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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 interesse dos alunos pela leitura e hoje um aspecto preocupante na educagao, principalmente nos 

anos iniciais, pois, neste periodo de escolarizacao a crian9a cornea a despertar o seu interesse para 

ler. A leitura e tao importante para a educacao como tambem para o convivio com o meio social em 

que vivemos. Neste contexto, a presente monografia que tem por titulo Dificuldades dos alunos no 

processo inicial de aquisi9ao da leitura nos anos iniciais apresenta como objetivo principal 

identificar as dificuldades encontradas na aquisi9ao da leitura. A pesquisa foi realizada na Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Antonio de Sousa Dias, localizada na zona rural da 

cidade de Cajazeiras - PB, no Sitio Cocos. Nossa perspectiva e de contribuir com a9oes 

desenvolvidas pelos professores para que seus alunos possam adquirir a aprendizagem das 

atividades com mais facilidade. Considerando estas dificuldades e estes problemas, buscamos 

estudar com determina9ao investigando as dificuldades dos alunos no processo de aquisi9ao da 

leitura e refletindo no que os professores podem fazer para estimular nos alunos o gosto pela leitura, 

procurando nas teorias que iremos fundamentar neste estudo alguns caminhos que nos 

proporcionem exercer a pratica docente com mais eficacia, contribuindo essencialmente com a 

forma9ao dos ossos alunos. Os dados dessa monografia serao embasados por diferentes tipos de 

fontes, como pesquisa bibliografica e documental. Utilizamos tambem visitas a escola, 

questionarios e estagio supervisionado. 

Palavras - chave: Leitura. Processo. Motiva9ao. Cidadania. 
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1- INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vivemos em um pais letrado, onde aqueles que dominam a leitura e a escrita 

exercem o poder sobre os que nao a possuem. Uma sociedade que visa o favorecimento da 

classe dominante, por meio de sua ideologia, mascarando a realidade, oprimindo e 

explorando os dominados, na busca da manutencao de sua hegemonia. 

Devido a tematica leitura ser motivo de reflexao, e na tentativa de compreendermos 

melhor esta tematica nos respaldamos principalmente em autores como: Cagliari, Freire e 

Martins. 

Sao varios os estudos realizados sobre a questao da importancia da leitura. 

Entendida, como uma pratica da liberdade e do prazer, que favoreca o desenvolvimento 

cognitivo da crianca. Uma leitura tao defmida por Freire (2001:20) quando diz que "a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra". Ler para compreender, intervir indagar 

proporcionando o exercicio da cidadania. 

Na perspectiva de Cagliari(1994) uma das caracteristicas da leitura consiste uma 

compreensao ampla, incluindo aspectos filosoficos, ideologicos culturais, do leitor. Assim 

cada leitor tem uma forma diferenciada de ler, que deve ser respeitada principalmente pela 

escola. 

Segundo Perez & Garcia (2001) um dos objetivos basicos da educacao na sociedade 

pos-moderna trata sobre o desenvolvimento da autonomia e da criticidade dos educandos, 

como agentes ativos do processo de construcao do conhecimento. E diante dos variados 

estudos indagados a relevancia da leitura para a formacao do cidadao consciente, critico e 

reflexivo, ainda nos deparamos com praticas de leitura que favorecem apenas a aquisicao 

mecanica de decodificacao, em que o aluno aprende a ler mais nao se torna leitor. 

Podemos constatar essa afirmacao atraves dos resultados de duas avaliacoes das 

habilidades de leitura de criancas e jovens brasileiros. A primeira e a do Sistema de 

Avaliacao da Educacao Basica, o Saeb, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP). A segunda e do Programa Internacional 

de Avaliacao de Estudantes (PISA), desenvolvida pela Organizacao para Cooperacao e 

Desenvolvimento Economico (OCDE). 
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Dentro dessa perspectiva, realizamos esse trabalho objetivando investigar quais sao 

os desafios vivenciados pelos professores no processo de formacao de leitores. 

O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 

Antonio de Souza Dias onde contamos com a participacao de oito professoras que 

lecionam no turno da manha. A referida escola fica localizada na zona rural da cidade de 

Cajazeiras, no sitio Cocos. 

A opcao pelo tema surgiu da necessidade que vivenciamos em nosso cotidiano, a 

angiistia de convivermos com o fracasso da evasao e da repetencia, gerando a baixa auto-

estima dos educandos, que chegam as terceiras e quartas series sem saber ler. 

Procedemos com a aplicacao do questionario que proporcionou obtermos 

informacao necessaria para averiguar questoes relativas ao processo de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita. Posteriormente realizou-se o estagio supervisionado 

que viabilizou refletir e discutir a tematica em estudo, aprofundado conhecimentos que se 

fazem necessarias a pratica do ensino. 

Analisar a escola enquanto instituicao que trabalha desenvolvendo praticas de 

leitura e como essa pratica e vivenciada. Conhecer a concepcao dos docentes sobre a 

fiincao e importancia da leitura identificando os principais desafios que podem vir a 

intervir no processo de formacao do leitor, torna-se fundamental para que pudessemos 

possibilitar o acesso a conhecimentos teoricos que nos levou a refletir sobre o processo de 

aquisicao da leitura, discutindo novas possibilidades de trabalho. Que favoreca o 

desenvolvimento de uma pratica voltada a formacao do leitor critico e reflexivo. 

Portanto, e preciso colocar em pratica saberes que sao indispensaveis ao 

desenvolvimento de uma praxis voltada para a construcao do conhecimento, em que a 

leitura seja instrumento de transformacao e prazer, aceita pelos alunos como um momento 

de construcao e descobertas e nao como obrigacao. Devemos repensar a nossa pratica, 

refletindo sobre as possiveis causas desse fracasso escolar, especialmente no que refere a 

leitura. 

Toda essa problematica proporcionou uma visao mais ampla acerca da leitura, 

levando-nos a discutir e refletir sobre a nossa pratica enquanto formadores de leitores. Haja 

vista, os problemas enfrentados, por se viver em um pais com tantas riquezas, porem com 

tantas desigualdades. Problemas esses, que se tornam mais agravantes por nao terem 

consciencia do porque eles acontecem, j a que vivemos em um pais aonde o indice de 

analfabetismo chega a ser alarmante. 
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O presente trabalho esta estruturado seguindo as seguintes etapas: 

Na primeira etapa, apresentamos o referencial teorico que esta dividido em tres 

capitulos: capitulo 1 - O PROBLEMA CULTURA N A F O R M A C A O DO LEITOR - onde 

fazemos um resgate historico do processo educacional brasileiro, pois e preciso conhecer 

os fatos historicos para que possamos compreender a realidade atual. Propomos discussoes 

retratando que desde muito cedo as criancas ja tem contato e convivem com a leitura e a 

escrita, tendo a escola, a responsabilidade social de dar continuidade a esse processo. 

Capitulo 2 - PRATICAS DE LEITURA NO A M B I T O ESCOLAR - onde procuramos 

enfatizar a importancia da leitura para a formacao critica, investigando quais problemas 

enfrentados no cotidiano de uma sala de aula. 

O ensino da leitura na escola vem se caracterizando como um grande problema na 

formacao de leitores, onde encontramos muitas consideracoes sobre as chamadas 

dificuldades de leitura e apesar de inumeras reflexoes em torno dessa tematica (leitura), 

ainda vivenciamos processos educacionais fragmentos que pouco ou nada contribuem para 

efetivacao da leitura, distanciando o ensino do seu principal objetivo que e a formacao do 

leitor. Nossas discussoes levam o grupo a constatar os principais problemas enfrentados, 

percebendo como os baixos salarios, a falta docente na formacao do leitor. Destaca-se os 

baixos salarios, a falta de material didatico, falta de interesse dos politicos, a pouca ou 

nenhuma participacao dos pais na vida escolar dos filhos, ao desinteresse dos alunos e o 

comodismo de alguns profissionais. Segundo elas, esses sao os principais problemas que 

precisam enfrentar. 

A partir das manifestacoes dos docentes frente as problematicas vivenciadas, 

acabamos evidenciando que a busca de estudos sobre teoricos que tratam do assunto torna-

se fundamental para se obter alguma resposta, tentando propor solucoes para alguns desses 

problemas. Consideramos que e preciso produzir uma mudanca qualitativa na apresentacao 

escolar da leitura, onde todos os envolvidos reconhecam sua fiincao e qual participacao 

dentro desse processo tao necessario ao desenvolvimento pessoal e profissional do 

individuo. 

Portanto, nao adianta apenas conhecer ou reconhecer que mudancas se fazem 

necessarias para melhorar a qualidade de ensino. E fundamental que alem de oferecer uma 

formacao fundamental em conhecimentos teoricos, o proprio professor aceite ou queira 

adotar mudancas. Precisamos, portanto considerar o ponto de vista dos professores e suas 

particularidades. 
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Estamos habituados a avaliar constantemente os outro, os nossos alunos. Porem 

avaliar a nos mesmos e o desenvolvimento e desempenho dos nossos trabalhos, torna-se 

algo bem mais complexo, pois, muitas vezes nao queremos enxergar os nossos erros, 

atestando assim a nossa culpa. Porem, essa avaliacao, ou melhor, essa reflexao da pratica e 

fundamental e necessaria para transformar praticas formalistas e alienantes em praticas 

libertadoras, conscientizadoras, formando para a cidadania, contribuindo para mudancas 

nao so educacionais, como, principalmente, sociais, significativas e reais. 

Neste sentido, procuramos contribuir socialmente no sentido de proporcionar maior 

aprofundamento da tematica "leitura", gerando reflexoes em torno da pratica pedagogica. 
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1 - O P R O B L E M A C U L T U R A L NA F O R M A C A O D O L E I T O R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nosso sistema de ensino. desde o periodo da colonizacao, vivenciou modos 

diferentes de conceber a educacao. A educacao formal atendia aos filhos da elite, enquanto 

que aos menos favorecidos socialmente destinavam-se os rendimentos do ler e escrever, ou 

seja, uma educacao elementar. Por vivermos no modelo agrario de economia, nao havia 

necessidade das classes menos favorecidas serem atendidas com uma educacao mais 

formal. Para eles destinava-se trabalho bracal, o que exigia apenas esforcos fisicos. 

