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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo que tern como tema "Experiencias de leitura com alunos do 5° ano 

do ensino fundamentaP'teve como objetivo percebermos que a leitura e um caminho 

para despertar a consciencia critica, E para isso deve ser motivadora para que se 

tenha pratica em realizar a leitura no dia-a-dia utilizando diversos generos textuais e 

sempre procurando o ludico para se ter prazer em obter conhecimentos. Dessa forma, 

atraves dos problemas apresentados no processo de ensino aprendizagem da leitura 

buscamos atraves de pesquisas, basearmos em alguns autores, investigando a 

respeito de como despertar o interesse dos educandos pelo habito de leitura. Nesse 

intuito, iniciamos relatando sobre o papel da leitura no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos diante a tematica estudada, observando os problemas mais 

apresentados em sala de aula a respeito da dificuldade da leitura. Assim a partir do 

exposto tentamos alcancar e solucionar alguns problemas vistos em sala de aula. 

Logo em sequencia, para aprofundarmos nosso trabalho lemos alguns livros para 

adquirirmos mais conhecimento e fundamentarmos nosso referencial teorico. Ja na 

metodologia, usamos alguns procedimentos que utilizamos na realizacao de atividade 

de leituras e por ultimo analisamos os dados dessas atividades feitas. Sem falar, que 

como parte final fizemos uma analise do estagio realizado na escola Galdino Pires 

ferreira, observando o que vimos na sala de aula. E por fim, as consideracoes finais 

dando nossa opiniao e entendimento geral do trabalho desenvolvido. 

Palavras-Chaves; Alunos. Dificuldades. Leituras, aprendizagem, ensino, motivacao. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura nas salas de aula tem-se apresentado distante de uma pratica 

que promova a formacao de leitores, crit icos, participativos, com competencia 

de futuramente tornar-se escritores, pois para produzir textos coerentes e 

necessaria uma boa pratica de leitura. Atualmente, muito se discute, das 

dif iculdades existentes com relacao ao processo de aquisicao da leitura e da 

incompreensao de que se le, ocupando, esta problematica, milhares de teses 

em todo o mundo. 

Discute-se, e m oportunidades diversas a necessidade de encontrar um 

caminho para facilitar aos educandos, a conquista da compreensao da leitura 

desde as series iniciais. A leitura deve ser vista como meio de desenvolvimento 

e, portanto, colocada em pratica nas escolas, pois muitos alunos nao tern 

oportunidades fora dela de manter contatos com bons materiais de leitura e 

pessoas que o incent ivem a ler, daf a escola deve assumir este papel para que 

forme leitores crit icos, dependendo do tipo de leitura e da forma como a 

mesma e ensinada pelo professor em sala de aula. Desta pratica vai depender 

o fracasso ou o sucesso do processo ensino aprendizagem relacionado ao ato 

da leitura. 

Baseando no exposto acima e na experiencia de educadora vejo a 

necessidade de desenvolver na Escola Galdino Pires Ferreira praticas de 

leitura a partir do processo de compreensao da mesma, para que os alunos 

possam nas series futuras serem capazes de interpretar textos, si tuacoes e ate 

mesmo de serem construtores e mediadores desse processo de leitura para 

formacao de cidadaos crit icos e reflexivos. No entanto, muitos alunos por nao 

desenvolver uma boa pratica de leitura sentem o receio de nao ter a 

capacidade de produzir textos, pois e a escola que tern a obrigacao de formar 

leitores competentes, que saibam fazer uso da leitura nas suas mais diversas 

praticas sociais. Dai vem a seguinte indagacao. Como os alunos interpretam e 

compreendem o que leem? 

Para responder a esta pergunta apresentamos os seguintes objetivos. 

• Anal isar como os alunos compreendem os textos; 
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• Investigar em que nfvel de interpretacao de textos os alunos se 

encontram. 

Com o intuito de alcancar esses objetivos, propomos trabalhar com 

textos diversif icados que trouxessem aprendizagem e or ientacoes para o 

cotidiano dos alunos. 

Deste modo, procuramos fazer um resgate no I capitulo sobre "o papel da 

leitura na construcao da cidadania" no qual de acordo com as palavras de 

Cagliari (1995) reforca que a leitura e uma heranca maior que qualquer diploma 

e que e um dos pontos mais importante de nossa vida ,nao so dentro da 

escola, mas tambem fora dela. 

Em se tratando de leitura, no sub item 1.1 ressaltamos a respeito de como e 

importante "o papel da escola e do professor na construcao do habito da 

leitura", privi legiando-a como um fator necessario no universo do aluno em seu 

desenvolvimento desde as primeiras series iniciais. 

O outro subi tem 1.2 e m que nao deixamos de citar foi "a motivaeao da 

leitura para formacao do leitor", o quanto o ato de ler e algo que pode ser 

fascinante se for motivado pela escola e a famil ia. Nessa perspectiva, vale 

destacar que nos dias de hoje, sao poucos os que se interessam em ler livros, 

diversif icados. Diante disso podemos notar que o individuo que le esta 

construindo a sua propria compreensao de mundo. 

E dando cont inuidade ao assunto, o II capitulo intitulado argumenta sobre a 

questao da metodologia, onde foram feitos testes de leituras desenvolvidos em 

sala de aula observando o nivel de desempenho dos alunos na realizacao das 

leituras. 

Vale sal ientarmos que uti l izamos como instrumento de analise de dados, 

alguns testes de leituras, observando a parte quantitativa e o nivel de alunos 

que possuem ou nao dif iculdades na aprendizagem da leitura. Feito isso, 

depois adentramos para o subi tem 3.1 analise do estagio, onde argumentamos 

sobre a escola no geral sua estrutura, acao pedagogica, de acordo com o 

projeto polit ico pedagogico da escola e os fatos ocorr idos durante o nosso 

estagio, anal isando as dif iculdades no ambito da aprendizagem da leitura. 

Nas consideracoes finais, mostramos a nossa compreensao da tematica "as 

experiencias de leitura com os alunos do 5° ano do ensino fundamental" , 
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argumentando nossa reflexao sobre o assunto e como percebemos o estudo 

apos o desenvolv imento do trabalho. 

