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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura apresenta-se como principal elemento de uma formacao consistente para os alunos. 

Este trabalho e resultado de uma pesquisa a leitura nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Esta pesquisa tern como objetivo identiticar a concepcao dos alunos sobre a leitura e desvelar 

se eles possuem o habito constante da leitura. Os sujeitos da pesquisa sao os alunos do 5° ano 

de uma escola municipal no municipio de S2o Francisco - PB. Para coletar os dados foi 

utilizado o questionario com perguntas objetivas. Os resultados indicam que os alunos nao 

possuem uma pratica constante de leitura e eles possuem uma concepcao limitada da leitura. 

Os referidos alunos consideram a leitura como algo desinteressante. 

Palavras-chaves: Leitura, concepcao dos alunos, habito de ler. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I N T R O D U C E D 

Esta pesquisa teve como foeo a leitura. Teve-se a pretensao de investigar o posicionamcnto 

dos alunos sobre sua propria leitura. 

A escolha dessa tematica justificou-se pela real importancia que se confere a leitura. Essa 

preocupacao com esse tenia deveu-se a fatores relacionados com minha pratica docente. Em 

minhas vivencias cotidianas pude constatar que ha uma reeusa, por parte dos alunos em querer 

O principal locus de promocao da leitura e a escola. E por isso fez-se ncccssario saber como a 

escola esta trabalhando para agucar nos seus alunos o gosto por ler na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Joao Lopes da Silva. 

Os alunos se qucixam de que a leitura e tida na escola como um castigo ou punicao para as 

falhas cometidas por des. A leitura tornou-se algo feito de forma mondtona, mecanica e sem 

rela?ao com a vida diaria dos alunos. Parece ate que essa tematica nao e vista com atencao 

necessaria pela escola. 

As praticas de leitura na escola se resumem ao simples exercicio de ler as micro leituras 

contidas no livro didatico. O tempo reservado para a leitura e pouco e os alunos sao os 

maiores prejudicados, pois acabam avancando de ano sem adquirir de fato o dominio da 

leitura. Alguns nao sentem o gosto por ler porque nao possui a habiiidade de ier fluentemente. 

A importancia da leitura nos dias atuais e demonstrado atraves de diversos fatores. Atraves 

dela podemos ficar a par de informacdes diversas. Todo conhecimento e adquirido atraves do 

ato de ler. A leitura torna-sc um requisite essencial na sociedade do conhecimento e na 

formacao da cidadania plena. 

O aluno que ler realmente por prazer tem em troca varios beneficios entre eles a oportunidade 

de se tornar critico. O prazer em ler deve ser motivado na escola e se estender para o ambiente 

familiar. 1'amilia e escola precisam formar uma parceria cm pro! da leitura. 

ler. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D£ CAMPINA GR/ . NDE 

BIBLKDTECASETORWL 

CAJAZEIRAS-PARAJBA 

7 



A pergunta que orientou esse trabalho foi: como os alunos se percebem como ieitores? 

Atraves dessa indagaeao percorrcu-se um caminho no sentido de investigar a percepcao dos 

alunos, sujeitos desta pesquisa, sobre a leitura que realizam na escola. 

Esta pesquisa possui relevancia social porque pode ser um motivo para se lancar um olhar 

serio, critico e observador para as questoes referentes a leitura na escola. Outro beneficio 

vislumbrado com este trabalho e que, esta investigacao contribui para chamar atencao para a 

importancia da leitura. 

A leitura foi objeto de investigacao maior nesse trabalho. Para isso foi neecssario trazer 

diversos autores que confirmem isso. Logo apos trataremos de recolher dados que mostrem de 

fato se os alunos leem por prazer ou nao. Esta se configurou como uma justificativa pertinente 

para essa pesquisa. 

Para atingir tal proposito clegi como objetivos: 

1. Investigar o posicionamento dos alunos sobre a leitura; 

2. Identifiear a concepcSo dos alunos sobre o processo de motivacao para a leitura na 

escola; 

3. Verificar como os alunos entendem a pratica de leitura na sala de aula. 

Como requisite para aprescntacao, esse texto se estrutura da seguinte forma: de inicio ha uma 

introducao onde ha uma justificativa para a realizacao da pesquisa. Em seguida, o capitulo I 

apresenta o Referencial Teorico no qual se cncontra os autores referenciados na pesquisa. 

Logo apos, o capitulo II traz o Percurso Metodologico que traz o tipo de abordagem da 

pesquisa, a explica^ao sobre a coleta de dados. No capitulo I I I aparece a Analise dos Dados 

provinda do questionario aplicado com aos alunos. O capitulo IV a Analise do Estagio 

apresento reflexoes sobre o periodo do Estagio Curricular. Por ultimo as referencias e o anexo 

contendo o Projeto de Acao do estagio e o questionario aplicado aos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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' R E F E R E N O A L T E O R I C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura e muito mais do que a deeifracao de codigos lingiiisticos. Ela perpassa toda nossa 

vida e podemos dispd-la para interpretar textos acoes, semblantes, codigos verbais e nao 

verbais, enfim, seu conceito e amplo e multifuncional. Atraves dela verificamos o process© de 

aquisicao de conhecimentos. 

Ler subentende saber analisar e contextualizar o texto. Um leitor que ler e sente prazer por 

isso. Com certeza sabe opinar concordando e questionando o que esta sendo lido. A leitura se 

configura como a atividadc fundamental descnvolvida pela escola para a formacao dos alunos, 

porque a leitura funciona como extensao da escola na vida das pessoas. 