Desde o periodo do Imperio que a educacao foi apropriada pelo grupo dominante 

para beneficio proprio, mantendo seu poder e sua ideologia, demonstrando total 

desinteresse pela educacao popular, permitindo que uma minoria exercesse poder sobre a 

maioria. Como afirma Martins: "... cabendo a essa minoria o 'direito' de dar sentido ao 

mundo, enquanto que aos demais resta a submissao aos ditames dos que 'sabem'". (1994, 

p.24). 

Esta reahdade nao difere muito dos tempos atuais, j a que o nosso pais e formado 

por graves desniveis sociais, pela situacao de pobreza de uma grande maioria da populacao 

e por uma estrutura politica pouco democratica, estando o analfabetismo diretamente 

associado as varias formas de exclusao. 

Faz-se necessario conhecermos a historia do sistema educacional brasileiro para 

podemos compreender determinados fatos e a reahdade que vivenciamos. Assim, para 

entendermos o presente, precisamos conhecer o passado, podendo, a partir deste, projetar o 

futuro. 

Nao se concebe um educador que nao conheca determinados fatos historicos, pois 

sao eles que auxiliam o homem na construcao da sua propria historia, no seu modo de ser e 

agir no meio em que vive. 

Percebemos que as dificuldades enfrentadas no campo educacional vem de longo 

tempo, estando associadas aos fatores sociais, politicos e economicos. Dentro desse 

processo historico, o ensino elementar da leitura e da escrita, durante muito tempo nao foi 

valorizado, gerando os mais variados estudos no Brasil que dedicam-se a questao da 

importancia da leitura. 

Para Martins( 1994:25): 
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A leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, 

proporcionando a formacao integral do individuo. Todavia, os proprios 

educadores constatam sua impotencia diante do que denominam a 'crise 

da leitura'. 

Precisamos ter consciencia das mudancas ocorridas no mundo, frente a 

contemporaneidade. As condicoes de vida da sociedade tecnologica atual requerem outro 

tipo de homem, com outra formacao para atender as exigencias do mercado, 

acompanhando o processo de producao, adequando-se a vida de um pais capitalista que 

visa o lucro imediato. 

Por ser a leitura uma pratica milenar e universal, todos lemos o mundo que esta em 

nosso redor. Como resultado dessa leitura, descobrimos o que somos e onde estamos e 

"certamente aprendemos a ler apartir do nosso contexto". (MARTINS, 1991:15). 

A leitura esta intrinseca ao nosso viver no mundo, desde a concepcao ate o ultimo 

minuto de vida, estando presente em nossa convivencia diaria. Com os outros fazemos a 

leitura do mundo, aprendemos o seu significado, ao desvelar novos conhecimentos. Neste 

sentido, concordamos com Freire ao afirmar que: 

[...] A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquele (...) este movimento do 

mundo a palavra e da palavra ao mundo esta sempre presente. 

Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo atraves da leitura 

que dele fazemos. (2001: 20). 

Ler e, portanto, um processo continuo e evolutivo que se relaciona com o proprio 

fato de estarmos no mundo. Assim, a leitura constitui-se em um precioso instrumento no 

processo de producao do conhecimento, por possibilitar o contato do leitor com diferentes 

formas de vivenciar e compreender o mundo. 

[...] Dai a valorizacao do saber ler e escrever, ja que se trata de um signo 

arbitrario, nao disponivel na natureza, criado como instrumento de 

comunicacao, registro das relacoes humanas; transformado com 

frequencia em instrumento de poder pelos dominadores, mas que pode 

tambem vir a ser a libertacao dos dominados. (MARTINS, 1994:19). 
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Assim, a leitura e um processo e compreensao, de comunicacao e de registro das 

relacoes humanas que deve ser conquistada para atender as acoes e aspiracoes dos homens. 

A aprendizagem da leitura se da ao longo de toda vida, dentro de contextos 

diversificados com objetivos diferenciados que podem ser influenciados pelos variados 

meios culturais e pelas diversas situacoes educativas. 

Cagliari (1994) evidencia a leitura como sendo uma atividade extremamente 

complexa, que envolve problemas semanticos, culturais, ideologicos, filosoficos e 

foneticos. Se para alguns e um processo de descobertas, para outros pode ser apenas um 

momento de prazer. Dificilmente duas pessoas fazem a mesma leitura de um mesmo texto. 

Cada pessoa tem um jeito particular de ler. Ler implica geralmente fazer interpretacoes 

diferentes considerando a estrutura de conhecimento de cada leitor. 

Portanto, a leitura e algo individual, com caracteristicas pessoais, parte da 

subjetividade de todas as pessoas, como afirma Bagno(2001) embora a lingua falada pela 

maioria da populacao seja o portugues, esse portugues apresenta alto grau de diversidade e 

variabilidade, nao so pela extensao territorial do nosso pais, mas principalmente por causa 

da injustica social que faz do Brasil o segundo pais com a pior distribuicao de renda em 

todo o mundo. Tendo a educacao como privilegio de poucos. 

Enquanto a escrita e o meio de exteriorizar o pensamento, a leitura e uma atividade 

de pensamento, assimilacao de conhecimentos, nos permitindo interioriza-lo, gerando a 

reflexao. Dentro desta otica, as escolas que nao leem para seus alunos e nao lhes permitem 

fazer suas proprias leituras, consequentemente estarao fadadas ao insucesso, pois negam 

que e fundamental para sua formacao. Propiciando consequentemente nao so o fracasso 

escolar, como tambem o ser humano como integrantes de uma sociedade que requer 

pessoas cada vez mais capacitadas, conscientes e reflexivas, atendendo as exigencias da 

sociedade do conhecimento. 

A capacidade de compreensao e habilidade de leitura estao diretamente ligadas a 

nossa habilidade leitora, que se desenvolve dependendo do nosso conhecimento sobre a 

lingua enquanto falantes da mesma. 

Cagliari afirma que: 

[...] Quem fala a lingua com fluencia e rapidez e capaz de ler bem e 

rapidamente, mas quem fala com dificuldade ira ler com dificuldade (...). 

Ensinar a crianca a ler no proprio dialeto e fundamental para fonnar bons 

leitores. (1994:154). 
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Como visto, a nossa habilidade enquanto falantes de uma lingua e fundamental para 

a nossa compreensao e para fazermos uma leitura fluente. Entendida como toda 

manifestacao lingiiistica, realizada para expressar os nossos pensamentos, empregada em 

forma de escrita, a leitura pode ser ouvida, escrita ou falada. E e por intermedio dela que a 

maior parte dos conhecimentos humanos sao obtidos. Por isso precisamos ler com 

regularidade, pois ler constantemente implica aprender, conhecer, interpretar e interagir. 

Ter uma visao critica do mundo e compreender a reahdade vivenciada para 

podermos transforma-la, j a que devido as grandes desigualdades sociais e economicas, a 

leitura e a escrita se tornam instrumentos de dominacao e alienacao sobre a grande maioria. 

Assim, a principal atividade desenvolvida pela escola na formacao do aluno, e a 

leitura, portanto, o ato de ler se sobrepoe ao ato de escrever. Segundo Martins (1994:23) 

"ler significa inteirar-se do mundo, sendo tambem uma forma de conquistar autonomia, de 

deixar de 'ler pelos olhos de outrem'". 

Diante disso a formacao do bom leitor e o melhor que a escola pode oferecer, 

proporcionando ao individuo melhores condicoes de sobressair-se no seu convivio social. 

A medida que compreendemos o meio em que vivemos, nos e permitido fazer uma leitura 

desse meio, podendo agir sobre ele. Sendo assim, aqueles que nao tiveram uma boa 

formacao leitora acabam tendo menos chances no futuro. Nessa perspectiva, nao sera 

apenas o diploma que resolvera os nossos problemas, como tambem a nossa formacao 

leitora. 

Cagliari (1991:148) evidencia que: "a leitura e a extensao da escola na vida das 

pessoas (...). A leitura e uma heranca maior do que qualquer diploma...". 

Podemos constatar que muitos problemas enfrentados por alunos ao longo de sua 

formacao sao decorrentes da deficiencia de leitura 

Encontramo-nos diante da urgencia de uma compreensao mais ampla do conceito 

de leitura. Por mais que saibamos que um dos principais objetivos da escola seja 

desenvolver o habito da leitura, ainda nos deparamos com um mimero alarmante de 

criancas que nao leem. E, apesar de tamanho enfoque dado a importancia da leitura, nao 

entendemos porque ainda vivenciamos os altos indices de analfabetismo, nos quais a 

reahdade apresentada mostra-nos criancas chegando as quartas series do ensino 

fundamental como analfabetas funcionais. Assim, nos questionamos como essas criancas 
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foram trabalhadas nas series iniciais (alfabetizacao) e como vivenciaram o processo de 

leitura e escrita 

1.1 A LEITURA NAS SALAS DE A L F A B E T I Z A C A O 

O fracasso escolar marcado pelo aumento do acesso das criancas a educacao gerou 

a necessidade de mudancas radicals, ocasionando uma procura aos culpados (alunos, 

professores, escola, etc), proporcionando uma revolucao conceitual a respeito da 

alfabetizacao. 

Ferreiro (1995) nos propoe uma discussao sobre a pratica escolar no que diz 

respeito a alfabetizacao. Tradicionalmente nos questionavamos sobre como ensinar a ler e 

escrever, acreditando que o processo de alfabetizacao limitava-se a sala de aula e que as 

utilizacoes de metodos adequados garantiriam ao educador a manutencao do controle do 

processo de alfabetizacao. Se antes o foco era o "como ensinar", agora o foco passa a ser o 

"como se aprende". 

Tudo isso muda radicalmente o papel dos envolvidos no processo educativo, bem 

como na propria estrutura escolar, com o intuito de propiciar um rompimento do circulo 

vicioso da reproducao do analfabetismo. 

A investigacao sobre a psicogenese da escrita na crianca nos permite compreender 

o processo de alfabetizacao partindo da percepcao da propria crian9a. 

Cotidianamente a crianca vivencia o uso da leitura e da escrita, dentro dos mais 

variados contextos letrados, como sendo objeto social e cultural, nao como um 

conhecimento elaborado nas hipoteses sobre o uso das mesmas. Uma vez que o 

conhecimento elaborado devera ser propiciado pela escola, desde os primeiros anos de 

escolaridade da crianca. 