11 



1 O P A P E L DA L E I T U R A NA C O N S T R U C A O DA CIDADANIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho tern como base a nocao de que o individuo para viver 

melhor e m sociedade precisa ter uma leitura do mundo. Diante disso, o leitor 

passa a compreender melhor a leitura das palavras, como afirma Freire (1988, 

p. 12), "Primeiro, a ' leitura' do mundo em que me movia; depois a leitura da 

palavra que nem sempre, ao longo de minha escolar izacao, foi a leitura da 

'palavramundo'". 

Todo ser humano tern uma leitura de mundo, ao chegar a escola este 

conhecimento se ampl ia com ajuda das leituras cientif icas, adotadas pelos 

professores no decorrer da vida estudanti l do alunado. Percebemos segundo 

Martins (1994, p. 24) que "a leitura seria a ponte para o processo educacional 

eficiente, proporcionando a formacao integral do individuo". 

Dessa forma, percebemos que a leitura tern sido foco de preocupacao 

em nossas escolas, porem, ler e um ato muito importante no cotidiano de uma 

pessoa, uma atividade fundamental que e desenvolvida no dia-a-dia de cada 

um, e e com a pratica da leitura que sera impedido o fracasso escolar de 

muitas cr iancas que f requentam a escola. De acordo com Cagliari (1995, p. 

148). 

"A grande maioria dos problemas que os alunos encontram ao 

longo dos anos de estudo, chegando ate a pos-graduacao, e 

decorrente de problemas de leitura. O aluno muitas vezes nao 

resolve problemas de matematica, nao porque nao saiba 

matematica, mas porque nao sabe ler o enunciado do 

problema [...]". 

Se o aluno nao fizer uma leitura adequada daquilo que Ihe esta sendo 

perguntado ou mesmo, se ele fizer uma leitura adequada, mas nao 

compreender o que esta lendo, nao sabera o sentido da pergunta feita e menos 

ainda qual resposta devera atribuir a questao. Ass im, pode-se deduzir que a 

falta do habito de ler e um dos grandes problemas na hora de resolver uma 

questao escrita. 
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No entanto, o aperfeicoamento da leitura nao e obtido de imediato, pois 

precisa ser exercitada desde os primeiros anos de vida, antes mesmo da 

crianca saber codif icar o sistema de escrita. Vale ressaltar que, desde os 

nossos primeiros contatos com o meio social, comecamos aos poucos a 

compreender, a observar o que nos cerca e que essas situaeoes tornam-se os 

primeiros vest igios para lermos. Dai a importancia, desde cedo, de os pais 

incentivarem seus f i lhos a se famil iarizarem com os meios em que circulam a 

leitura. 

Como diz Cagliari (1995, p. 148)"[ . . . ] A maioria do que se deve aprender 

na vida tera de ser conseguido atraves da leitura fora da escola. A leitura e 

uma heranca maior do que qualquer diploma". A leitura se constitui um dos 

fatores preponderantes na aquisicao de qualquer saber, contudo, seu valor 

nem sempre Ihe foi devido. Durante um longo per iodo, os metodos de 

aprendizagem existentes eram designados a educacao dos mais abastados, 

aplicada pelo preceptor individualmente, concebido de maneira distinta. 

Segundo Freire (2003, p. 32) 

"A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. O ato 

de ler se veio dando na sua experiencia existencial. Primeiro, a 

"leitura" do mundo do pequeno mundo em que se movia; 

depois, a leitura da palavra que nem sempre, ao longo da sua 

escolarizacao, foi a leitura da "palavra mundo". 

As exigencias educat ivas da sociedade contemporanea sao crescentes 

e estao relacionadas as diferentes d imensoes da vida das pessoas: ao 

trabalho, a part icipacao social e polit ica, a vida famil iar e comunitaria, as 

oportunidades de lazer e de desenvolvimento cultural. 

O mundo passa atualmente por uma revolucao tecnologica que esta 

alterando profundamente as formas de trabalho e de interacao, em que numa 

economia cada vez mais globalizada, a competi t iv idade desponta como 

necessaria a subsistencia humana. 

Sobre este pr isma, torna-se oportuna a discussao sobre as formas de 

lidar com os novos tempos, bem como de fomentar, o discurso sobre a 

qualidade de ensino nas escolas, atentando para a ascensao no nivel de 

educacao de toda populacao e detectando os fatores que possam atender as 
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novas exigencias educat ivas, que a propria vida cotidiana impoe de maneira 

crescente no meio social . 

Neste sent ido, um dos instrumentos imprescindiveis para uma formacao 

geral e que possibil ite formar cidadaos crit icos, autonomos e atuantes, nesta 

sociedade e m constante mutacao, seria a pratica de leituras variadas, que 

promova de maneira direta ou indireta, uma reflexao sobre o contexto social em 

que estao inseridas, uma vez que o movimento dialetico da leitura deve inserir 

o leitor na historia deste milenio e o constituir como agente produtor de seu 

proprio f u tu re 

O exercicio da leitura, tal qual se encontra atualmente legit imado nas 

escolas, nao vai a lem da mera decodif icacao de signos graficos, os quais sao 

permeados de f ragmentos de livros didaticos, para nao fugir a regra imposta ao 

longo dos tempos e da historia do ensino em nosso pais, servindo como fonte 

de disseminacao de uma ideologia, que vai ao encontro do interesse dos 

detentores do poder com a massif icacao e formatacao do conhecimento 

humano. De acordo com Cagliari (1997, p.96); 

"Um dos objetivos mais importantes da alfabetizagao e ensinar 

a escrever. A escrita e uma atividade nova para a crianca, e 

por isso mesmo requer um tratamento especial na 

alfabetizacao. Espera-se que a crianca, no final de um ano de 

alfabetizagao, saiba escrever, nao que saiba escrever tudo e 

com correcao absoluta". 

Nesta perspect iva entendemos que os professores de alfabetizagao 

devam ser bem preparados, atualizados e dinamicos, de forma que tenham um 

bom embasamento teorico a respeito da natureza da escrita, do seu 

funcionamento e das diversas formas e si tuacoes de uso. E necessario 

tambem que os professores se preocupem com as formas graficas da escrita. 

