do cidadao e assim, em quanto sujeito ativo leia a 

realidade em que esta inserindo. 

Por isso e preciso que a leitura na escola seja fundamental, um objeto de ensino. Para 

que possa constituir tambem objeto de aprendizagem, e necessario que faca sentido pra 

o aluno, isto e, atividade de leitura deve responder do seu ponto de vista, a objetivos, de 

realizacao imediata. Isto significa trabalhar com diversos tipos de textos e modalidades 

que caracterizam a leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de elementos discursivos. E preciso que a escola ofereca materials de qualidade, 

modelos de leitores proficientes e praticas de leituras eficazes. 

Nesse sentido, e que nos como professores, devemos trabalhar a leitura de maneira 

prazerosa com os educando, deixando que os alunos escolham o livro que lhe interesse, 

seja pelo genero, pela imagem, pela capa, pela letra, pelo tamanho, e nao por indicacao 

obrigatoria do professor. Isto e o estabelecimento de proposito e a relacao de 

modalidade de ler e uma das condicoes necessaria para que a experiencia de ler seja 

prazerosa e desperte o gosto pela leitura. Para Isso, o professor precisar tambem ser um 

leitor, ou seja, tornar-se leitor para estimula a leitura, pois o principal sujeito da 

mediacao da leitura na escola e sem duvida o professor. 

Por fim, e fundamental ressaltar que nao somente nas aulas de leitura de lingua 

portuguesa, mas em todas as situacoes em que se pretende ensinar por meio da 

linguagem, e interessante ampliar a gama de generos do discurso, com diferentes 

conteudos, estilo e formas. Pois apropriacao de um maior leque de generos de diferentes 

esferas sociais pode ser um instrumento para que os alunos participem na producao do 

discurso escrito de modo pleno no universo letrado. Nesse sentido ler significa nao so 

aprender o significado, mas tambem trazer para o texto lido a experiencia e a visao do 

mundo do leitor. 

E importante dizer que a leitura desenvolve-se de modo mais eficaz em situacSes que 

oferecem ampla gama de estimulos da linguagem oral e escrita, que proporcionem 

experiencias significativas e que criem um ambiente motivador para ler, pronunciar-se 

por meio das mais diversas modalidades da linguagem. No entanto a leitura e tida como 

um instrumento de poder ou de libertacao depende por quem ela e concebida. Podendo 

ser uma conquista de autonomia e da ampliacao de novos horizontes. 

Sendo a leitura e a escrita atividades cognitivas. No entanto, a escrita nao representa 

todos os aspectos da leitura, pois nem sempre ocorre leitura quando as palavras sao 

decifradas. O ato de ler vai alem da escrita muitas vezes lemos sem um entendimento do 

que estamos lendo, dai o desafio de superar essas dificuldades de leitura e 

entendimento, e importante oferecer aos educados estrategias de leitura adequada para 

aborda-los de forma a superar a essas necessidades que encontramos no dia -a -dia. Pois 

um bom leitor precisar compreende o que le, deve tambem perceber a relacao entre os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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textos lidos, precisa interpretar e descobrir os elementos implicitos e construir o 

significado a partir do texto, mesmo antes de te-lo. 

Apos o termino deste trabalho que fala um pouco da historia da leitura, posso dizer que 

o professor deve valorizar o conhecimento previo das criancas, fazendo com que eles se 

interessem pelas atividades em sala de aula, ajudando nas dificuldades que eles 

encontram, tirando as duvidas, fazendo comentarios a respeito do assunto estudado. 

De acordo com os questionarios aplicados aos professores podemos perceber que eles, 

tem como o metodo principal, e o despertar o habito da leitura, com os alunos, e em 

relacao ao questionario aplicados aos alunos podemos observar que os alunos nao se 

interessam pela leitura, por isso que nos professores devemos procura uma maneira de 

incentiva os alunos para que eles tomem gosto pela leitura. 

Contudo durante esse processo de estagio e estudo tivemos uma visao de conhecimento 

experiencia diversa que serviram para exercer uma profissao de educadora. Dessa 

maneira podemos assim ver que o trabalho como educadora requer muita paciencia e 

competencia para que assim possa ser um mediador profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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