A maioria das escolas afasta das salas de pre-escola o ato de ler e escrever 

restringindo-se so ao desenhar e pintar. A crianca que no seu meio social vive em um 

ambiente letrado acaba por ter isso castrado ao chegar na sala de aula. Dias (2001:50) 

afirma que: "... quanto mais a crianca partilhar de ato de leitura e de atos de escrita, mais 

facil sera para ela interpretar a aprendizagem da leitura e da escrita 

De acordo com Morais (2006:15) a leitura envolve a principio , "a identificacao dos 

simbolos e dos sons que estes representam [...] A ultima fase do processo da leitura e a 

analise do material impresso que foi decodificado e compreendido." 
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E por meio desse envolvimento que acontece as producoes espontaneas, 

consideradas pelos adultos como simples "garatujas", que a crianca esta fazendo 

exploracoes. Tal procedimento possibilitara a compreensao do sistema de construcao da 

leitura e da escrita, elaborando hipoteses e construindo seus proprios conhecimentos que 

diferem daqueles que sao tidos como socialmente validos. 

Dentro ou fora do espaco escolar, a crianca recebe informacoes. A diferenca 

consiste do meio social em que esta vive, ja que as informacoes sao variadas e estao dentro 

de um contexto social e e neste contexto que a crianca da inicio a sua aprendizagem. 

Uma crianca pode ate conhecer as letras sem necessariamente compreender o 

sistema da escrita. Uma vez que a escola so considera e possibilita o saber sistematizado, 

institucionalmente determinado, enfocando apenas os aspectos graficos, desconsiderando o 

construtivo. 

Nao sera o adulto que determinara o momento certo da crianca aprender, nem tao 

pouco o que e facil ou dif ici l . E o proprio aprendiz que dira isso. 

Compreendido como uma forma de comunicacao entre os seres humanos, a leitura 

nao e algo a ser meramente transferido do adulto para a crianca, e sim um processo 

articulado independente e seqiiencial. (DIAS, 2001). 

Essa leitura flui naturalmente, mesmo sem termos conhecimentos dos codigos 

escritos. Ao longo do tempo, esses conhecimentos vao sendo aprimorados. Logo, os 

diferentes signos nos permitem fazer leituras do mundo que nos cerca. Assim: 

[...] O ato de ler se refere tanto ao alco escrito quanto a outros tipos de 

expressao do fazer humano, caracterizando-se tambem como 

acontecimento historico e estabelecendo uma relacao igualmente historica 

entre o leitor e o que e lido. (MARTINS,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 19 9 4:3 0 ) . 

Vivenciamos etapas que nos levam a compreensao do processo de aquisicao da 

leitura e da escrita. A convivencia com os adultos proporciona a crianca a prender e 

conhecer os objetos que estao em sua volta, assimilando suas funcoes, seu significado. 

Compreendendo as palavras a serem usadas e a que elas se referem. 

Na perspectiva de Rangel (2001:82) educar significa: 

[...] Ensinar nao apenas habilidades, conceitos e conteudos varios, mas 

socializar para a vida em sociedade (...). Os alunos e suas familias nao 

esperam da escola a reiteracao de sua propria altura nem 'linguagem 

publica'. Pretendem a oportunidade de adquirir algo que nao lhes foi 
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dado de berco, uma 'cultura escolar', uma linguagem 'culta', algo que 

depende diretamente da formacao e da disposicao dos professores que a 

escola lhes oferece. 

E notorio que alguns conhecimentos especificos sobre a linguagem escrita so 

podem ser adquiridos por meio de outros informantes, nao significando que a crianca seja 

obrigada a chegar na escola j a alfabetizada. E a escola que tem a responsabilidade social de 

alfabetiza-la, considerando que a crianca ja possui um leque de conhecimentos adquiridos 

no seu meio social e familiar, tendo a escola a fiincao de aprimorar e sistematizar esses 

conhecimentos. 

Se pensarmos que a crianca aprende so quando e submetida a um ensino 

sistematizado, e que sua ignorancia esta garantida ate que receba tal tipo 

de ensino, nada poderemos enxergar. Mas se pensarmos que as criancas 

sao seres que ignoram que devem pedir permissao para comecar a 

aprender, talvez comecemos a aceitar que podem saber (...), saber algo a 

respeito de certo objeto nao quer dizer necessariamente saber algo 

socialmente aceito como conhecimento. (FERREIRO, 1995:17). 

No decorrer de nossas vidas nos deparamos com os mais variados tipos de materiais 

impressos utilizados no meio social. As observacoes e analises feitas sobre esses materiais 

permitem a crian9a chegar a uma compreensao, percebendo suas fun9oes, seu objetivo. 

Ocorrendo, portanto, uma leitura significativa e real. 

Esse mesmo processo ocorre com a escrita. Em ambos os casos (leitura e escrita), o 

ser humano precisa ultrapassar etapas diferenciadas e seqiienciadas, percebendo os niveis 

de evolu9ao de linguagem e etapas necessarias, pois so e possivel escrever se tivermos 

conhecimentos previos a cerca do que vai ser escrito. 

Dias (2001) afirma que o desenvolvimento do processo de compreensao ocorre 

anteriores ao da expressao. "... Primeiro a crian9a aprende a ler para depois aprender a 

escrever..." (MORAIS, apud DIAS,2001). 

Isso tras serias conseqiiencias a aprendizagem dos alunos, visto que as escolas se 

preocupam mais com a escrita, gerando uma dicotomia entre o ler e o escrever, como se 

fossem processos dissociados. 

Centrada na otica do adulto, a escola desconsidera todo o percurso realizado pela 

crian9a para chegar ao ato de escrever. Dissocia o desenvolvimento da oralidade e da 
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compreensao da palavra expressa. Tendo como consequencia um ensino 

descontextualizado, que pouco ou nada contribui para a formacao de um bom leitor. 

Para Dias (2001:42): 

[...] Ler e atribuir diretamente (ou seja, sem intermediaries) um sentido a 

algo escrito, um texto, questionando esse escrito a partir de uma 

necessidade e/ou expectativa reais de situacoes de vida (que sao 

diferentes das situacoes escolares). 

Ao questionarmos o que esta escrito desenvolvemos hipoteses sobre seu 

significado, atribuindo-lhes uma funcao real de uso, utilizando diferentes estrategias de 

leitura, algo que nao ocorre de modo sistematizado. Portanto: 

[...] E na medida em que se vive num meio sobre o qual e possivel agir, 

no qual e possivel com os outros discutir, decidir, realizar, avaliar [...] 

que sao criadas as condicoes favoraveis ao aprendizado. Todos os 

aprendizados, nao so os da leitura (ou seja) e lendo de verdade, desde o 

inicio que alguem se torna leitor e nao aprendendo primeiro a ler [...] 

(JOLIBERT, apud DIAS, 2001,p. 12). 

A aprendizagem da leitura nao ocorre somente na escola com o ensino 

sistematizado, nem a crianca pode ser considerada como um deposito, desprovida de 

qualquer conhecimento, passiva a aprendizagem, precisa-se considerar, porem alguns 

fatores que influenciam na aprendizagem das criancas antes de rotula-las de fracassadas, 

como o ambiente em que esta inserida e a procedencia social. 

Dentro desta otica, as criancas do meio urbano vivenciam com mais intensidade o 

uso social da leitura e da escrita, enquanto que na zona rural essa convivencia passa a ser 

restrita ou muitas vezes inexistente. Nesta perspectiva, e visivel que as criancas da zona 

rural apresentarao dificuldades ao tentarem diferenciar atividades de ler e escrever, tendo a 

escrita lugar privilegiado por produzir resultados observaveis, palpaveis, que deixam 

marcas. Enquanto o ato da leitura nao se da de forma imediata, nem tao pouco deixa 

marcas no papel para serem observadas ou comparadas. 

Nao sao os fatores cognitivos que marcam as diferencas existentes entre criancas de 

grupos sociais diferentes. O proprio meio no qual elas se inserem contribui para o seu 

raciocinio, pois ao conviver com esse ambiente 'letrado', tera a crianca oportunidade de 

agir ativamente nesse processo, permitindo-lhes observar e descobrir o mundo 'letrado', 
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havendo assim uma interacao com os outros e consigo mesma. Essa acao lhe permitira a 

geracao de uma reflexao, a percepcao de regras de acoes que sao socialmente 

estabelecidas, um envolvimento dinamico que possibilita compreender e interpretar esse 

universo. 

Assim, a escola e os educadores precisam oferecer condicoes para que essas 

diferencas sejam, no minimo, amenizadas e/ou superadas. Tendo desde a pre-escola a 

possibilidade de conviver em um ambiente letrado. 

Ferreiro (1995:59) evidencia que " [ . . . ] a crianca que cresce em um meio 'letrado' 

esta exposta a influencia de uma serie de acoes. E quando dizemos acoes, neste contexto, 

queremos dizer interacoes". 

E preciso propiciar um espaco de descobertas, indicando caminhos, valorizando a 

capacidade e as construcoes que a crianca se permite fazer. Para Martins: 

[...] A funcao do educador nao seria precisamente a de ensinar a ler, mas 

a de criar condicSes para o educando realizar a sua propria aprendizagem, 

conforme seus proprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as 

duvidas e exigencias que a realidade lhe apresenta. (1994,p.34) 

O ato de ler e em si um processo complexo, no qual varios aspectos devem ser 

considerados, pois varia de leitor para leitor, depende do objetivo da leitura e o olhar a que 

ela se remete, bem como o contexto vivenciado. 

Dias (2001) aponta uma serie de questoes, orientando-nos sobre as atividades 

pedagogicas relacionadas a uma leitura real, prazerosa e ampliada. Questionamentos que 

vao de encontro a perspectiva da escola: como ela e os docentes introduzem o ato de ler 

nas suas salas de aula e ate mesmo fora delas. 