A importancia da leitura no universo do aluno, com suas diferentes 

concepcoes, somente podera ser entendida e anal isada dentro de uma visao 

abrangente a respeito do papel da leitura na vida do homem. Podemos analisar 

a leitura e seu desenvolv imento segundo diferentes pontos de vistas e 

abordagens: aspectos comunicat ivos, aspectos psicologicos, pedagogicos, 

literarios, l ingulsticos, sociais e outros mais especif icos. 
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Desta forma, sem duvida alguma, a sua importancia da leitura na vida de 

um ser humano vai muito alem de um desses aspectos em separado e ao 

limitarmos nossa analise a uma unica abordagem recair iamos em uma visao 

demasiadamente reduzida de um fenomeno tao complexo quanto o ato de ler. 

Sendo a leitura o objetivo da escrita, entao, esta deve ser levada em 

consideracao em todos os momentos da aprendizagem, mesmo na hora de 

fazer um desenho e preciso que haja uma leitura inicial sobre o tema a se 

desenhar. Isto significa dizer que o codigo a ser expresso no desenho e aquilo 

que se pretende passar atraves de uma leitura simbol ica, porem de simples 

compreensao. Ou seja, uma leitura de qual idade. Conforme diz Cagliari (1997, 

p. 152) 

"Uma leitura sintagmatica e aquela em que o leitor acompanha 

palavra por palavra, numa certa ordem, adquirindo, em geral, 

apenas um significado literal de leitura. Ja uma leitura 

paradigmatica faz com que o leitor nao so descubra o 

significado literal das palavras e expressoes, a medida que vai 

lendo, como tambem traga para esse significado os 

conhecimentos adicionais, oriundos de seu modo pessoal de 

interpretar o que leu, tendo em vista toda sua historia como 

leitor e falante de uma lingua". 

Ass im sendo, nao podemos deixar que a essencia da leitura seja 

considerada apenas uma mera forma de avaliar o saber ler no ato da leitura 

bem feita; ou da escrita bem produzida; ou ainda da fala bem falada, mas sim, 

no entendimento a que se pode chegar, a que se pode presenciar e na 

aceitacao e compreensao do que foi lido, como forma de poder avaliar e 

oferecer uma concepcao propria ou semelhante daquilo que foi lido. Como diz 

Cagliari (1995, p.155) "Por leitura se entende toda manifestacao linguistica que 

uma pessoa realiza para recuperar um pensamento formulado por outra e 

colocado em forma escrita". 

As relacoes entre cognicao e discurso ou pensamento e l inguagem 

tornaram-se objeto de estudo de varias disciplinas der ivadas da linguistica 

(SILVA, 1985). Essa questao faz-nos refletir sobre a formacao de conceitos de 

leitura e as palavras que a designam, ao mesmo tempo em que revela a 

complexidade das relacoes entre conceitos e palavras. 
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A leitura do texto escrito constitui uma das conquistas da humanidade. 

Pela leitura, o ser humano nao so absorve o conhecimento, como pode 

transforma-lo em um processo de aperfeicoamento cont inuo. A aprendizagem 

da leitura possibil ita a emancipacao da crianca e a assimilagao dos valores da 

sociedade. Ainda de acordo com o Silva (1985, p.22-23), "a leitura, se levada a 

efeito critico e ref lexivamente, levanta-se como um trabalho de combate a 

alienagao. Dessa forma, a leitura se caracteriza como sendo uma atividade de 

quest ionamento, conscient izacao e libertacao". 

E reforga Cagliari (1997), que a fungao da leitura nao e mera 

decodif icacao, mas, acima de tudo, interpretagao, e, segundo o pensamento 

moderno, a criacao de um novo texto, deve, sobretudo, viabil izar atividades que 

instiguem a escritura e o registro do discurso infantil, seja em forma de prosa, 

seja em forma de poesia. Para tanto, pode organizar exposigoes concursos 

literarios, fomentando o gosto pela leitura e pela escrita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 O papel da e s c o l a e do professor na construgao do habito da leitura 

A escola, espago que convencionamos como sendo especif ico e 

privilegiado do saber, no que concerne a leitura, precisa rever suas praticas, 

mormente diante de leituras usadas em salas de aulas onde faz imperar um 

dual ismo: de um lado algumas escolas que, ao pretenderem uma rapida 

atualizagao com o presente, assimi lam o novo sem a devida reflexao utilizando 

inadequadamente instrumentos modernos de ensino e tornando seus leitores 

passivos diante de imagens efemeras. 

Em contraposigao, outras escolas util izam textos f ragmentados de 

manuais didaticos como unico meio auxiliar para a leitura, objetivando o 

trabalho de unidades curriculares como mera fixagao e memorizagao de 

conteudos, quase sempre aleatorios a realidade dos alunos. De acordo com 

Sanchos Neto (1998), esta antinomia existente em tais praticas de leitura esta 

longe de resgatar a historia do conhecimento humano, de estimular o 

pensamento ou induzir o aluno ao prazer de ler. 

Neste sentido, esta ambiguidade da pratica educativa torna os alunos 

alheios a real idade que os circundam, tornando-os vulneraveis a dominagao de 
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uma minoria que pensa e se mantem bem informada. Parte-se entao do 

pressuposto que a pratica da leitura significa a possibi l idade de dominio 

atraves de um instrumento de poder, chamado l inguagem formal , pois e este o 

modo que estao escritas as leis que regem nosso pais. E e deste modo que as 

elites se mantem no poder, usando um discurso ideologico em prol da 

liberdade e da justiga. 

Atrair a maioria da populagao escolar para perto do alcance desta 

l inguagem formal , este e o grande desafio, a f im de que, com uma visao critica 

e reflexiva e atraves do discernimento, nao se permita a perpetuacao de sua 

condicao de dominada. Neste sentido torna-se oportuno citar Foucambert 

(1994, p. 121): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"[. . . ] a leitura aparece tambem como um instrumento de conquista de 

poder por outros atores, antes de ser meio de lazer ou evasao. O 

"acesso a leitura" de novas camadas sociais implica que leitura e 

producao de texto se tornem ferramentas de pensamento de uma 

experiencia social renovada; ela supoe a busca de novos pontos de 

vista sobre uma realidade mais ampla, que a escrita ajuda a conceber e 

a mudar, a invencao simultanea e reciproca de novas relacoes, novos 

escritos e novos leitores". 