E dificil e ate mesmo equivocado oferecer um conceito pronto e acabado do que seja a leitura. 

No dizer de Martins (1994:22): 

O conceito de leitura esta geralmente restrito a deeifracao da escrita, sua 

aprendizagem, no entanto, liga-se por tradicao ao processo de formacao global do 

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

cultural. 

Com isso podemos perceber o quanto a leitura e ampla e nao se restringe a mera codificacao 

ou decodificacao das letras. O que disse Martins (1994) faz com que entendamos que a leitura 

traz como beneficio maior a nossa formacao no sentido pleno de capacidade de interagir com 

a sociedade nos seus nlveis social e cultural. 

A leitura e, sem sombra de diivida, um fator importante na nossa vida e dela dependemos para 

obter conhecimento. E importante desvelar o que diz Freire (1994:14): 

A leitura de mundo precede a leitura da paiavra, dai que a posterior leitura desta 

nao possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. A compreensao do texto a ser alcancada por sua leitura 

critica implica a percep5ao das relacdes entre texto e contexto. 

O autor vai mais alem da simples nocao de leitura referente ao texto escrito. Ele se reporta a 

uma "leitura de mundo" que nada mais e do que os conhecimentos previos que cada individuo 

possui antes mesmo de aprender a ler as palavras escritas. LerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e uma excelente forma de 

cstabclecer uma comunicacao com o mundo. A leitura permeia todos os momentos da nossa 

vida. Basta cada um de nos reconhecermos isso e lermos com prazer. 

9 



O papel da escola na formacao de lei tores assfduos, e o desenvolver e o motivar o habito de 

ler com prazer. A escola lambentzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tern sua parcela de responsabilidade no incentive da leitura. 

De acordo com Zilbermam (1998:26) "cada leitura e nova escrita de um novo texto". Com 

essa afirmacao a autora deixa transparecer que cada vez que se le algo, essa leitura traz 

maiores conhecimentos. Mas e preciso ressaltar que a leitura eficaz e aquela era que o leitor 

compreende o que ler, reelabora. 

A formacao do habito da leitura e, antes de tudo uma forma de comportamento do individuo, 

que passa a utilizar-se da leitura como uma tarefa prazerosa. Ela nao pode ser entendida como 

uma tccnica aprendida, mas, sobretudo, como um ato cscolhido conscicntcmcnte que serve 

como meio de aprimorar o conhecimento. Leitura e prazer, e recreacSo, proporciona bem estar 

e vem a acrescentar saberes para quern se dispde a ler. 

A leitura nao se da de forma repentina, ela passa por fascs diversas. Quando uma crianca 

ingressa na escola, sua leitura esta sendo construida. Seu principal objetivo e aprender a ler. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Kleimam (1999:39) 

Na fase em que a crianca esta se alfabetizando, sua leitura e pausadamente e silabica.. Com o 

nao se aprendc a ler de rcpente, do nada. Aprcnde-sc a ler com a continuacao das leituras. Ler 

a leitura de mundo a nossa volta pode-se ler as praticas socials e a partir disso abrem-se 

diversos caminhos para leituras mais complexas. 

A leitura forma, informa e da prazer para quern a ela se dedica. O letramento se re fere a 

capacidade de ler e interpretar o que foi lido. Atualmente os dados (MEC, SAEB. PROVA 

BRASIL) que se tcm c que, quase um terco da populacao brasileira possui baixos niveis dc 

letramento. Esses dados mostram que, dos jovens e adultos com m ais de 15 anos, 13% deles 

sao analfabetos mesmo que ja tenham passado pelo easino fundamental. Essas pesquisas 

A crianca em fase de alfabetizacao le vagarosamente, mas o que ela esta fazendo e 

decodificar; um process© muito difercnte da leitura, embora as habilidades 

necessarias para a decodificacao (conhecimento da correspondencia entre o som e a 

letra) sejam necessarias para a leitura. O leitor adulto nio decodifica, ele percebe as 

palavras globalmente e advinha muitas outras guiado pelo seu conhecimento previo 

e por suas hipoteses de leitura. 

passar dos anos, se o aluno le com frequencia e por prazer sua leitura se aprimora. E claro que 

10 
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demonstram tambem que mais da metade das criancas, na faixa etaria de 6 a 9 anos chegam 

ao 5° ano sera dominar adequadamente a leitura, 

Os dados expostos acima eonfiguram uma estatistica sobre a leitura no Brasil e confirma o 

que disse Dayrel (2000:52) em artigo publicado pela re vista Patio: 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA brasileiro le pouco pelas contas da Camara Brasileira do Livro, a cada ano a 

mddia nao chega a dois livros por habitantc. Se considerarmos que algumas 

pessoas, felizmente. superam em muito esse niimero chegamos a triste conclusao de 

que uma boa parte da populacao nao le rtadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA at6 porque temos 16 milhSes de 

analfabetos. 

A questao da leitura, bem como o letramento depende do habito constante de leitura. E o que 

o autor deixa ciaro para nos e que o brasileiro ler pouco. Entao podemos questionar o porque 

desta revelia por nao ler. O que faz os estudantes se negarem a exercitar a pratica da leitura? 

E preocupante o fato de que mil hares de criancas, j ovens e adultos nao leem ou nao querem 

ler. E alarmante tanto para as escolas quanto para pais e professores uma vez que e preciso 

compreender e desenvolver a importancia da leitura. Ela funciona como elemento mediador 

entre o educando e o mundo que a circunda. 

A leitura e, sem duvida, um importante e significativo requisito para a formacao da cidadania. 