Percebemos a necessidade de mudancas no processo ensino-aprendizagem, 

principalmente no que se refere a formacao de leitores, pois essa formacao podera trazer 

consequencias para toda a vida. Consequencias estas que dependerao da pratica concebida 

pelos educadores, podendo esta pautada na construcao do conhecimento ou na mera 

reproducao dos signos linguisticos. Em uma pratica voltada a libertacao ou alienacao, 

dependendo da postura que cada educador assume em sala de aula, as consequencias da 

sua acao alfabetizadora estao diretamente marcadas pela percepcao que o educador tem 

desses sistemas (leitura e escrita) 
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Intensifica-se as discussoes sobre a leitura e a escrita, uma vez que o ensino em 

geral e concebido nos limites da transmissao dos conhecimentos contidos nos livros 

didaticos, e embora ensine a ler e escrever, nao habilita os individuos a fazer uso da leitura 

e da escrita, nem desenvolve habilidades de uso social, impossibilitando a compreensao 

critica e reflexiva dos fatos que viabilizam a formacao de um verdadeiro leitor. 

Conforme concebe Martins (1994,p.26): 

Como, principalmente no contexto brasileiro, a escola e o lugar onde a 

maioria aprende a ler e escrever, muitos tem sua talvez unica 

oportunidade de contato com os livros, estes passa a ser identificados 

como manuais escolares (...), na verdade resultam em manuais da 

ignorancia; mais inibem do que incentivam o gosto de ler. Geralmente 

transmitindo uma visao de mundo anacronica, repressiva, tais livros estao 

repletos de falsas verdades, a servico de ideologias autoritarias, mesmo 

quando mascaradas por recursos formais ou tematicos atuais e nao 

conservadores. 

Sob essa otica, a aprendizagem da leitura, tradicionalmente restrita a mera 

aquisicao e decodificacao do codigo linguistico, com conteudos fragmentados, pouco ou 

nada contribui para a nossa formacao leitora. Em geral nao prepara para pensar e 

solucionar os problemas com os quais nos deparamos cotidianamente enquanto cidadaos e 

seres sociais, privando os nossos alunos da formacao de uma consciencia critica, de uma 

compreensao mais real do mundo em que vivemos. 

"A leitura e uma atividade que se realiza individualmente, mas que se 

insere num contexto social, envolvendo disposicoes atitudinais e 

capacidades que vao desde a decodificacao do sistema da escrita ate a 

compreensao e a producao de sentido para o texto lido". 

(MEQPRATICA DE LEITURA, 2006, p . l ) . 

Isso implica, entre outras habilidades, saber decodificar palavras e textos 

escritos, mas tambem realizar leituras reflexivas, ou ainda, ler de modo mais aprofundado e 

proveitoso, identificar as finalidades do texto. 
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Portanto necessitamos assim de uma solida formacao professional. Para que as 

mudancas ocorram, nao podemos estar pautados em concepcoes mecanicas, com acoes 

meramente decodificadoras. 

Martins (1994,p.23) aponta que: 

[...] Apesar de seculos de civilizacao, as coisas hoje nao sao muito 

diferentes. Muitos educadores nao conseguem superar a pratica formalista 

e mecanica, enquanto para a maioria dos educandos aprender a ler se 

resume a decoreba de signos lingiiisticos, por mais que se doure a pilula 

com metodos sofisticados e supostamente desalienados. Prevalece a 

pedagogia do sacrificio, do aprender por aprender, sem se colocar o 

porque, como e para que, impossibilitando compreender verdadeiramente 

a funcao da leitura, o seu papel na vida do individuo e da sociedade. 

Enquanto educadores precisam ter consciencia que ler nao e um ato mecanico, 

descontextualizado, limitado a decifracao ou oralizacao de textos, segundo etapas pre-

determinadas. Dias (2001,p.47) evidencia que a leitura nao deve ser tratada como mera 

decodificacao dos sinais graficos, mas que sirva como " [ . . . ] instrumento de transformacao 

social, atraves do qual o individuo podera ser um cidadao, compreender e transformar o 

mundo e a realidade". 

A escrita concebida como uma transcricao da enfase apenas aos aspectos auditivos 

e visuais. Os encaminhamentos dados a leitura e a escrita que derivam desta concepcao, 

acabam centrando esses processos como uma atividade mecanica. Dentro dessa visao, nao 

deveriam existir dificuldades pra aprender a ler e escrever, ja que se trata de uma simples 

transcricao do sonoro para um codigo visual (FERREIRO, 1995). 

Diferentemente quando no processo de construcao da escrita um sistema de 

representacao, algo a ser compreendido e nao apenas a aquisicao de uma tecnica. 

A crianca nao precisa receber autorizacao para comecar a aprender, nem essa 

aprendizagem ocorre apenas por meio de um ensino sistematico e seqiiencial, uma vez que 

o processo de aquisicao da escrita precede e excede os limites escolares. Nessa perspectiva, 

ler e escrever nao sao meras tecnicas das quais nos apropriamos pela simples reproducao 

do que se ouve ou se ve. 

Segundo Ferreiro: 

[...] A escrita nao e um produto escolar, mas sim um objeto cultural, 

resultado do esforco coletivo da humanidade (...). A crianca consegue 
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interpreter e produzir escritos muito antes de chegar a escrever ou ler. 

(1995,p. 43-44). 

Frequentemente nos questionamos se e possivel a crianca ler antes de escrever. 

Verificamos que na perspectiva dos estudos da psicogenese, referendadas por Ferreiro e 

Teberosky (1999), para que a crianca compreenda a estrutura do sistema de escrita, ela 

precisa vivenciar diferentes etapas que proporcionam fazer atividades tanto de 

interpretacao como tambem de producao. Logo, a crianca pode ler sem necessariamente ter 

aprendido a fazer uso da transcricao de tecnicas seqiienciadas. 

Nao podemos confundir ler com decifrar nem analisar, nem esperar um leitor 

passivo que apenas decodifica, pois a leitura e uma atividade cognitiva, requer que o 

sujeito esteja envolvido, nao ler por le, mas compreender e interpretar o que se le, 

utilizando-se de textos reais que tenham significado para a vivencia social do aluno, e nao 

introduzir a leitura e a escrita de forma mecanica, ensinando os alunos a repetir, a 

decodificar os simbolos lingiiisticos sem compreender o que faz, tendo como resultado 

numerosos casos de criancas que decifram e nao compreendem, ou escrevem, mas nao 

produzem, fazendo da linguagem escolar, uma linguagem deformada sem vida. 

Somos conhecedores de que o conhecimento nao e adquirido por repeticao, 

transmissao, dentro de um contexto artificial, no qual se prioriza a memorizacao. E preciso 

propiciar um ambiente dinamico em que a crianca va construindo seus conhecimentos de 

forma democratica, reflexiva, contextual e compartilhada. Ja que o desenvolvimento e 

fruto da interacao, e preciso propiciar a crianca a vivencia em um ambiente interativo, rico 

e envolvente. O dominio da leitura e da escrita nao se da de forma mecanica, atraves de 

metodos de ensino, j a nao e o metodo que cria a aprendizagem, pois a aquisicao do 

conhecimento e fruto da propria acao do sujeito. (PRATICAS DE LEITURA, 2006) 

Precisamos desmistificar a atual dicotomia existente, na qual, para aprender, a 

crianca precisa saber ler. Fazendo-se necessario reconhecer que a crianca e construtora do 

seu proprio conhecimento e o professor e um mediador que vai facilitar, propiciar essa 

construcao apresentando a leitura e a escrita dentro de um contexto social significativo. 

Favorecer o acesso a diferentes tipos de textos, nos diferentes contextos, com varias 

intencoes e diferentes destinatarios, criando vinculos entre a cultura e o conhecimento, 

priorizar nao so a aprendizagem dos conteudos educativos determinados pelo curriculo, 

mas usar a linguagem com vida, como ferramenta de comunicacao entre as pessoas e as 
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culturas, desvelar o mundo em que vivem para que possam agir sobre ele e 

consequentemente contribuir para a sua autonomia como ser modificador da sociedade. 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem da leitura e da escrita e uma 

responsabilidade de todos os que ensinam e os que aprendem, ja nao mais se permite ter a 

visao bancaria de educacao, na qual o professor deposita seu conhecimento sobre o aluno 

que apenas recebe passivamente, criou-se uma nova relacao entre educador e educando, na 

qual ambos se condicionam reciprocamente, mudando sua visao de homem e mundo, onde 

se busca uma visao global e nao mais compartilhada, e a medida que determinamos o meio 

em que vivemos, vamos sendo tambem determinados por ele. 

Em resumo Perez e Garcia (2001,p.24) diz que: 

Aprender e ensinar a ler e escrever sao fatos relevantes, funcionais e 

significativos quando aquilo que lemos e escrevemos tem uma finalidade, 

um sentido, e responde as necessidades funcionais e aos interesses e as 

expectativas dos alunos, e quando sua conquista e resultado de uma 

atividade compartilhada e negociada entre aluno e professor em uma 

escola participativa, cooperativa, flexivel, integradora e democratica, que 

possibilite o encontro e o contato cotidiano com diferentes textos e a 

interacao entre colegas. 

E preciso construir uma nova cultura, baseada na compreensao e no respeito, criar 

elos entre escola e a comunidade, dentro de um contexto, definindo objetivos com 

propositos significativos e relevantes para os alunos, onde eles compreendem o que esta 

sendo feito e percebam-se como agentes desse processo. Freire (2001,p.21) trata a 

importancia do ato de ler como sendo a " [ . . . ] percepcao critica, interpretacao e reescrita do 

lido [ . . . ] " . 

Essa perspectiva que difere de abordagens meramente mecanicas do ato de ler e 

escrever como sendo algo que so o outro possui, para ser apenas transmitido, sem que haja 

uma participacao ativa dela nessa construcao. Algo pronto e acabado, imutavel em que a 

crianca e uma mera receptora, nao proporcionando uma reflexao a cerca dos fatos. 

Tudo isso nos leva a rever a pratica docente, sabemos que transforma-la nao e algo 

facil, porem e necessario. E preciso rever o papel do educador e sua relacao com os alunos 

e com o conhecimento. A transformacao desta pratica e que e realmente difici l , j a que 

obriga a redefinir o papel do professor e a dinamica das relacoes sociais dentro e fora de 

sala de aula [ . . . ] . (FERREIRO, 1995,p.39). 
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Dentro dessa perspectiva, o professor precisa ter conhecimentos teorico -

pedagogicos como subsidio para desenvolver em sala de aula atos de leitura que 

considerem as diversidades textuais, optando pela melhor forma de leitura que favoreca o 

prazer, a compreensao e a reflexao por parte do leitor. Somos conscientes que qualquer 

pratica educativa esta fundamentada numa teoria de aprendizagem. Se acreditarmos que o 

condicionamento e que provoca aprendizagem seremos meros modeladores. 