Assim, a leitura como pratica social faz a diferenca para aqueles que a 

dominam, tornando-os distintos cultural e socialmente. Faz-se mister que as 

escolas revejam as condicoes restritas impostas ao ensino da leitura. 

Entretanto mudar as condigoes de produgao da leitura na escola nao significa 

apenas alterar os instrumentos de sua codificagao e decodif icagao, vai muito 

a lem: Conforme af irma Freire (1998, p. 11): 

"[...] o ato de ler nao se esgota da decodificagao pura da 

palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se 

alonga na inteligencia do mundo. A leitura do mundo precede a 

leitura da palavra [...] linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente". 

Exige-se da escola, principalmente, o redimensionamento de todo o 

trabalho educativo que engloba: ousadia, selegao de materiais variados, 

espago para social izagao, respeito a opinioes divergentes, enf im novas 

propostas de trabalhos pedagogicos com leituras crit icas e var iadas (RIBEIRO, 

2005). 
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Reaf i rmamos que o exerclcio e pratica da leitura t ranscendem ao uso de 

materiais como meios auxil iares de ensino, empregados como modismos em 

sala de aula ou como atividade ligada a licao e a intencao didatica instrucional. 

A lem da leitura como informacao e, eonsequenternente, como fonte de 

acesso ao conhecimento e ao poder, o mais importante e a capacidade de se 

aliar isso ao prazer e entretenimento, pois e de se deduzir, por essa linha de 

pensamento, que a pratica da leitura levara automat ieamente o leitor ao 

conhecimento (VIANA ALMEIDA, 2000). 

Ass im, a leitura singular dos livros didaticos deve ceder espaco aos 

livros de literatura infantil, jomais , revistas, gibis, bulas de remedios, receitas 

caseiras, etc., que fazem parte dos objetos de uso cotidiano, art iculado a uma 

leitura significativa e, portanto, compreensiva e mais agradavel como processo 

pedagogico. Leitura e conhecimento, e o conhecimento e um processo de 

construcao em que o protagonista e o aluno e respaldando tal assertiva e 

oportuno citar Freire (1998, p.28): 

"Uma educacao que procura desenvolver a tomada de 

consciencias e a atitude critica, gracas a qual o homem 

escolhe e decide, liberta-o em lugar de submete-lo, de 

domestica-lo, de adapta-lo, como faz com muita frequencia a 

educacao em vigor num grande numero de pafses do mundo, 

educacao que tende a ajustar o individuo a sociedade em lugar 

de promove-lo em sua propria linha". 

Essa ideologia alternativa podera ser proposta na pratica pedagogica de 

escolas para a promocao da leitura, objetivando despertar o interesse e a 

vontade de ler nos alunos atraves, das seguintes acoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a- Substi tuicao parcial dos livros didaticos por livros diversif icados de 

literatura. 

b- Dramatizacoes com a participagao dos alunos; 

c- At iv idades com ORIGAMI , (arte japonesa que constitui na dobradura 

artfstica de papeis), cr iando personagens das historias; 

d- Manipulagao de argila e construcao de maquetes, fundamentados na 

releitura das historias juvenis 

e- Trabalho com jomais ; 

UN'VEP.SIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F c r lERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 18 

BI8U0TECASET0RIAL 

CAJAZEWAS • PARAfBA 



f- Leitura de historias em quadrinhos: 

As historias e m quadrinhos tern um efeito surpreendente como 

mecanismo de incentivo a leitura. Tais historias at raem os alunos pela 

identificagao que estes fazem com alguns personagens, semelhante ao mundo 

fatico. A fantasia t ransforma a leitura em modal idade de ensino e de prazer. 

A realizacao destas propostas pedagogicas, como alternativas 

complementares, podera est imular nos alunos a vontade e o prazer da leitura. 

Ha muito a se discutir, refletir e pesquisar para que se consiga concretizar de 

maneira efetiva, nas salas de aula, esta audaciosa proposta. Para isso, se faz 

mister uma mudanca na postura dos educadores, pois, como enfat izamos no 

inicio deste trabalho, exigira a quebra de alguns paradigmas no processo 

educat ive 

Trata-se de um primeiro passo e de um grande desaf io: romper barreiras 

para melhor ensinar, v isando, sobretudo, uma educacao que permita ao aluno 

o exercicio pleno de sua cidadania e o seu desenvolv imento como pessoa, 

atraves do habito de ler, percebido nao apenas como fonte de conhecimento, 

mas tambem como informacao e prazer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Motivacao da leitura para formacao do leitor 

Como foi visto ate o presente momento, ler e algo que pode ser 

fascinante e ao mesmo tempo, monotono e enfadonho, dependendo de fatores 

que levam o leitor a se aperfeicoar com a leitura. Para que a leitura possa ter 

momentos de prazer, necessario se faz que seja fascinante, elucidante, 

misteriosa, e i l imitada, como uma viagem sobre as ondas da imaginagao. 

Sabe-se que hoje, sao poucos os leitores, os fascinados pela leitura e, 

esses poucos em a lgumas situagoes encontram bastante dif iculdades para 

decodif icar o que estao lendo. Isso ocorre, as vezes justamente pela 

dif iculdade daquele que produz o texto, pois e preciso que autor e leitor 

busquem sintonias para que possa haver uma assimilagao plausivel da 

interagao leitor/texto. 
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O indivfduo que le esta contribuindo para o seu enr iquecimento pessoal 

e para a sua compreensao de mundo. Em contrapart ida o crescimento 

economico e social de uma nacao depende em grande parte do grau de 

instrucao de seu povo. Nessa perspectiva, a tarefa do futuro e a educacao 

permanente, ou melhor, a auto-educacao permanente (RIBEIRO, 2005). 

Desenvolver no aluno a famil iaridade com a l inguagem, escrita atraves 

da leitura de qualquer texto, de modo que o faca gostar e perceber a 

importancia da leitura para a sua vida e uma tarefa um tanto quanto dificil. 