Desde cedo a crianca precisa ser inserida no mundo dos livros, para que na idade adulta tenha 

adquirido o prazer em ler. Nas palavras de Antunes (2007:21): 

E imprescindivel que as criancas tenham contalo com o livro, e nao apenas com 

textos copiados. O objeto livro e em si mesmo atrativo, fascinante e provoca um 

prazer especial, exercendo urn efeito especial sobre a curiosidade das criancas. 

O que foi abordado atraves desta citacao e que a metodologia aplicada em sala de aula, pelo 

professor deve vir acompanhada do contato direto e concreto da crianca com o livro. 

E grande o niimero de individuos que ler e nao e capaz de interpretar o que foi lido e a partir 

dai reconstruir outro texto. Uma exigencia basica que esta ligada ao aprendizado da leitura e 

que o leitor relacione o lido com a sua vida cotidiana. 

Varios sao os portadores sociais dc texto que servem de meio de leitura prazerosa para as 

pessoas. A grande maioria das criancas desde pequenas esta em contato com a linguagem 
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escrita por meio de seus diferentes portadores sociais de texto. Esses recursos sao 

representados por embalagens,, cartazes, placas, livros, convites, jornais, entre outros. Como 

disse Lopes (1998:80): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola deve proporcionar aos alunos um ambiente rico, utilizando uma tipologia 

variada de textos que circulem em nossa esfera social, formando um novo publico 

leitor capaz de entender a sociedade em que vive e transforma-la. Outro aspecto 

importante a ser considerado sao as condicoes de produclo da leitura de um texto. 

Cabe a escola, em. particular, ao professor trazer para a sala de aula uma vasta variedade de 

portadores sociais de texto. O intuito maior c agucar nos alunos o prazer pela atividade de 

leitura. Se a escola incentiva o aluno ele sera um leitor competente. 

Mas alem da escola, a familia exerce uma parcela consideravel de promocao da leitura. Se a 

crianca tern contato com os livros em casa, supostamente sua leitura sera beneficiada 

futuramente. Eles comecarao a aprcnder a partir dc inform acoes provenicntcs dc tipos 

diversos de intercambios sociais e a partir das pr6prias acoes. 

Um exemplo demonstrador que evidencia o ja citado e que quando uma crianca presencia 

diferentes atos de leitura e escrita ele passa a querer ler e escrever. A crianca ve seus 

familiares lendo jornais, fazendo uma lista de compras, anotarem um recado telefonico, ler os 

rotulos dos alimentos, tudo isso faz com que ela fique imersa em um ambiente que cultiva 

leitura. e escrita. 

No dizer de Mendonca (1998:77): 

Entender a leitura e falar sobre ela, ser um leitor que sente prazer nessa pratica. 

mediar textos e le-los com gosto e dedicacao. A leitura nao e um ato solitario e 

isolado dos problemas sociais. Ela possui, entao, multiplos valores em nossa 

cultura. Sabe-se, pois, que a leitura tern um valor positive, benefico para o 

individuo que, ao ler como lazer tem cm recompensa: prazer, cnriquccimcnto 

cultural e ampliacao dos horizontes. 

O leitor deve praticar a leitura sempre com prazer e estando em contato com o livro. A partir 

desse iatenso contato, as criancas ^come^am a elaborar bipoteses sobre a leitura. Dependendo 

da importancia que tem a leitura no meio cm que a crianca vive c da frequencia c qualidadc 

das suas interacfies, sua opiniao a respeito de como se 16 pode evoluir lentamente ou 

rapidamente. 
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As criancas vindas de familias nas quais o ato de ler tern presenca marcantc apresentam maior 

facilidade com a leitura. Mas o que se vi si umbra e que o ato ou habito de ler precisa ser 

estimulado desde cedo, partindo da familia e se estcndendo ate a escola. 

O ensino da leitura deve partir das experiencias individuals do professor como leitor, da 

discussao e dialogo com os alunos e outros professores e da consideraeao nas historias de 

leitura de cada um. E necessario que se eric cm sal a dc aula o habito de ler e ouvir historias. 

Sao justamente essas experiencias de ouvir e ler historias, muitas vezes excluidas da sala de 

aula que se mostram significativas na forma^lo de Icitores. 

Outro aspecto importante a ser considerado sao as condicoes de producao da leitura de um 

texto. Cabe ao professor buscar oferecer as melhores situacoes para que os alunos progridam. 

Ler e uma pratica que faz parte do crescimento dc cada aluno. Mais do que simplcsmentc 

"tomar a leitura" o aluno precisa fazer o aluno sentir o prazer de ler. E isso se configura como 

uma tare fa ardua. 

13 



P R O C E D 1 M E N T O M E T O D O L 6 G I C O 

Esta pesquisa tratou sobre o tenia leitura. A pesquisa, de carater qualitativo, pretendeu 

vislumbrar hipoteses atraves das respostas dos alunos que foram os sujeitos da investigacao 

em questao. Segundo Minayo (1994:21) "a pesquisa qualitativa responde a questoes muito 

particulares. Ela se preocupa nas ciencias, com um nivel de reaiidade que nao pode ser 

quantitative)". 

Esse trabalho foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Lopes da Silva, 

localizada no Distrito dc Ramada, municipio de Sao Francisco - PB. Os estudantes que 

fizeram parte deste trabalho sao alunos do 5° ano do turno da tarde. Essa turma foi escolhida 

pelo tato de ser o meu local de trabalho docente e sendo assim ja estava adaptada a reaiidade 

dos alunos. 