Neste contexto, os alunos tendem a nao perceber ou ate mesmo a nao se preocupar 

com o verdadeiro significado, e o verdadeiro valor que a leitura tem para sua vida. Porem 

se acreditamos que a aprendizagem sera impulsionada mediante desafios e 

problematizacoes, seremos assim, um agente incentivador a pesquisa e as descobertas. 

Assim, o educador e um dos responsaveis pela formacao de um novo tipo de leitor, 

capaz de entender as novas exigencias do mundo contemporaneo. Tendo nas maos essa 

incumbencia e responsabilidade, o educador precisa estar certo para propiciar aos alunos 

tal formacao, sendo ele tambem um bom leitor. Pois, se ele nao adquiriu competencias 

basicas de leitura e escritura, como podera propor essa formacao aos educandos? 

Entao, nao poderiamos aqui falar dos desafios vivenciados pelos professores para 

formar alunos leitores, sem tambem falar da formacao leitora dos proprios professores. 

Nao e possivel discutir o lugar da leitura na escola sem que se discuta o lugar da leitura em 

nossas vidas. Precisamos revistar a nossa propria historia e a nossa relacao com os alunos 

identificando as razoes da existencia de alunos leitores e nao leitores e refletindo sobre a 

nossa condicao de leitores. 

Concordamos com Cardoso e Teberosky (1993,p.51) ao dizer que " [ . . . ] a 

aprendizagem e compreensao do pensamento do professor e essencial se partirmos do 

pressuposto de que a inovacao so e possivel se sao considerados como motores desse 

processo", ou seja, a mudanca de postura, a inovacao tera que partir do proprio professor. 

E ele quem decide sua forma de atuacao. Se para manutencao ou transformacao dos 

quadros ate entao. 

As instituicoes educativas precisam oferecer condicoes favoraveis para construcao 

significativa da aprendizagem, tendo o aluno como ser ativo, tornando-se autonomo no 

processo de reconstrucao do conhecimento, onde a escola como um todo pode ampliar e 

reformular seus conceitos de leitura. 

Neste sentido, acreditamos na possibilidade de contribuirmos para uma reflexao-

acao-reflexao, promovendo acoes coletivas que viabilizem o processo de formacao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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leitor critico e reflexive Nao como um ato solitario, mas na troca mutua de experiencias, 

partilhando angustias, anseios e resultados, onde cada professor e chamado a desempenhar 

seu papel de formador. Uma vez que na atual sociedade nao ha mais espaco para uma 

pratica mecanica de leitura, com procedimentos que exijam do leitor a mera reproducao ou 

a transcricao do que j a esta escrito. 

A formacao de leitores emerge como prioridade e como um grande desafio da 

educacao. Fica claro que sofremos hoje consequencias de uma reahdade historica 

excludente, onde a falta de alcance a leitura e a escrita prejudica sobremaneira a qualidade 

de vida das pessoas. No seculo que esta sendo chamado de seculo do "conhecimento", 

mais e mais saberes aliados a competencias tornar-se-ao indispensaveis para a vida cidada. 

A igualdade e a liberdade tornam-se os pressupostos fundamentals do direito da 

educacao, pois o acesso ao conhecimento sempre teve um papel significativo na 

estratificacao social. Ser privado do acesso a cultura letrada e de fato, a perda de um 

instrumento significativo na convivencia de uma sociedade menos desigual e mais justa. 

2.1. A LEITURA E SUA D I M E N S A O SOCIAL 

De acordo com Soares (1998 apud CARVALHO,2005, p.65), "os conceitos de 

alfabetizacao e letramento se mesclam, se superpoem e frequentemente se confundem", na 

perspectiva do letramento o aluno se familiariza com os diversos usos sociais da leitura e 

da escrita, pois traz consequencias politicas, economicas, culturais e etc., 

Nao se ensina a ler por decreto ou por imposicao, o gosto pela leitura deve ser 

desenvolvido no ambito familiar ou por influencia da escola que deve ser cultivado desde a 

alfabetizacao. Para Magda ao alfabetizar letrando ocorre um processo de sensibilizacao 

intencional atraves de bilhetes, historias contadas, producao de um jornal escolar, listas de 

compras, receitas, convites, cartazes, agendas e diarios, bulas e etc. 

Ao propor que a crianca trabalhe com diversos generos textuais torna- o letrado e 

forma um bom leitor: 

"Quem sabe, um dia, as criancas e jovens brasileiros poderao estudar e 

aprender conteiidos por meio da leitura e ainda usufruir com alegria dos 

direitos dos leitores. Dentre os quais, o direito de reler; o direito de amar 

os herois do romance; o direito de ler nao importa onde; o direito de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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saltar de livro em livro e ate mesmo o direito de nao falar o que leu." 

(PENNAC, apud CARVALHO, 2005.71). 

Para Sole, a nossa pratica deve ser sempre analisada e articulada de modo a garantir 

que a acao educativa seja coerente com a necessidade dos alunos e com a qualidade do 

ensino. Sabemos que quando estamos aprendendo a ler, dependemos de alguns fatores, 

dentre eles se destaca a existencia de um sistema de escrita, que e por meio dela que boa 

parte da sociedade se comunica, o processo de alfabetizacao e vinculado a valores 

ideologicos que segrega os que leem dos que nao sabem ler. 

E uma visao preconceituosa, porem verdadeira e e crucial despertar nos alunos a 

vontade de ler, o gosto pela aventura de ler, mesmo ela nao sendo inata e de suma 

importancia para a nossa vida cotidiana 

Aprender a ler nao e tao somente decodificar signos lingiiisticos e fonemas, ler e 

fazer previsoes sobre o texto, construir significado do que foi lido e refletir diante do 

assunto enfocado. 

A leitura precisa ter sentido para os discentes, a escola deve oportunizar-lhe 

condicoes de vivencia-la desde a alfabetizacao, atraves de varios generos textuais: noticias, 

fabulas, bulas de remedios, receitas e outros. 

De acordo com Gagliari (1995: 148): " A atividade fundamental desenvolvida na 

escola para a formacao dos alunos e a leitura". 

Somos conhecedores do quanto a leitura e importante para o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. Aprender a ler nao e tao somente 

decodificar signos lingiiisticos, e compreender o texto lido e refletir diante do assunto 

enfocado. Ler e escrever convivem juntos desde os primeiros anos da escola. Entretanto, 

nem sempre essa relacao acontece de modo espontaneo ou de acordo com a experiencia do 

cotidiano do aluno, geralmente adota-se uma cartilha que em algumas vezes nao oferecem 

condicoes ao educando de se tornar um aluno-leitor, assumindo-a como uma pratica social 

em suas vidas. 

A escola em alguns casos e o ambiente em que os discentes mais terao contato a 

materiais de leitura, j a que de acordo com a situacao socioeconomica do nosso pais, ter 

uma biblioteca em casa e privilegio de uma minoria de aluno, sendo assim a escola passa a 

ser uma biblioteca para eles. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No ano de 2000, por meio do Programa Nacional Biblioteca na Escola, foram 

distribuidos pelo MEC aproximadamente 110 titulos, abrangendo desde textos 

contemporaneos ate os classicos, mas em algumas escolas asses livros continuam 

guardados em armarios fechados para que os alunos nao os extraviem. 

De acordo com Martins: "Saber ler e escrever j a entre os gregos e romanos 

significava possuir bases de uma educacao adequada para a vida [ . . . ] " . (2003: 22). Ler e 

escrever eram privilegio de pouquissimos, j a que a expansao da leitura serviu para a 

consolidacao da burguesia enquanto classe dominante. 

Nesta perspectiva Cagliari diz que: "Quem nao le sao pessoas vazias ou subnutridas 

de conhecimento". (1995:150). 

E claro que a experiencia de vida nao se reduz a leitura, mas a falta dela podera 

alijar a nossa autonomia de agir sobre uma sociedade capitalista. A leitura e um 

instrumento para obter melhores condicoes de vida e prosperar. 

As criancas trazem para a escola seus conhecimentos, valores, sentimentos e 

desejos, isto e, os conteudos de suas vidas, o que suas vidas contem. A funcao da escola 

deve ser a de propiciar situacoes em que as criancas ampliem e aprofundem o sentido da 

vida, para ampliar e aprofundar o sentido da vida de nossos alunos, partindo de suas 

realidades, e preciso ouvi-los, instiga-los a falar, a conversar e a discutir. 

De acordo com Freire: " A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra 

[ . . . ] " (2001, p.20). Portanto a leitura esta intrinseca ao nosso viver no mundo, em conjunto 

fazemos a leitura do mundo, aprendemos o seu significado, ao desvelar novos 

conhecimentos. 

Na relacao entre a escola e a vida esta a linguagem escrita e oral que nas sociedades 

letradas perpassa todas as nossas atividades, a escrita esta na placa da rua, no dinheiro da 

moeda ou papel, nos meios de transporte, nos documentos, nas embalagens e nos rotulos. 

A relacao entre a escola, a leitura e a vida pode ser muito significativa, a melhor 

coisa que devemos fazer por nossos alunos e criar espacos na sala de aula para conversas, 

para manuseio e leitura de diversos materiais. 

Segundo Martins: "Ler e, portanto um ato criador de colher conhecimentos, 

conduzindo o leitor a redimensionar o que j a esta estabelecido, fazendo-o ajustar o novo ao 

velho e que resulta numa renovada visao do mundo". (2004: 11). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A leitura e para alguns um processo de descoberta e prazer. Duas pessoas fazem a 

mesma leitura de um texto, mas cada uma compreende de um jeito particular, isso implica 

em interpretacoes diferentes. 

A reflexao critica, a criatividade, a autonomia sao bases do conhecimento pessoal, 

mas em algumas escolas nao tem havido espaco para que os alunos desenvolvam essas 

potencialidades. 

A atitude do educando nas vivencias da escola e do mundo deve ser participativa, 

inteligente, critica e autonoma. Portanto, para que as potencialidades dos alunos se 

desenvolvam e necessario esquecer da memorizacao e da fixacao. E preciso cultivar 

atraves da leitura a reflexao, o pensamento autonomo, a imaginacao criadora. 