Necessario se faz uma metodologia que consista em uma serie de atividades 

inter-relacionadas, que venha a abranger o trabalho de sensibi l izacao a pratica 

da leitura. Para tanto, del ineiam-se algumas atividades: uso de livros, revistas, 

projetos de leituras, oficinas de leitura, teatro de palavras sua eontextualizacao, 

atividades que permitam ao aluno produzir atraves da leitura contos, historias 

em quadrinhos, entre outras, (RIBEIRO, 2005). 

Percebe-se evidencias de que houve mudancas no processo 

metodologico do ensino da leitura, no que diz respeito a tomada de 

conscientizacao de alunos e docentes. Desde ja a escola tornou-se um 

ambiente mais agradavel e de transito informal, incentivando o habito da leitura 

e reforcando o ensino-aprendizagem. Vale ressaltar que existem escolas que 

ainda nao despertaram essa pratica, o que pode contribuir para o fracasso 

escolar de alguns alunos. 

A interagao do mundo magico da literatura infantil t ransforma a hora do 

conto num universo de fantasia, a imaginagao e o passaporte fundamental 

desta v iagem. O desenvolv imento das novas tecnologias, nas ult imas decadas, 

vem afetando todos os setores da atividade humana, proporcionando maior 

agil idade de comunicagao, reduzindo esforgos nas rotinas diarias e ampliando 

as possibi l idades de acesso a informagao em todo o mundo (MARTINS, 1994). 

Segundo o mesmo autor, para que a escola tenha o desenvolvimento da 

leitura desejado e necessario a utilizagao de recursos que facil item a 

integragao e dinamizagao do processo ensino/aprendizagem e entre os 

recursos existentes podemos destacar uma gama de atividades ludicas: jogos, 

brincadeiras, produgoes textuais como fortes instrumentos motivadores ao 

habito da leitura somado ao indispensavel apoio didatico pedagogico e cultural, 
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elementos essenciais de ligagao entre professor e aluno para o 

desenvolvimento dessas atividades. 

O habito da leitura constitui-se em preocupagao para os professores. No 

entanto, eles encontram dif iculdades para sua implementagao, porque nao 

dispoem de recursos diversos, tais como, obras literarias, jogos, brinquedos, 

instrumentos audiovisuais, como computadores, aparelhos de DVD entre 

outros recurso tecnologicos que permitam essa interagao entre o mundo virtual 

e o mundo real da leitura. Para Calixto (1994, p. 59); 

"O processo de ensino e aprendizagem envolve hoje um 

conjunto de componentes e relacoes de que os pedagogos tern 

vindo a dar-se conta nas ultimas decadas. Elas poderiam 

sintetizar nos seguintes pontos: - a escola ja nao e hoje o 

principal centra de aprendizagem das criancas e jovens. Os 

contatos na comunidade em que estao inseridos, a 

comunicagao social, os amigos e a familia, sao hoje elementos 

mais importantes que a escola na formacao do individuo, no 

desenvolvimento das suas capacidades e atitudes; 

- o desenvolvimento da cbmunicacao audiovisual e das novas 

tecnologias da informacao contribuiram decisivamente para a 

obsolescencia de uma pedagogia centrada no professor, que 

utiliza exclusiva ou principalmente manuais escolares como 

fonte de conhecimento, ou mesmo que so usa para estes fins a 

palavra impressa. O espaco e o tempo pedagogico sao 

tambem profundamente alterados; a sala de aula passa a ser 

apenas um entre muitos locais, na escola e fora dela, onde as 

experiencias de aprendizagem tern lugar, o tempo letivo e 

igualmente diluido por um sem numero de oportunidades em 

que o aluno, mais ou menos acompanhado, vive situacoes 

estimulantes e enriquecedoras; 

- ha muito tempo ja que a preocupacao principal de todas as 

ciencias parece ser destruir postulados previamente tidos como 

certezas. A relativizagao do conhecimento cientifico introduz a 

incerteza no campo da educacao e sublinha o valor da 

pesquisa individual e do desenvolvimento das capacidades de 

manuseamento da informacao. Aprender e cada vez menos 

memorizar conhecimentos e cada vez mais preparar-se para 

saber encontrar, avaliar e utilizar esses conhecimentos. A 

capacidade de atualizacao passa a ser uma ferramenta 

essencial ao individuo se quer sobreviver numa sociedade de 

verdades relativas e efemeras." (Sic) 

A hora do conto e uma das atividades realizadas com a finalidade de 

despertar nas criangas o interesse maior para explorar o mundo magico da 

leitura. A literatura infantil e fundamental para a formagao da crianga. Ler e 
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contar historias sao uma forma de desenvolver o gosto pela fantasia, 

incentivando aspectos que dizem respeito ao seu potencial criativo. 

O gosto literario da crianca pode ser est imulado introduzindo o livro, 

desde cedo, nas suas brincadeiras. Quando a crianga ainda nao le, e bom que 

alguem Ihe conte historias. Podera ser o primeiro passo para que mais tarde a 

crianca tenha o gosto pela leitura de Silveira (1996, p. 11) diz que: 

"a selecao de historias para serem oferecidas na Hora do 

Conto segue alguns criterios que sao basicos. A estrutura da 

narrativa e bom que seja linear. Desaconselham-se as 

efabulacoes, comuns na ficcao moderna. O conto foi feito para 

interessar de modo progressivo. A acao deve ser ininterrupta e 

crescente para desenvolver-se com presteza e terminar com 

um final efetivo". (Sic) 

Ainda, segundo o mesmo autor, os contos de fada dir igem a crianca 

para a descoberta de sua propria identidade e tambem sugerem experiencias 

que sao necessarias para desenvolver ainda mais o seu carater. 

"Eles alimentam a imaginagao e estimulam as fantasias, pois 

nem todos os nossos desejos podem ser satisfeitos atraves da 

realidade. Dai a importancia da fantasia como recurso 

adaptativo. Na selecao de historias para serem oferecidas na 

hora do conto, e importante incluir contos de fadas". (Ibid, p. 

12) 

A leitura nao so desperta na crianca o gosto pelos bons livros e pelo 

habito de ler como tambem, contribui para despertar a valorizacao exata das 

coisas, desenvolverem suas potencial idades, est imular sua curiosidade, 

inquietar-se por tudo que e novo, ampliar seus horizontes e progredir. 