Como instrumento para recolher os dados que me apontem possiveis respostas foi utilizado o 

questionario com questoes objetivas. 

O questionario foi aplicado com os alunos e conteve dez questoes, pois possibilita o 

direcionamento das perguntas. De acordo com Richardson (1985:142): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Geralmentc. os questionarios cumprem pelo menos duas funcdes: descrever as 

caracteristicas e medir determinadas variaveis de um grupo social. A in formacao 

obtida por meio de questionario permite observar as caracteristicas de um individuo 

ou grupo. Por exemplo, sexo, idade, estado civil, nivel de escolaridade, preferencia 

politica, etc. 

As respostas dos questionarios foram com base nos estudos dos autores que referenciaram o 

trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANALISE DOS DADOS 

Nesta parte do trabalho analiso as respostas dadas pelos alunos como possibilidade de 

entender a visao dos mesmos sobre leitura. 

Ao serem indagados sobre o significado da leitura, 60% dos alunos responderam que ler e 

algo bom e prazeroso. Isso da margem ao entendimento de que os alunos em questao tomam a 

leitura como uma pratica benefica para suas vidas. Eles possuem uma opiniao favoravel a 

leitura, o que torna o proccsso de ler um ato positive Como afirma Ccrvcra (1990:47): 

Enquanto isso 13% dos questionados responderam que eonsideram a leitura como algo sem 

importancia. Essa resposta revcla pouca informacao que esses alunos tem sobre leitura e a 

distancia que os separa do mundo letrado. Eles nao percebem a importancia da leitura para 

suas vidas e demonstram ter pouco contato com textos eseritos. 

E para 27% dos alunos a leitura e algo obrigatorio. Para esse grupo de alunos o ato de ler e 

imposicao da escola, algo forcado para eles. Essa resposta descaracteriza o valor da leitura. 

Como afirma Soares (1997:1.2): 

Como bem revela a autora, a leitura e uma experiencia rica para o leitor. Ela nao se da 

isoladamente e, possui um lugar de destaque no cotidiano social. 

Na questao sobre a pratica de leitura e as eircunstancias em que isso acontece 6% dos 

realizam a leitura ncssc cspaco que se reprcsenta como locus dc leitura. Nas palavras de 

Soares (2008:17): 

Ler supoe elaborarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA autenticas suposicoes semanticas que sao verificadas sobre a 

caminhada. Uma vez apreendida uma parte do significado de um texto, o leitor 

antccipa de algum modo o que vat ler. E mais, o proccsso complete permits que 

alguns estimulos visiiais se constituam em estfmulos do leitor. 

A leitura naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um ato solitario e isolado dos problemas sociais, ela e intera^ao 

verbal entre individuos socialmente determinados; o leitor, seu universo, seu lugar 

m estrsilHra social, suas rela^oes com o mundo- e os ourros; entre dois: comuttka^So 

e dialogo. 

questionados responderam que costumam ler na escola. Isso significa que eles apenas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plena insercao no mundo da escrita pelo exercicio competente da leitura e da 

escrita, envoive pelo menos tres complexas dimensoes que se articulam e que se 

eoropletam: uma dimensSo lingiifstiea, umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dimensSo cognitiva. e uma dimensSo 

sociocultural. 

Para a autora, a leitura desenvolve no aluno v arias dimensoes ou habilidades. Ela e tao 

importante que nao se podc limita-la a um contexto unico seja ele, a escola ou outro espaco. 

Ela precisa ser praticada em mumeros ambienles. Ja 27% dos alunos responderam que 

costumam ler em casa. Uma atitude benefica que faz crescer o seu aprendizado na area da 

leitura c mostra que alcm da escola, a casa torna-sc uma extensao da aprendizagem destes 

alunos. De acordo com Zilberman (1998:45): 

E 53% dos questionados disseram que costumam ler era casa e na escola. Para esses alunos 

tanto a escola como a casa representam lugar propicio para exercer o habito de ler. 

13% dos alunos responderam que nao leem nem em casa, nem na escola. Esse dado e 

particularmente assustador, visto que a importancia da leitura e impar na vida de cada 

cidadao. Mas eles sao resistentes a pratica da leitura e revel am desinteresse e descaso por ela. 

Como afirma Bozza (2008:20): 

O conhecimento e algo adquirido em muitos casos atraves da apropriacao da leitura e por isso 

deve ser reconhecido por todos aqueles que constituem o ambiente escolar. A leitura e pre-

requisite para uma formacao solida e concreta, pois quern ler muito, sabe muito. 

Ainda sobre ondc se da a pratica de leitura dos alunos, 53% dos questionados disseram que 

leem tanto em casa como na escola. Esse dado demonstra que, mesmo em meio a tantas crises 

de leitura ainda se confirma a existencia de alunos que possuem o habito de ler em casa e na 

Em nossa cultura grafocentrica, acesso 6 considerado como intrinsecamente bom. 

Atribui-se a leitura um valor positivo absolute: ela traria beneficios 6bvios c 

indiscutiveis ao individuo c a sociedadc, forma de lazer e dc prazer, dc aquisicSo de 

conhecimento cultural, de ampliacao das condicdes de convivio social e de 

interacSo. 

Em um pais onde o indice de analfabetismo ainda e grande, e preciso estimular o 

educando a ir alem do "'saber ler". E hora de desenvolver o misterio da leitura 

ampla dinamica e oferecer & prazer da leitura e abrindo a porta nao so para o 
conhecimento com tambem para a aprendizagem efetiva e consciente da leitura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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escola, a leitura ainda faz parte da rotina de vida de alguns alunos, Como disse Novoa (1998) 

"fora da esperanca ninguem se node dizer educador". 