As escolas que nao leem para os seus alunos e nao lhes permitem fazer as suas 

proprias leituras, consequentemente estarao fadadas ao insucesso, pois nega o que e 

fundamental para a sua formacao, e enquanto ser humano e integrante de uma sociedade 

nao atendera a contemporaneidade do mundo. 

Praticamente tudo o que se ensina na escola esta diretamente ligado a leitura 

dependendo da mesma para se desenvolver, e uma pratica social que envolve atitudes, 

gestos e habilidades que sao mobilizados pelo leitor e relaciona-se com o nosso proprio 

fato de estarmos no mundo. A leitura constitui-se em um precioso instrumento no processo 

de producao do conhecimento, por possibilitar o contato do leitor com diferentes formas de 

vivenciar e compreender o mundo. 

Nos deparamos diante da urgencia de uma compreensao mais ampla do conceito de 

leitura, por mais que saibamos que um dos principais objetivos da escola seja desenvolver 

o habito prazeroso da leitura, ainda nos deparamos com um numero alarmante de criancas 

que nao leem e apesar de varios estudos na area ainda vivenciamos os altos indices de 

analfabetismos. 

A maior parte da populacao brasileira adulta e funcionalmente analfabeta, assina 

seu nome, decifra alguns letreiros, mas nao consegue ler com compreensao, talvez essa 

deficiencia seja decorrente da falta do habito de ler nas series iniciais. 

O individuo comeca o desenvolvimento da leitura antes da escolarizacao, como diz 

Freire "a leitura do mundo precede a leitura da palavra", ou seja, a partir de sua vivencia 

com o meio que esta inserido e como afirma Martins: 

[...] o material da escola esta longe de proporcionar aprendizado 

tao vivo e duradouro como o desencadeado pelo cotidiano familiar, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pelos colegas e amigos, pelas diversoes e atribuicoes diarias, pelas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

publica96es de carater popular [...] (1994, p. 28) 

Compreendida como uma forma de comunicacao entre os seres humanos, a leitura 

nao e algo a ser meramente transferido do adulto para a crianca, e sim um processo 

articulado, independente e sequential. (Dias, 2001). A leitura flui naturalmente, mesmo 

sem termos conhecimentos dos codigos escritos, ao longo do tempo, esses conhecimentos 

vao sendo aprimorados. 

O ato de ler e em si complexo, no qual varios aspectos devem ser considerados, 

pois varia de leitor para leitor, depende do objetivo da leitura e o olhar a que ela se remete, 

bem como o contexto vivenciado. 

Percebemos a necessidade de mudanca no processo ensino-aprendizagem, 

principalmente no que se refere a formacao de leitores, j a que essa formacao podera trazer 

consequencias para toda a vida, que dependerao da pratica concebida pelos educadores, 

podendo ser pautada na construcao do conhecimento ou na mera reproducao de signos 

lingiiisticos. 

Devemos repensar a nossa pratica refletindo sobre as possiveis causas do fracasso 

escolar, especialmente no que se refere a leitura, portanto e preciso colocar em pratica 

saberes que sao indispensaveis ao desenvolvimento de uma praxis voltada para a 

construcao do conhecimento, em que a leitura seja instrumento de transformacao e prazer. 

Ainda vivenciamos processos educacionais fragmentados que pouco ou nada 

contribuem para a efetivacao da leitura, distanciando o ensino do seu objetivo: a formacao 

do individuo nas dimensoes sociais, cognitivas, psicologicas e culturais. 
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3- A N A L I S E D O S D A D O S 

3.1- M E T O D O L O G I A 

O estudo tem por tema o processo de aquisicao da leitura e quais sao as principais 

dificuldades encontradas na pratica diaria da EMEIEF. Antonio de Sousa Dias, localizada 

no municipio de Cajazeiras - PB, no sitio Cocos. 

Conforme Minayo,(1994, p. 16), "metodologia e o caminho do pensamento e a 

pratica exercida na abordagem da realidade"'. 

Julgamos necessario fazer um levantamento bibliografico que nos proporcionara 

uma aproxima9ao com o tema em estudo. 

Investigar a pratica da leitura ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condi9ao necessaria para compreendermos as dificuldades 

encontradas durante o processo de aquisi9ao da mesma. O estudo sera de carater qualitativa e 

exploratoria. 

Qualitativa por que, "ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspira9oes, 

cren9as, valores e atitudes, o que corresponde a um espa90 mais profundo das redoes, dos 

processos e dos fenomenos que nao podem ser reduzidos a operacion aliza9ao". (MINAYO, 1994, 

p: 22). Exploratoria por, "interrogar-nos preliminarmente sobre o objeto..."(MINAYO,1994, p: 26) 

Um dos principais elementos da metodologia sera a coleta de dados (entrevistas, 

observa96es, historia de vida), que buscara analisar a realidade da escola, atraves da observa9ao 

participante, onde o pesquisador e um membro sobre a reahdade que realizara o estudo de campo, 

ele passa a fazer parte daquele grupo para melhor coletar os dados. O investigado responde a um 

questionario com questoes que devem ser claras.(MINAYO, 1994) 

Os sujeitos desta pesquisa sao: 

• Alunos (20) - com os quais atraves de dinamicas ou estrategias de leitura, aplica9ao de 

exercicios cognitivos serao identificadas quais as suas principais dificuldades na leitura. 

• Professor (8) - compreender como ocorre o trabalho docente no que se refere a pratica 

de leitura em sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 - A N A L I S E DOS D A D O S D O S P R O F E S O R E S 

0 presente estudo teve como objetivo investigar quais sao os desafios vivenciados 

pelo professor no processo de formacao de leitores. Este trabalho foi realizado com oito 

professores da Educacao infantil ao quinto ano do Ensino Fundamental e 24 alunos do 

terceiro ano, da EMEIEF Antonio de Souza Dias, localizada na zona rural da cidade de 

Cajazeiras - PB. 

Apresentaremos a analise dos dados obtidos atraves da aplicacao do questionario 

com questoes objetivas, que retratam ideias e praticas docentes, bem como a percepcao das 

mesmas tem acerca da leitura e da sua importancia. 

- QUANTO A O H A B I T O D A LEITURA: Das oito professoras entrevistadas todas 

responderam que tem o habito de ler, pois e fundamental para o crescimento pessoal e 

professional. 

Porem, se faz necessario refletir sobre tais afirmativas, ja que Martins diz: 

[...] muitos educadores apregoam a necessidade da constituicao do habito 

de ler. A leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, 

proporcionando a formacao individual do individuo. Todavia os proprios 

educadores constatam sua impotencia diante do que denominam a crise 

da leitura. (MARTINS, 1994, p:25) 

- A RESPEITO DOS TIPOS DE L E I T U R A QUE C O S T U M A M FAZER: Todas 

afirmaram ler livros, dentre eles, cinco leem textos diversos, duas leem revistas e uma ler 

gibis. Supoe - se que as professoras buscam diversificar suas leituras, o que e essencial 

para educadores. 

... Compreender e interpretar textos escritos de diversos tipos com 

diferentes intencoes e objetivos contribui de forma decisiva para a 

autonomia das pessoas, na medida em que a leitura e um instrumento 

necessario para que nos manejemos com certas garantias de uma 

sociedade letrada. (SOLE,1998,p:18) 

Quando o professor permite integrar-se com diversos tipos de leitura, esta 

possibilitando a sua pratica educativa um melhor desenvolvimento e isso implica em 

mudancas que sao necessarias para o processo de formacao de leitores. 

UNVERSI CADE FEDERAL 

DECAM PI NA GRANDE 

c W u D E FORMACAO DEPROFESSORS 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS • PARAlBA, 



2 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- M A T E R I A I S QUE U T I L I Z A M N A SALA DE A U L A PARA T R A B A L H A R A 

LEITURA: Com relacao aos materiais utilizados, todos disseram que nao utilizam apenas 

o livro didatico, trabalham com livros de literatura infantil, gibis, receitas, panfletos e etc. 

E possivel perceber a diversidade de materiais o que enriquece o ambiente educativo, 

viabilizando assim o interesse dos alunos pela leitura. 

Favorecer a interacao do aluno com diferentes generos textuais possibilita ao 

sujeito nao so decifrar, mas compreender o que se le, seja para fins praticos ou para 

enriquecer nossa visao de mundo, aumentando a nossa capacidade de se expressar, de se 

comunicar e inferir opinioes e exercer a sua cidadania. 

- Q U A N T O AS ESTRATEGIAS DE L E I T U R A U T I L I Z A D A S PELOS PROFESSORES 

E M SALA DE A U L A : Todos afirmaram que realizam a leitura individual pois facilita o 

acompanhamento processual dos alunos, em algumas ocasioes tres fazem uma leitura 

coletiva, quatro uma leitura silenciosa e uma com dramatizacao. 

Somos conhecedores de que o ato de ler e em si complexo, devemos assim 

considerar varios aspectos acreditando que a aprendizagem so sera impulsionada mediante 

desafios e problematizacoes tendo no professor o papel incentivador e mediador. Como 

afirma Dias (2001,p:43): 

"Fazendo com a escola ou momentos em sala de aula proporcionem situacoes reais 

e diversificadas". 

A utilizacao de estrategias de leitura por parte do professor, torna-se fundamental 

para que as atividades pedagogicas em relacao a leitura possam acontecer de forma 

prazerosa, nao se restringindo a mera decodificacao. 

- A N A L I S A N D O AS METODOLOGIAS A D O T A D A S E M SALA DE A U L A PARA 

DESENVOLVER O USO D A LEITURA E D A ESCRITA: Os oito professores dizem dar 

preferencia as aulas expositivas e producoes textuais, com debates para interpretar os 

textos lidos. Argumentaram que nao dispoem de materiais didaticos que favorecam 

metodologias dinamicas que despertam o interesse dos alunos. A principio apenas o livro 

didatico, giz e atividades mimeografadas que sao reduzidas. 

Percebe - se que tentam trazer inovacoes para as salas de aula para contribuir na 

formacao do aluno como leitor, porem precisamos nos questionar sobre como se da o uso 
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dessas metodologias em sala de aula, a frequencia com que e trabalhada esse realmente 

desperta a criticidade do aluno. 