Conforme Silva (2006, p. 19) e importante existir a cumpl ic idade entre a 

crianga e o contador de historias, do ponto de vista afetivo, porque a ilustragao 

e o texto a judem o acesso ao mundo dos adultos. A tecnica da narrativa e 

defendida por alguns autores. Para que esta tarefa tenha exito e necessario um 

preparo previo da pessoa que vai ministra-la. 0 contato da crianga com o livro 

necessita ser compart i lhado com alguem que o aprecie. 

Ao encarregado desta tarefa sugere-se levar em conta alguns principios 

elementares requeridos, como: extensao da narrativa (de acordo com a idade 

das criangas), suspense; inflexao da voz; l inguagem a ser usada; gestos; 
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atencao dos ouvintes, escolha do tema; lugar da reuniao e demais recursos 

para conseguir o cl ima adequado. (SILVEIRA, 1996). 

Sanchos Neto (1998, p. 35) afirma que "ajudando a crianga a 

compreender seus proprios problemas, est imulando a imaginagao, promovendo 

o desenvolv imento l inguistico, suscitando o gosto pelas boas leituras e 

recreando". Ela pode desenvolver habil idade que a faga crescer com maior 

interesse pelos estudos. 

A realizagao de metodologias inovadores nesse processo de motivagao 

da leitura deve ser um fator fundamental para o professor. Para isso ele precisa 

desenvolver at ividades interativas como leituras em quadr inhos, produgao 

textuais atraves de teatro, criagao de jornalzinho escolar, leitura coletiva, textos 

coletivos, fazer a leitura de musicas e depois cantar, entregar livros de contos, 

pedi que leiam e m casa, depois contar para os colegas, enf im, essa interagao 

sera ef icazmente produtiva para a motivagao de bons leitores. 
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2 M E T O D O L O G I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Galdino Pires Ferreira, localizada a rua Dr. Vicente Leite, 109, 

Bairro Capoeiras, na cidade de Cajazeiras-PB, com alunos do 5° Ano e teve 

como objetivos anal isar e investigar em que nivel de interpretacao de textos os 

alunos se encontravam. Para responder a estes objetivos foi realizada uma 

pesquisa para avaliar como os alunos estavam reagindo as leituras expostas 

em sala de aula. 

Dessa forma uti l izamos varias atividades de leitura e a medida que 

real izavamos essas at ividades, iamos observando os educandos de maneira 

que detectavamos os que t inham maior dif iculdade de aprendizagem no ambito 

da leitura para, se possivel , contribuir com sua superagao, o que e reforcado 

por Richardson (1985, p. 39) quando argumenta que; 

"Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interacao de certas variaveis, compreender e 

classificar processos dinamicos vividos por grupos socials, 

contribuir no processo de mudancas de determinado grupo e 

possibilitar, em maior nivel de profundidade, o entendimento 

das particularidades do comportamento dos indivfduos". 

Como instrumento de coleta de dados foi util izado um teste de leitura 

individual com cada aluno o qual obedecia uma ordem hierarquica de 

dif iculdade, do mais simples para o mais complexo. Dentro do teste 

desenvolvido foi apresentada a seguinte sequencia: uma palavra, uma frase, 

um paragrafo, dois paragrafos e por ultimo um texto. 

A analise foi realizada tomando por base o referencial teorico estudo de 

Cagliari 1995, Mart ins 1994, Foucanbert 1994, Ribeiro 2005 e outros para 

melhor compreender o desempenho dos alunos na leitura, os quais se 

submeteram a um teste sendo registrado todo o processo e anotando as 

dif iculdades e avancos em cada fase do teste. 
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3 A N A L I S E D O S D A D O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A leitura constitui-se em um processo que envolve nao apenas a 

decifracao de letras e palavras, significa compreender para alem do que esta, 

escrito. Ass im a leitura esta ligada ao desenvolvimento do individuo e ao 

sucesso escolar. 

Ao realizar o teste de leitura com os alunos do 5° ano percebi que o 

exercicio de leitura e permeado por variaveis que colocam em questao varios 

fatores como, falta de envolvimento com a leitura na fase inicial, quando muitas 

vezes a pratica de leitura acontece de uma forma que nao est imula o prazer em 

ler. 

Esta af i rmacao do autor e verdadeira diante dos obstaculos encontrados 

pelos professores na pratica de leitura em sala de aula de todas as series do 

Ensino Fundamental . Com esta realidade e preciso que haja mais engajamento 

por parte de professores e alunos para que estas dif iculdades com as praticas 

de leitura sejam amenizadas. 

Diante destas consideracoes, constata-se na anal ise feita atraves da 

leitura de textos, cujo objetivo foi o de analisar o nivel de leitura dos dezoito 

alunos sujeitos deste estudo. Foram apresentados alguns aspectos 

fundamentals para obter-se um posicionamento a respeito desse nivel de 

leitura, os quais fo ram: 

1- Ler com clareza fazendo as pontuacoes; 

2- Ler com clareza as palavras e frases do texto, mas nao fazendo as 

pontuacoes; 

3- Ler mais nao interpreta com clareza; 

4- Ler e interpreta com clareza; 

5- Nao gosta de ler texto em voz alta; 

O primeiro aspecto foi sobre a condicao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ler com clareza fazendo as 

pontuagoes" e assim pode-se perceber que dos dezoito alunos, onze sabem 

ler, mas, alguns deles ainda sentem muita dif iculdade no processo de 

aprendizagem da leitura, enquanto, somente sete alunos restantes fazem uma 
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leitura com clareza sem nenhum erro e respeitando a pontuacao adequada 

daquilo que estao lendo. Neste sentido, aponta Silva (2002, p.25) "a grande 

maioria dos alunos fazem uma leitura clara, uma vez que a leitura neste sentido 

e apenas um entendimento dos signos linguisticos". 

O segundo ponto levantado foi relacionado azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ler com clareza as 

palavras e frases do texto, mas nao fazendo as pontuagoes". Neste nivel de 

leitura, observamos que dos dezoitos alunos, onze deles real izaram o tipo de 

leitura clara, mas, vale destacar que quatro deles, nao entendem em que 

momento devem fazer a pausa nas frases e textos que foram lidos. Dessa 

forma os sete restantes, nao apresentam nenhum problema em relacao a 

pontuacao, lendo os textos e respeitando os paragrafos. 