Atraves do ato de ler se adquire conhecimento e consciencia critica do mundo. O aluno, 

atraves da leitura, se toma ativo no processo de ensino e aprendizagem. A leitura possui o 

carater de formar, de orientar para cada vez mais informar. Seja em casa ou na escola, a 

leitura deve ser agucada. No dizer de Lopes (2002:77): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O tenia da leitura adveio nao so das inovacBes no campo intelectual, de 

pesquisadores, mas tarn be m do Fenomeno, hoje posto em diivida como o da tao 

falada "crise da leitura", colocando cm questao as prattcas da propria instituicao 

que detem o poder sobre a leitura : a escola 

Ao perguntar aos alunos se eles gostam de ler, 13% responderam que gostam de ler e por isso 

praticam este ato. A resposta indica que essa afirmacao e positiva e engrandece os alunos. 

6% dos questionados sobre o gosto pela leitura responderam que leem porque sao obrigados 

pela professora. O percentual citado revela que os alunos nao se motivam a ler e tem a leitura 

como imposta pelo professor. 

Enquanto isso 80% dos alunos responderam que leem somente para passar de ano. A resposta 

indica que o proposito destes alunos e conscguir ser aprovado, porem nao se interessam em 

ler para aprimorar seu leque de conhecimentos. 

As respostas elencadas, nas quais os alunos dizem que leem porque sao obrigados ou leem 

somente para passar de ano, revelam como os alunos encaram o ato de ler e isso node ser 

resultado de suas vivencias sociais e escolares. Como diz Soares (2006:16): 

Os caminhos para uma crianca despertar o gosto pela leitura e se tornar um adulto 

leitor sao muitos e imprcvislvcis.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A rcceita que sempre dacerto e um leitor-guia, ou 

seja, aiguem (pai, professor, amigo, parente) que demonstre em seu cotidiano que e 

um leitor. Dessa maneira, o leitor aprendiz faz seu proprio caminbo, lendo o que a 

ele interessa e redrando do que le experiencias para a vida. 

Como bem nos informa a autora, o aluno precisa do auxilio dc algucm para sc tornar um leitor 

assiduo. Esse papel podera ser desempenhado pelo pai, professor ou parceiro mais experiente. 

Apos ser inserido no mundo da leitura o proprio leitor se encarregara de ler o que lhe interessa 

ou chama atencao. 
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Diante das respostas dadas ao questionario observa-se que a leitura nao e vista por eles como 

necessaria. Parece que eles percebem o ato de ler como 'obrigatorio', sem sentido sem 

importancia. 

Para o aluno possuir e conservar o habito de ler e preciso que o docente tambem seja um leitor 

assiduo e estimule o interesse pela leitura. A docencia tambem impulsiona a ler e aceitar essa 

pratica como fundamental na formacao pessoal. Segundo Pre ire (2006:71): 

Na questfio que versa sobre os livros lidos, 6% disseram ter lido um livro inteiro. Um 

percentual pcqueno que demonstra ja ter lido uma obra inteira. Mas e uma qualidade a ser 

apontada, pois sc cxistc algucm que ja leu, ou que tem o habito dc ler. ja c um passo dado 

mcdiante um cenario escolar marcado pela antipatia a leitura. 

47% responderam que ja leram parte de um livro inteiro. A resposta desles alunos mostra que 

a leitura para eles e restrita. Suas praticas de leitura sao poucas, dificultando assim o seu 

processo de engrandecimento pessoal. A analise desta questao reporta ao que disse Mendonea 

Ser leitor e provaveimente ser um am ante da leitura. ler por interesse, ler sem am arras, sem 

fronteiras. O aluno deve fazer da leitura sua aliada na aventura do aprender sempre mais. 

20% dos questionados responderam que as leituras feitas na escola sao boas e prazerosas. Isso 

revela que ha na escola um certo confronto de ideias, onde uma parcela dos alunos ler por 

obrigacao enquanto que a outra parte ver a leitura como prazerosa. 

NaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA podemos duvidar de que a nossa pratica nos ensina. Nao podemos duvidar de 

que conhecemos muitas coisas por causa da nossa pratica. Nao podemos duvidar, 

por exetnplo, de que saberaos se vai chover ao olhar o ecu e ver as nuvens certa cor. 

(1996:81): 

Entender a leitura e falar sobre ela, ser um leitor que sente prazer nessa pratica. O 

ensino da leitura deve partir das experiencias individuals do professor enquanto 

leitor, da discussao e dialogo com os alunos e outros professores e da consideracao 

daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hist orias de t el t ura de cada um. 
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Ja 20% deles responderam que as leituras feitas na escola sao chatas e sem graea. A resposta 

dos alunos, por suas praticas de leitura na escola, faz com que eles possuam essa concepcao 

de leitura como algo sem valor ou atrativo. Como disse Mendonca (1996:25): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ensinar a ler, despertar o gosto pela leitura, incentivar futures leitores e tarefa do 

professor. Um bom professor deve fazer tudo isso, deve ensinar o aluno a 

compreender o que le e ser capaz de ao atribuir sentido aos textos, relacionar, 

argumentar, defender seu ponto de vista e ouvir o dos outros e mudar de ideia se 

necessario. 

E 40% responderam que as leituras feitas na escola sao intcrcssantcs, mas somente as vczes. 

A resposta demonstra que existem algumas leituras que chamam atenclo dos alunos e em 

alguns momentos, mas em outras e algo sem importancia. 