- A O SEREM QUESTIONADAS SE O T R A B A L H O C O M A L E I T U R A PODERIA 

INTEREERIR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM: As professoras 

responderam unanimamente que sim. O que revela as professoras consciente da 

importancia e da necessidade do habito de ler. "O melhor que a escola pode oferecer aos 

alunos deve estar voltado para a leitura". (Cagliari, 1994, p: 148) 

Ao ler as letras o aluno descobre o mundo que esta a sua volta, o nao ler provoca a 

baixa auto-estima nos mesmo o que resulta em repetencia ou evasao escolar. 

- QUANTO A IMPORTANCIA D A LEITURA: Professor A diz, "a leitura e o 

desenvolvimento do aluno como um todo". Percebe - se que a mesma tem consciencia do 

quanto a leitura e importante para o desenvolvimento integral do aluno. Comungando com 

Martins (1994, p.22-23) quando diz: "saber ler e escrever, j a entre os gregos e romanos, 

significava possuir as bases de uma educacao adequada para a vida, [...] ler significa 

inteirar - se do mundo, sendo uma forma de conquistar autonomia, de deixar de ler pelos 

olhos de outrem". 

Professor B, C, D e F dizem que a leitura e importante tanto para o aluno como para 

o professor. Para Martins (1994, p.20) diz que: "a aprendizagem em geral e a da leitura em 

particular significa uma conquista de autonomia, permite a ampliacao dos horizontes, 

implica igualmente um comprometimento e acarreta alguns riscos". 

Essa aprendizagem deve ocorrer por parte de ambos, educadores e educandos, 

especialmente pelo educador, pois dele parte o incentivo, o estimulo. Para Cagliari (1994, 

p. 149) "tudo que se ensina na escola esta diretamente ligado a leitura e depende dela para 

se manter e se desenvolver". 

Para as professoras E e G sera o habito de ler que ira desenvolver nos alunos o 

gosto pela leitura. Desenvolver esse habito e de fato um dos grandes problemas que vem 

sendo vivenciado no cenario da educacao brasileira. Concordamos com Cagliari que diz: 

"a escola que nao le muito para os seus alunos e nao lhe da a chave de ler muito esta 

fadada ao insucesso". (1994,p:150) 

Por isso a leitura deve ser vivenciada diariamente nas nossas salas de aulas, 

oportunizar aos nossos alunos o direito de conhecer a leitura nao como simples ato de 
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prazer, mas como um ato necessario para o nosso crescimento individual e coletivo. Como 

diz a professora H , "e acima de tudo uma necessidade para todo ser humano". 

De modo geral, todas concebem a leitura como alavanca para resolver problemas 

relacionados ao processo ensino aprendizagem, nas diferentes disciplinas e no processo 

global da educacao. Devemos entender que ler nao e somente para decodificar simbolos, e 

um desejo que deve aflorar a cada dia seja na escola ou no meio social em que vive. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3- A N A L I S E D O S D A D O S D O S A L U N O S 

Continuamos a pesquisa com os docentes do terceiro ano da referida escola que tem 

de oito a quatorze anos os mesmos foram questionados de forma coletiva e refletindo item 

por item. Os itens sao: 

- QUANTO A O H A B I T O D A LEITURA: Ao serem questionados se gostavam de ler 

ficou visivel nos depoimentos que os docentes nao cultivavam o habito de ler. Dos vinte e 

quatro alunos entrevistados, cinco tem o habito de ler em casa e na escola, desseseis nao 

gostam de nao gostam de ler e tres leem as vezes, mas nao gostam. 

Entendemos que no curriculo escolar e necessario organizar a leitura diaria 

durante o trabalho educativo, em virtude do objetivo de despertar no docente o desejo de 

ler e proporcionar que os mesmos tenham contato com materiais de leitura fora da escola. 

Diante disto, e necessario reproduzir uma educacao verdadeiramente comprometida 

com o exercicio da cidadania, criando condicoes para o desenvolvimento das capacidades 

de uso eficaz da linguagem que satisfaca as necessidades pessoais e sociais. 

Assim os PCN's (2001) descrevem: 

A leitura na escola tem sido, fundamentalmente, um objeto de 

ensino. Para que possa construir tambem objeto de aprendizagem, e 

necessario que faca sentido para o aluno. (PCN's, 2001,p:54) 

- A RESPEITO DOS TIPOS DE LEITURA QUE C O S T U M A M FAZER: Neste quesito 

houve um consenso todos leem somente em funcao das exigencias da professora, pois 

dizem ter preguica para ler. Formar leitores nao e tarefa facil, no entanto, nao e impossivel, 

mas requerem condicoes que favorecam esta pratica, os PCN's sugerem que a escola deve 

ter uma boa biblioteca, organizar e planejar momentos com atividades que envolvam a 
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leitura e emprestimos de livros. E preciso envolver a todos da escola para se construir uma 

politica de formacao de leitores. 

- MATERIAIS , ESTRATEGIAS E METODOLOGIAS QUE A PROFESSORA 

U T I L I Z A N A SALA DE A U L A PARA T R A B A L H A R A LEITURA: Constata-se a falta 

de recursos didaticos nas escolas publicas o professor tem o livro didatico como subsidio, 

mas a professora tenta buscar outras alternativas para ajudar nas atividades assim os alunos 

nao ficam tao dispersos, Bacelar & Cunha (2000, p.54) afirmam: "Os recursos de ensino 

devem fazer dos alunos bons leitores, que sintam prazer e gosto pela leitura e, se possivel, 

que se apaixonem por ela." 

E importante criar um ambiente alfabetizador, sendo ele na escola ou na familia, 

um espaco com livros, textos, jornais, revistas e etc. 

- A IMPORT A N C I A D A LEITURA N A ESCOLA E N A V I D A : Todos os alunos dizem 

que a leitura e importante e citaram exemplos de pessoas idosas que nao sabem e 

enfrentam dificuldades para assinar o seu nome, nao reconhecem o nome dos remedios que 

tomam e podem ate serem enganados. Mas mesmo assim nao gostam de ler ficam 

cansados. 

Diante das negativas dos alunos certamente em algum momento e com a ajuda do 

professor os alunos despertaram o prazer pela leitura. Neste sentido Martins (1994, p.87) 

diz que: " A leitura, mais cedo ou mais tarde, sempre acontece, desde que se queira 

realmente ler. Acima de tudo, precisamos ter presente que nao conseguimos de vez dar o 

pulo do gato - bem, que se continue andando ainda pouco, pois nao e pecado caminhar." 

Um dos principais desafios da escola e sem diivida a pratica da leitura, a sua 

aquisicao e imprescindivel para a autonomia cidada em uma sociedade letrada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.4. A N A L I S E DO E S T A G I O 

Escola:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escola Municipal de ensino Infantil e Fundamental Antonio de Sousa Dias; 

Localizacao: Esta localizado na zona rural da cidade de cajazeiras, no sftio Cocos; 

Clientela: A grande maioria dos alunos e proveniente da classe baixa, pessoas carentes de 

sitios vizinhos, tais como: caicara I e I I , Cachoeirinha, Azevem, Assentamento Frei Beda, 

entre outros; 

Turnos: Na escola funcionam os anos do Ensino Infantil pela manha, a tarde funciona o 

Ensino Fundamental e a noite, as turmas de EJA; 

Dependencias: Sao distribuidos em salas de aula, banheiros, cozinha, dispensa, diretoria, 

secretaria, patio para recreacao, nao ha biblioteca; 

Recursos: Mimeografo, televisao, video; 

Situacao dos professores: todos sao efetivos do municipio; 

Total de alunos: sao 900 alunos no total, distribuidos nos tres turnos, sendo que pela 

manha e a tarde cada sala tem cerca de 40 alunos e a noite 25 alunos, em media. 

Projetos: a escola nao desenvolve nenhum projeto. 

O estagio supervisionado aconteceu na escola ja citada no periodo de Setembro a 

Outubro de 2009 e foi realizado com alunos do 3° ano. 

A turma era composta de 22 alunos, entre meninas e meninas, a frequencia era 

razoavel. Na sala nao havia nenhum recurso que incentivasse a leitura, havia poucos 

murais, tinha lousa, as cadeiras eram velhas, os livros do professor e os cadernos dos 

alunos eram cedidos pelo municipio. Nao havia frases acolhedoras nem incentivadoras nas 

salas de aula, algumas estavam distribuidas nos corredores da escola. Os recursos didaticos 

eram precarios para a quantidade de alunos na escola, mas sao solicitados aos pais como: 

lapis de cera, cola, tesourinha e cadernos. Os alunos sao bastante dispersos e geralmente 

nao acompanham bem a professora. 

A maioria das aulas era expositiva, o material mais utilizado pela professora era a 

lousa, o livro didatico e o caderno, infelizmente nao havia uma organizacao com relacao a 

metodologia a ser usada para instigar os alunos para a leitura. 

A crianca entra em contato com varios objetos, e aqueles que mais lhe chamarem a 

atencao sao conservados atraves da linguagem escrita e assim ela descobre o prazer de ler 
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antes de aprender a ler, podemos tambem trabalhar na escola o contexto dos alunos, 

aproveitando o conhecimento previo dos alunos, para que assim o dia-a-dia deles possa 

contribuir para a formacao de leitores mais compreensivos e criticos, pensando assim, o 

trabalho com leitura construira leitores competentes. (Martins, 1994, p.28) 

Observamos tambem que a maioria dos alunos nao sabe le direito, o grau de 

aprendizado dos alunos nao e igual, uns apresentam mais dificuldades de ler e 

compreender do que outros, e isto atrapalha um pouco o desenvolvimento das tarefas 

aplicadas pela professora. A compreensao dos textos e bastante lenta na sala, um fato 

preocupante, pois um aluno que tem o habito de ler, mesmo nao tendo um bom 

desempenho em alguma disciplina (talvez) compreenda os conteudos transmitidos. 

Consideramos a leitura uma atividade fundamental desenvolvida pela escola para a 

formacao dos alunos, ela e a extensao da escola na vida das pessoas. Assim, concordamos 

com Cagliari (1995, p.148): quando ele afirma: "E muito mais importante saber ler do que 

escrever." Esta instituicao ainda precisa ensinar a ler e entender nao so as palavras, mas, 

tambem os textos especificos de cada materia, pois tudo o que e ensinado na escola esta 

ligado a leitura e depende dela para se manter e se desenvolver. 