Para conseguirmos ler com clareza as palavras e frases dos textos, 

fazendo as pontuagoes adequadas, e preciso trabalhar nao somente o texto em 

si, mas a sua contextual izagao, associando a leitura a todas as condigoes 

linguisticas dos s imbolos que a tornam possivel para uma leitura eficaz. Diante 

disso, a leitura e fundamenta l para o processo ensino-aprendizagem, pois se o 

aluno nao sabe ler, ele nao sera capaz de entender os exercicios, nao sera 

capaz de interpretar o que esta sendo perguntado, consequentemente, nao 

conseguira fornecer uma resposta coerente, sensato ao que Ihe e proposto, 

como afirma (CAGLIARI , 1995, p. 150). 

"A leitura e, pois uma decifracao e uma decodificacao. O leitor 

devera em primeiro lugar decifrar a escrita, depois entender a 

linguagem encontrada, em seguida decodificar todas as 

implicagoes que o texto tern e, finalmente, refletir sobre isso e 

formar o proprio conhecimento e opiniao a respeito do que leu". 

No terceiro ponto, foi possivel perceber no trabalho com a leitura de 

textos, que dos dezoito alunos, apesar de a maioria fazer uma leitura clara, 

onze alunos deles "nao conseguem interpretar claramente" os textos que foram 

expostos, isso vem demonstrar que ainda ha uma grande deficiencia na leitura. 

Ja ao observar o quarto o item "Ler e interpreta com clareza" quando 

realizamos as leitura com os alunos, apenas oito realizaram a leitura sem 

nenhuma dif iculdade, lendo e interpretando devidamente. Segundo Coelho 

(2000, p.42); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"[...] para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade 

de leitura e necessario que sinta que e capaz de ler, de 

compreender o texto que tern em maos, tanto de forma 

autonoma como contando com a ajuda de outros mais 

experientes que atuam como suporte e recurso". 

Dando seqi iencia ao quinto e ultimo ponto que destacamos diante das 

leituras real izadas na sala de aula, procuramos identificar quais dos dezoito 

alunos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao gostam de ler textos em voz alta" e percebemos que a maioria 

nao gosta de ler em voz alta, pois sao t imidos e tern vergonha de ler em 

publico. 

Dessa forma, a produtividade da leitura ocorre quando ha interrelacao 

entre leitor e autor. Ass im podemos perceber que e preciso que os educadores 

deem toda assistencia necessaria aos alunos, t rabalhando em grupo, de modo 

a ajuda-los a superar as dif iculdades que apresentam no ambito da leitura. 

De acordo com Coelho (2000, p 53), as dif iculdades de aprendizagem no 

processo de aquisicao da leitura podem ser divididas em quatro categorias: 

Dificuldade da leitura oral: Devido a percepgao visual e ou 

auditiva alterada, a crianga recebe informacoes cerebrais 

distorcidas e freqlientemente confunde, troca, acrescenta ou 

omite letras e palavras. 

Dificuldade na leitura silenciosa: Devido a distorcao visual a 

crianga apresenta lentidao e dispersao na leitura, perdendo-se 

no texto e repetindo palavras ou mesmo frases e linhas 

inteiras. 

Dificuldade na compreensao da leitura: Devido a deficiencia de 

vocabulario e a pouca habilidade reflexiva, a crianga apresenta 

serios obstaculos em entender o que esta escrito. 

Dislexia: dificuldade com a identificagao dos sfmbolos graficos 

desde o inicio da alfabetizagao, acarretando fracassos futuros 

na leitura e escrita. 

Com base na autora, e nitida a compreensao das dif iculdades de leitura 

apresentadas por alguns alunos em virtude de fatores diversos, conforme 

destacados na citacao acima. 

Atraves desta relacao dinamica entre texto e leitor, deve-se levar em 

consideracao que o processo de leitura e escrita esta embasado em elementos 

signif icantes, ou seja, os e lementos textuais sao para o leitor algo que chama a 

sua atencao e que tern verdadeira aplicabil idade e m sua vida diaria, visto que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vivemos numa sociedade em que tudo e organizado a partir do codigo escrito. 

Nesta optica, Kleiman (1998, p. 149) afirma que: 

"[...] aprender a ler nao corresponde simplesmente a aquisigao 

de um novo codigo ou muito menos ao simples 

desenvolvimento de um tipo de percepgao atraves do 

acrescimo de uma nova habilidade, aprender a ler e ter acesso 

a um mundo distinto daquele que a oralidade se instala e 

organiza o mundo da escrita". 

Ass im, pode-se afirmar que a capacidade de ler e intrinseca ao 

individuo. Todavia, o seu despertar e desenvolv imento dependem 

fundamentalmente, dos elementos est imuladores que este individuo e exposto, 

ou seja, a capacidade leitora de cada um depende dos est imulos textuais e do 

meio ao qual foi inserido. 

Temos sempre que situar a leitura em um determinado universo de 

discurso, pois e justamente isso que importa para a sua signif icacao, devemos 

sempre considerar o contexto da producao, pois apenas assim, conseguiremos 

resgatar com maior f idel idade a intencao do autor, Ribeiro (2003). O leitor 

passa a ser, durante o processo de leitura, tao decisivo para o carater do 

discurso quanto quern o produz porque nem tudo que o enunciado deixa ou faz 

entender se acha explicito nele, pois parte do seu sentido ja esta no 

conhecimento do leitor. Um texto traz em si marcas de outros textos, implicita 

ou expl ici tamente e essa ligagao entre textos pode ser de uma simples citacao 

ou ate de uma parodia completa. 