Na pcrgunta sobre qucm sao seus parcciros na hora dc ler, 20% dos alunos responderam que 

costumam ler com os colegas. Essa resposta podc indicar que o espaco de leitura que os 

alunos se referent sao os do coletivo da sala de aula em que eles efetuam algumas leituras. 

20% dos questionados responderam que leem com a professora. O espaco dedicado para ler e 

aquele em que sua professora toma a leitura no momento da aula. Diante desta resposta e 

conferida importancia maior a interatividade do professor e o aluno no momento de producao 

de leitura. Como afirma Orlandi (1983:12): 

Aqueles que formam leitores desempenham um papel politico que podera estar ou 

nao comprometido com a transformacao social, con forme estejam ou nao 

conscientes da forea de reprodt/cSo e ao mesmo tempo, do espaco de contradicao 

presentes nas condicoes sociais da leitura e tenham ou nSo assumido a luta contra 

aquela e a ocupacao deste com possibilidade de conscientizacio e questionamento 

da reaiidade em que o aluno-leitor se insere. 

E 47% responderam que costumam ler sozinho. Isso demonstra que eles nao pedem ajuda de 

ninguem para ler; acrcditando ser capaz de fazer essa atividade sozinho. 

Ja 13% dos alunos costumam ler com os pais. Isso e algo positivo por demonslrar o 

acompanhamento dos pais com o estudo de seus filhos. Como disse Soares (1997:80): 

A escola deve proporcionar aos alunos um ambiente rico, utilizando uma tipologia 

variada de textos que circulemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em nossa esfera social, fonnando um publico leitor 

capaz de entender a sociedade em que vive e de transforma-la. 
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Questionados sobre que tipos de livros que leem, todos eles responderam que leem seus 

proprios livros didaticos. O livro didatieo e o recurso para o desenvolvimento das habilidades 

de um leitor, pois ele esta presente na sala como suporte basico para o ensino-aprendizagem. 

Porem, o fato de ser citado como tipo de livro lido demonstra o pouco acesso dos alunos a 

outros textos. 

Os alunos foram questionados sobre o sigmficado do livro para eles. 27% deles responderam 

que o livro e um amigo importante, revelando assim uma apreciaeao qualitative sobre a 

importancia do livro. Eles considcram o livro como um amigo c rcvclam ter para com o 

mesmo uma relacao de afeto. 

Para 13% o livro e apenas um objeto. Com essa afiraiacao percebe-se que estes alunos 

enxergam o livro como um mero utensilio, sem nenhum atributo a mais. E 33% responderam 

que o livro c um abjeto sem valor. Para clcs o livro nao possui nenhuma caractcristica 

valorativa. Talvez seja reflexo de suas concepcocs sobre leitura. Como afirma Bozza 

Indagados sobre a maneira como leem textualmente, 6% responderam que leem corretamente 

e com pontuacao. Para estes alunos a leitura obedece aos criterios de ortografia e pontuacao e, 

ler fazendo entonacao e respeitando as normas da leitura. 

6% dos alunos responderam que leem bem devagar. Essa resposta indica que os alunos 

percebem pouca pratica de leitura e falta de habilidade para ler. Essa resposta indica que os 

alunos ainda estao no proccsso de decifracao das silabas. Enquanto 73% dos alunos 

responderam que leem normal c corretamente. Os alunos caracterizam. como leitores 

competentes devido suas experiencias escolares. 

Ja 13% responderam que quase nao sabem ler. Ninguem gosta de fazer aquilo que nSo sabe 

fazer bem. Os alunos se negam a ler pelo fato de nao terem facilidade para isso ou nao terem 

aprendido a ler. As respostas indicam que eles nao interpretam aquilo que leem e nem 

(2008:24): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quern nao le enxerga o mundo com os olhos de outrem. Acredita no que ouve e nao 

constroi parametros proprios para analisar o mundo a partir de diferentes 

perspectivas. Esta, lastimavelmentc, atrelado ao ftsico, ao material. Deixa de 

utilizar a abstracSo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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possuem o habito de ler. talvez pelo fato dc suas praticas ou experiencias nao lhe 

possibilitarem a isso. 

Por fim, eles foram questionados sobre a atitude da professora quando eles liam. 37% 

responderam que a professora reclama e pede para que eles leiam novamente, o que revela ser 

uma atitude que indica que o aluno nao consegue ler bem e por isso a professora chama sua 

atencao. 

6% que e um niimero reduzido, disseram que a professora elogia e diz que eles leem bem. O 

elogio aumenta a autoestima e faz com que cada vez mais eles se sintam encorajados a ler. 

Atraves do inccntivo do professor os alunos ficam mais entusiasmados, isso faz com cada um 

se esforce para ler melhor. 

Ja 40% deles responderam que no ato da leitura a professora pede para melhorar. O professor 

se preocupa em orientar a leitura de seus alunos, visto que eles possuem dificuldade para 

executar uma leitura fluenle. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANALISEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DO ESTAGIO CIJRMICITLAR. 

Apos cumprir o periodo dedicado ao estagio e chegada a hora de fazer o registro sobre o 

percurso dessa atividade e seus momentos marcantes. Refletir sobre este momento e tambem 

admitir erros e acertos no que se refere a minha atuacao nesta tarefa, que se manifestou no 

proccsso de estagio. 

Participei das atividades que se conilguram como a pratica de estagio do meu curso de 

graduacao e pelo fato de ja ser professora resolvi de comum acordo com a minha orientadora 

que iria cstagiar na minha sala dc aula. A turma com catorze alunos na faixa ctaria dc 10 a 16 

anos e o 5 ° ano do Ensino Fundamental, pertenccnte a Escola Joao Lopes da Silva, localizada 

no Distrito de Ramada, municipio de Sao Francisco - PB. 