Toda a observacao realizada anteriormente ao estagio nos proporcionou um 

conhecimento sobre os alunos que trabalhamos posteriormente. Procuramos atender as 

necessidades daquela turma e buscar caminhos para que despertem naquelas criancas o 

encanto e a importancia da leitura. 

Apesar de dispormos de todo o material adquirido uma grande inseguranca nos 

tomou conta, pois o maior intuito era trabalhar o conteiido de modo que prendessemos a 

atencao e a participacao da sala. Motivando-os para o tema em estudo. 

Em um dos primeiros encontros trabalhamos com cantigas de roda, considerando 

que os alunos gostam de cantar. Apos apresentarmos em cartolina uma cantiga de roda 

bem conhecida de todos, cantamos, depois realizamos uma leitura coletiva e com este 

mesmo texto em maos mimeografado, foi solicitado que cada um realizasse uma leitura 

individual. Posteriormente trabalhamos a compreensao do texto exposto e em seguida a 

sala foi dividida em grupos e cada grupo expos uma cantiga de roda na sala. 

A apresentacao da musica ocorreu de forma animada, para os alunos, aquela 

atividade parecia mais uma brincadeira do que uma tarefa. Conseguimos que todos 

participassem entao nao houve dificuldades j a que os alunos conheciam a maioria das 

cantigas de roda apresentadas. Observamos as habilidades dos (as) alunos (as), da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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oralidade, junto com a socializacao da turma e o incentivo a leitura, que consideramos um 

bom resultado nestes aspectos. 

Utilizando o conhecimento previo dos alunos sobre as frutas, expomos em outro 

momento varias gravuras em cartolina e questionamos os alunos de que maneira 

poderiamos utilizar aquelas frutas que sao tipicas da regiao nossa casa, alguns responderam 

e deram varias sugestoes e entao apresentamos para eles uma receita de salada de frutas, e 

distribuimos para cada um uma divertida receita mimeografada . Em seguida eu l i o texto 

para eles e cada aluno leu individualmente e quem terminasse de ler recebia lapis de cera 

para que pintassem as gravuras na tarefa. Feito isso, solicitei que alguns falassem um 

pouco do que ja tinhamos discutido. O intuito era incentivar a leitura, seja qual texto for e 

analisar o interesse e participacao dos alunos. Contido o resultado de compreensao nao foi 

muito satisfatoria, pois apesar de trabalhar com aspectos que eles conheciam, alguns nao se 

sentiam a vontade para opinar, enquanto outros queriam transformar a sala numa bagunca. 

Percebemos que nao era trabalhada com os alunos historias em quadrinhos, entao 

desenvolvemos este conteiido, no interesse de deixa-los bem a vontade, para aquele 

momento de leitura. Entao, distribui varias revistinhas e os deixei um pouco para que eles 

lessem, e dividimos a sala em equipes, j a que a quantidade de revistas era menor que o 

numero de alunos, e assim a turma foi dividida, mesclamos os (as) alunos (as) com maiores 

dificuldades de leitura dos que apresentavam menos. O interesse e participacao foram 

bastante proveitosa, alguns falaram pouco dos personagens e das historinhas que tinham 

nas revistas. Aproveitando o abuso dos sinais de pontuacao, chamamos a atencao deles 

sobre esse tema. Analisamos agora o conhecimento previo dos alunos sobre esses sinais de 

pontuacao que era razoavel e a relacao das gravuras com os sinais e frases. 

Outro tema bem divertido para utilizar em sala de aula sao as advinhas, j a nesta 

aula, foram apresentadas algumas advinhas na cartolina e os alunos responderam algumas, 

apos, apresentamos as respostas daquelas que a turma nao respondeu. Sugerimos aos 

alunos outros tipos de advinhas e alguns se mostraram bem a vontade e lancaram varias 

para a turma. Posteriormente discutimos acerca de como e importante realizarmos uma 

leitura atenta nao so para este tipo de texto, bem como em outros. Nesta aula observamos a 

socializacao da sala de aula para a leitura, esta foi bem divertida e os alunos participaram, 

respondendo e perguntando. 

Em outro momento, propomos trabalhar com diversos portadores de textos, 

atentando-os para ler para buscar informacoes e reconhecer que todos os tipos de textos 
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contem alguma informacao. E assim o fizemos, distribuimos para a sala revistas, jornais, 

rotulos de produtos, papel e tesoura e solicitei que os alunos recortassem algo que 

houvesse o que citamos acima. Apos o recorte e colagem do material, discutimos sobre o 

que os alunos produziram, realizamos a leitura de um dos anuncios contido em um dos 

trabalhos e pedimos que eles produzissem algum tipo de amincio, assim, o fizeram, e 

alguns leram o que produziram para a sala. Esta aula tambem foi proveitosa, pois, todos 

realizaram a atividade, claro que alguns com suas dificuldades e limitacoes, todos tiveram 

o interesse de pesquisarem e escrever o que foi solicitado. 

Assim, tentaremos trabalhar a leitura e o incentivo que deve evidenciar a escola, a 

este tema, questionando as dificuldades encontradas pelos alunos dos anos iniciais em 

trabalhar com leitura, e identificando tais dificuldades, para que assim, trabalhemos para 

realizarmos uma pratica bem desenvolvida, na vida educacional e pessoal de cada aluno, os 

proporcionado acesso a leitura e a oportunidade de se tornarem sujeitos envolvidos no 

processo de aprendizagem e cidadaos que possam utilizar os beneficos da leitura na vida 

social e pessoal. 
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Consideracoes conclusivas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em vista dos aspectos antes exposto, percebemos que uma pedagogia da leitura que 

objetiva o processo de construcao do leitor, se funda na relacao cotidiana do aluno com os 

diversos tipos de textos. Mais do que isso, uma pedagogia de leitura de cunho 

transformador que propoe, ensina e encaminha a descoberta da funcao da leitura pelos 

textos . 

Consideramos que para promover a leitura e preciso assegurar oportunidades de 

estudos ou em programas educativos nos quais as pessoas possam continuar aprendendo ao 

longo da vida, as acoes direcionadas a leitura juntamente com a alfabetizacao devem estar 

conectadas a possibilidades de aplicar e aperfeicoar conhecimentos e habilidades recem -

adquiridas. As praticas de alfabetizacao devem promover a leitura, a interpretacao e a 

producao de uma grande diversidade de textos, o enfrentamento de variadas situacoes 

comunicativas, e o reconhecimento dos desafios e problemas que se colocam ao produzir 

uma mensagem, a reflexao sobre a linguagem, convertendo - se em objeto de analise e 

estudo, tendo em vista a comunicacao e interacao entre as pessoas. 

E indispensavel que os alunos leiam diariamente, para que de fato favorecam o 

desenvolvimento da compreensao leitora, pois ler e um processo complexo, no qual todas 

as pistas e aprendizagens so podem ser alcancadas atraves da propria leitura. 

No intuito de ajudar os alunos a superarem as suas dificuldades nos anos iniciais no 

processo de aquisicao da leitura, constatamos tambem que e preciso fortalecer e apoiar os 

educadores, no sentido de serem pesquisadores e reflexivos em sua pratica estabelecendo 

interacoes com os educandos nas quais respeitem as suas culturas, valores e expectativas.O 

grande desafio consiste em estabelecer um processo de formacao permanente, promovendo 

aprendizagens relevantes para o profissional em educacao no que diz respeito as suas 

praticas pedagogicas e assim correspondam as demandas educativas atuais do coletivo e 

nao de interesses mundiais. 

A escola deve propiciar que o encontro do aluno com o texto seja uma experiencia 

gratificante e nesse sentido encorajar a quebra da rotinizacao, seja qual for o nivel de 

leitura, existem varias dificuldades na aquisicao da leitura, mas cabe a escola supera-las e 

trilhar com o alunos os caminhos da leitura. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE C A M P I N A GRANDE 

CENTRO DE F O R M A C A O DE PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A DE EDUCACAO 

PROFESSORA: M A R I A JANETE DE L I M A 

A L U N A : T E R E Z A CRISTINA ALVES SOARES 

Caro professor, 

A aplicabilidade desse projeto tem por finalidade analisar a pratica docente 

do ato de ler, contribuindo para a melhoria da mesma no contexto escolar. Portanto, 

solicito que responda este questionario, deixando claro que tem apenas finalidades 

academicas. 

1. Voce tem o habito de ler? 

() sim ( ) nao ( )as vezes 

2. Que tipo de leitura costuma fazer? 

( )revistas ( ) jornais ( ) livros ( )leio somente em funcao das exigencias do 

meu trabalho ( )outros 

3. Que tipo de material utiliza na sala de aula para trabalhar a 

leitura? 

4.Que estrategias de leitura voce utiliza na sala de aula? 

5.Quais as metodologias que utiliza na sala de aula para trabalhar leitura? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. Na sua opiniao o trabalho com a leitura pode interferir no processo de ensino 

aprendizagem? 

( ) S i m ( )Nao 

7. Qual a importancia da leitura? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE C A M P I N A GRANDE 

CENTRO DE F O R M A C A O DE PROFESSORES 

U N I D A D E A C A D E M I C A DE EDUCACAO 

PROFESSORA: M A R I A JANETE DE L I M A 

A L U N A : T E R E Z A CRISTINA A L V E S SOARES 

Caro aluno, 

A aplicabilidade desse projeto tem por finalidade analisar a pratica docente 

do ato de ler, contribuindo para a melhoria da mesma no contexto escolar. 

1 .Voce tem o habito de ler? 

( ) sim ( ) nao ( )as vezes 

2. Que tipo de leitura costuma fazer? 

( )revistas ( ) jornais ( ) livros ( )leio somente em funcao das exigencias da 

minha professora ( )gibis 

3. Que tipo de material utiliza na sala de aula para trabalhar a leitura? 

( ) livro didatico ( )receitas ( )literatura infantil ( )panfletos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Que estrategias de leitura seu professor utiliza? 

( )coletiva ( )silenciosa ( indiv idual ( )dramatizada 

5. Quais as metodologias que o deu professor utiliza em sala de aula? 

( ) aula expositiva ( ) debates ( )producoes textuais 

6. Na sua opiniao o trabalho com a leitura pode interferir no processo de ensino 

aprendizagem? 

( ) S i m ( )Nao 

7. A leitura e importante para a vida 

( ) S i m ( )Nao 
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