Mesmo ja conhcccndo as caracteristicas c o pcrfil da turma, esse periodo dc estagio 

rcpresentou uma atuacao nova. Isso porque desenvolvi atividades criativas, interativas, 

animadas e educativas. O que nao quer dizer que no restante das vezes eu nao tenha exercido 

um ensino inovador, mas o estagio requer de cada um de nos algo novo, nos desafiando a 

superar as nossas acoes cotidianas. O material e os pianos de aula foram construidos sob a 

orientacao da minha professora orientadora. 

Nesse periodo de estagio, aprendi muito sobre ser professora. Voltei um olhar mais critico 

sobre o meu desempenho na sala de aula. Questionei o modo como eu agia diante meus 

alunos. Vez ou outra eu questionava: sera que esse meu jeito de ensinar e certo? Sera que 

esses anos de curso foram um aprendizado e como usar o que aprendi? 

O desenvolvimento das atividades planejadas para serem exercidas em sala com os meus 

alunos foi diversificado. Confeccionei jogos, criei murais, paineis, cartazes, elaborei 

dinamicas de grupo. Outra atividade realizada foi uma visita ao Centro Cultural Banco do 

Nordeste em Sousa. 

Tudo foi pensado para o momento de estagio. A opiniao dos alunos em debates realizados em 

sala de aula sobre determinados assuntos foi muito importante para que pudessem ser sujeitos 

da sua aprendizagem. 
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O eixo condutor do men trabalho de estagio foi a leitura. Send© assim, invest! muito nesta 

tematica. Lever leituras variadas. fiz copias de textos engracados, pedi que ilustrassem os 

textos, construfmos quebra cabeca com essas leituras, i i textos reflexivos, trabalhei com 

producao de textos, eiaborei acrostico com a palavra leitura, fiz um jogral para ser lido pela 

turma. O meu proposito foi promover atividades que motivassem os alunos a ler. 

Os alunos participaram ativamente das tarefas e demonsiraram interesse e satisfaeao. Fiquei 

muito contente em ve-los envolvidos pela aula, antes e durante o estagio quase nao fui ao 

quadro por utilizar outros rccursos didaticos. Eles ficaram cntusiasmados com os jogos, os 

textos ilustrados e demais materials ao ponto de nem se darem conta do passar das horas. 

Foi a partir desse estagio que pude perceber a necessidade de elaborar boas aulas, com 

material concrete e oferecer a possibilidade dos alunos interagirem durante as exposicoes dos 

contcudos. O estagio mc revclou como c importante plancjar as aulas tendo cm vista a 

criatividadc dos alunos e seus interesses pelos contcudos. Posso dizer que aprendi muito 

durante o estagio curricular. 

No que se refere a aprendizagem dos alunos quando eles lidam com o concreto, eles sentem 

mais motivacao em aprender. A rcspeito da leitura, nao posso dizer que consegui a incrivel 

facanha de tornar catorze alunos em leitores assiduos, mas consegui fazer com que, na sala de 

aula, a leitura seja para eles um objeto agradavel e que eles a pratiquem sem obrigacao de 

passar de ano. Alguns deles me eonfessaram que fora da escola estao fazendo uma leitura de 

coisas que nao fazem parte somente dos contcudos escolares. 

O estagio realmente representa o momento oportuno para refletir sobre a pratica docente. 

Questionamento e inquietacoes sao proprios deste momento. As vezes cheguei a temer de nao 

dar conta do recado, mas com bastante persistencia venci os obstaculos e aprendi muito com 

eles. Gostei muito do meu estagio e vou seguir em frente procurando dar continuidade ao 

trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSTOERACOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FINAIS 

A importancia do acesso a leitura e um suporte para o desenvolviniento da aprendizagem de 

todo individuo. Dessa forma, o ensino e a aprendizagem da leitura adquirem um grande valor 

para os alunos. 

A realizacao da pesquisa demonstrou que os alunos nao tem muito interesse por ler e quando 

fazem e como requisite para ser aprovado. A leitura e entendida pelos alunos como algo 

dcsintcrcssantc c sc resume a leitura do livro didatico. Os sujeitos da prcscntc pesquisa sao 

condicionados a ler somente para passar de ano na escola. O habito de ler nao e uma pratica 

constante nas suas vivencias e isso indica a forma como eles lidam com a leitura na escola, ou 

mais prccisamente, como a escola lida com a leitura para seus alunos. 

A realizacao desse trabalho proporcionou-mc um grande aprendizado. visto que, five que 

cstudar di versos autores para discorrcr sobre este tcma. A pratica do estagio tambem foi muito 

significativa pelo fato da elaboracao de eslrategias para minimizar as dificuldades dos alunos 

no tocante a leitura e sua pratica em sala de aula. 

E certo que nao sera possivel mudar essa reaiidade do dia pra noite, pois isso exige tempo e 

demanda planejamento e recursos disponiveis. Busco em minhas aulas promover circulos de 

leituras de textos diversos para incentivar os alunos a conhecer e praticar mais o habito de ler. 

Posso dizer que o trabalho desenvolvido contribuiu para a minha formacao inicial e para 

minha pratica docente no sent i do de ampHar os meus saberes sobre a tematica da leitura. O 

estagio e a pesquisa foram de sum a importancia para meu aprendizado e os meus alunos 

tambem foram beneficiados com isto. So tenho que agradecer essa oportunidade de crescer 

como pessoa e como professional, da edueaeao preocupada com a formacao dos leitores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUESTIONARIO 

Responda as perguntas baseado na verdade. 

1. A leitura para voce e: 

a) algo bom e prazeroso 

b) algo sem importancia 

c) algo cansativo 

d) algo obrigatorio 

2. Voce costuma ler: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) somente na escola 

b) somente em casa 

c) na escola e em casa 

d) nem na escola, nem em casa 

3. Voce ler: 

a) porque gosta 

b) porque e forcado(a) a ler 

c) para passar de ano na escola 

d) porque sente necessidade 

4. Em toda sua vida voce ja leu. 

a) um livro inteiro 

b) metade de um livro 

c) varios livros inteiros 

d) nenhum livro 

5. As leituras feitas na escola sao. 

a) boas, prazerosas 

b) sem graca e chata 

c) interessantes, mas so as vezes UN'YEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.^SiCADi F
c

n £ RA L 

d) nao lembro 



6. QuandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA voce ler, costuma fazer isso: 

a) com meus colegas. 

b) com a professora. 

c) sozinho. 

d) com meus pais. 

7. Os seus livros de leitura sao: 

a) os livros didaticos da escola. 

b) os livros que seus colegas te emprestam. 

c) os livros que seus pais lhe presentearam. 

d) Nenhum, nao tenho livros. 

8. Para voce, o livro e: 

a) um amigo importante. 

b) apenas um objeto. 

c) um material escolar. 

d) objeto sem valor. 

9. Sua maneira de ler e: 

a) correta, com pontuacao. 

b) silabando e devagar. 

c) e normal. 

d) ruim, quase nao sei ler. 

10. Quando voce ler, sua professora: 

a) rectama e pede pra voce ler de novo. 

b) elogia. 

c) nem liga, nao presta atencao. 

d) elogia, mas pede para melhorar. 
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PROJETOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE ACAO DOCENTE 

O estagio auricular e o momento primordial onde o futuro professor vai participar de uma 

experiencia de vivenciar as situacoes que caracterizam a sala de aula. Ele podera formar uma 

parceria com o professor da turma e oferecer uma possivel contribuicao no sentido de praticar 

o que aprendeu durante o curso de formacao. Como afirma Piconei (1986:31): 

Como revela o autor acima citado o estagio tem que ser ressignificado no sentido de constituir 

de fato como um momento impar de aprendizagem para as partes envolvidas: estagiario, 

professor e alunos. Desse modo fica claro que o estagio e um periodo de grande importancia. 

O meu periodo de estagio sera desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Joao Lopes da Silva, com alunos do 5° ano no turno da tarde que possui 14 alunos com uma 

faixa etaria de 10 a 16 anos de idade. 

Procurarei propor atividades diferenciadas onde proporcione realmente um momento de 

aprendizagem para mim e para os alunos. 

Na pesquisa realizada com os alunos sobre o tema "leitura" verifiquei certo desinteresse deles 

pela leitura e por isso o ato de ler nao e para eles prazeroso. 

Diante desta prerrogativa me dispus a elaborar um projeto de acao docente tendo como eixo 

articulador a leitura. Procurarei trabalhar de forma interdisciplinar e por isso ministrarei as 

aulas de todos os conteudos tendo sempre em vista o proposito de motivar a leitura sempre 

mais. 

Os objetivos, bem como as metas deste projeto caminham sempre no sentido de propor 

atividades empreendedoras que leve os alunos a se interessarem mais pela leitura. 

Ha necessidade de se reverem legalmente as determinacQes sobre os estagios, no 

sentido dc recuperar a sua realizacao; impedindo o vclho teatro: alunos fingindo 

que aprendem, professores fingindo que ensinam, todas aplaudindo sem saber qua! 
e o autor da peca. 

Objetivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ministrar aulas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA todas as disciplinas; 

S Estimular a oralidade a fim de adequa-la a instrucoes comunicativas; 

S Promover oportunidades de leitura envolvendo conteudos de todas as disciplinas 

escolares; 

S Incentivar o gosto pela leitura e pelos conteudos das disciplinas, 

S Criar situacoes em que os alunos lei am diferentes generos textuais. 

S Desenvolver o habito de ler e entender os conteudos disciplinares; 

•S Envolver a leitura nas atividades de todos os conteudos ministrados em sala; 

S Desenvolver as atividades de leituras verbais, matematicas, cartograficas (mapas), etc; 

S Fazer com que os alunos percebam a materia de estudos das varias disciplinas como 

oportunidade de leitura, 

S Compreender as praticas de leitura como fonte de aprendizado. 

Metas 

V Construir "cantinho da leitura"; 

S Promover exposicoes de variados textos e livros; 

S Contar historias e pedir para os alunos recontar ou inventar outro final para elas; 

V Produzir textos a partir de gravuras; 

V Ler mapas, legendas e tabelas; 

V Trabalhar com receitas de comidas, bulas de remedios, convites, reportagens de jornais 

e revistas; 

S Trabalhar acrosticos, palavras cruzadas e caca-palavras; 

•/ Trabalhar a producao de variedades de textos (cartas, entrevistas, convites, narracao, 

poesias), 

V Trabalhar conteudos de Ciencias no sentido de realizar experiencias em sala; 

S Construir um mural com as caracteristicas das principals regioes brasileiras; 

V Formar quebra-cabecas com mapas, figura dc animais, etc. 

Ler, escrever e cantar os hinos national e da independencia; 

•/ Construir jogos para o trabalho com matematica. 