Essa associacao e prevista pelo autor e deve ser feita pelo leitor na 

proporcao e m que part i lhem conhecimentos. Em todas as formas de leitura, 

muito do nosso conhecimento previo e exigido para que haja uma 

compreensao mais exata. E preciso compreender s imultaneamente o 

vocabulario e a construcao das frases, ativar as informacoes antigas e novas 

sobre o assunto, perceber os implicitos, as ironias, as relacoes estabelecidas 

com o nosso mundo real. E esse e o jogo que torna a leitura produtiva. Em 

textos mais complexos, a intensidade do esforco para compreender a 

intertextualidade pode variar e sempre vai depender de conhecimentos previos 

comuns ao autor e leitor, Ribeiro (2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Podemos entao constatar que a leitura nao e um procedimento simples, 

ao contrario, e uma atividade extremamente complexa e nao devemos 

considerar apenas o que esta escrito, pois para compreender as intencoes e 

posigoes do autor temos que ir muito alem do texto. Ass im, como a leitura faz 

muitas solieitagoes ao nosso cerebro somos levados a desenvolver e 

consolidar habi l idades muito sofisticadas para pertencer, entao, ao mundo dos 

que leem. Segundo Coelho (2000, p. 26); 

"Para que essa compreensao efetivamente ocorra temos que 

percorrer um longo e acidentado caminho que envolve: 

decodificagao de signos; interpretacao de itens lexicais e 

gramaticais; agrupamento de palavras em blocos conceituais; 

identificacao de palavras-chave; selecao e hierarquizacao de 

ideias; associacao com informacoes anteriores; antecipacao de 

informacoes; elaboracao de hipoteses; construcao de 

inferencias; compreensao de pressupostos; controle de 

velocidade; focalizagao da atencao; avaliacao do processo 

realizado; reorientacao dos proprios procedimentos mentais", 

O leitor deve sempre considerar todos os recursos tecnicos e cognitivos 

que podem ser desenvolvidos para que a leitura seja produtiva, pois a leitura 

nao se esgota no momento em que se le. Ela vai muito a lem, e como uma 

pavimentagao f irme e segura no caminho do nosso aprendizado, pois os 

conhecimentos que adquir imos formam uma base solida e m que outros novos 

se instalam de forma muito mais consistente. 

A leitura e o principal veiculo que leva o leitor ao mundo intelectual e a 

conhecer o mundo nao letrado, tornando-o sabedor e conhecedor dos fatos 

existentes em todas as areas de estudo, pois a leitura resulta da interacao 

entre o que o leitor ja sabe e o que ele pode retirar do texto, fazendo uma 

relagao entre o conhecimento do mundo e o conhecimento que esta sendo 

desencadeado a partir de um texto. 

A integragao com a leitura possibilita uma informagao que e inicialmente 

visual e outra que e verbal, quando lemos visual izamos o contexto criado pelo 

texto atraves de palavras, e a partir dai acontece naturalmente uma relagao de 

imagem-palavra para a leitura ter um sentido completo. Segundo Fulgencio 

(2001, p. 15): 

"Na nossa vida diaria usamos constantemente o conhecimento 

armazenado na memoria, toda a nossa "teoria do mundo", para 

fazer previsoes acerca daquilo que acreditamos ser mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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provavel acontecer no futuro. Baseado na nossa experiencia 

individual e no nosso conhecimento com relacao aquilo que 

esperamos que se realize". 

As vezes nem sempre nossas previsoes sao conscientes diante do que 

interpretamos, mas essa habil idade pode ser trabalhada com uma nova 

metodologia sobre o ensino de leitura nas escolas brasileiras, assim diz os 

PCNS (2001 , p. 57), "uma pratica constante de leitura na escola pressupoe o 

trabalho com a diversidade de objetos modal idades e textos que caracterizam 

as praticas de leitura de fato." 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANALISE DO E S T A G I O 

Este trabalho foi realizado na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Galdino Pires Ferreira, que esta localizada a Rua Dr. Vicente 

Leite n° 109, Bairro Capoeiras, na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraiba. A 

escola atende a clientela dos bairros Sao Francisco e Capoeiras, funcionando 

nos turnos da manna, tarde e noite. 

Quanto a organizacao tecnico pedagogica, a escola dispoe de uma 

gestora, duas gestoras adjunta, uma coordenadora pedagogica, dois tecnicos 

administrativo, duas pessoas no apoio. Esta escola tambem dispoe de 

Proposta Polit ica Pedagogica (P.P.P); regimento intemo e o P.D.D.E. 

(Programa de Dinheiro Direto na Escola) que e administrado por gestores e o 

conselho proprio da Escola. 

O espaco f isico e formado por 07 salas de aulas que abrigam onze 

turmas, dentre elas duas turmas do pre-escolar e nove turmas do ensino 

fundamental do 1° ao 9° ano. A lem das salas de aulas, dispoe ainda das 

seguintes dependencias: uma diretoria, uma secretaria, uma sala para os 

professores, um almoxari fado, um banheiro mascul ino e um feminino, um 

banheiro somente para servir aos alunos do pre-escolar, um banheiro para os 

professores, patio, cantina, deposito de merenda escolar. 

Quanto a si tuacao funcional a escola conta com dezesseis professores, 

sendo que treze possuem graduacao e pos-graduacao e apenas tres tern o 

magisterio. 
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Procurando sempre fazer um trabalho em conjunto com a famil ia, a 

escola mantem contato com os pais atraves de reunif ies, palestras, eventos e 

outras formas que os levem a ter acompanhamento para que haja um melhor 

rendimento na aprendizagem dos alunos. 

Na escola e realizado o planejamento mensal e com todos os 

professores e gestores, com o objetivo de elaborar metas e propostas para a 

melhoria do ensino. Sao realizadas reunifies pedagogicas, com os gestores, 

que acontecem quinzenalmente, nos encontros de formacao continuada 

participam tambem os professores para que adquiram mais conhecimento para 

trabalhar com os educandos. 

No entanto sao desenvolvidos projetos com objetivos de sanar problemas no 

processo de ensino aprendizagem. Dentro desses projetos sao executados o 

projeto de apoio pedagogico: (Leitura e escrita), v ivenciando a arte de corpo e 

alma e projeto c inema e cidadania na escola. Sendo assim com os projetos e 

atraves dos conteudos sao trabalhados os conhecimentos, procurando sempre 

fundamentar-se nas tendencias construtivistas e tradicionais fazendo com que 

os alunos tenham uma aprendizagem com mais exito. 

Apesar da escola esta situada em um bairro periferico da cidade 

apresenta aspecto agradavel , com decoracf ies de cartazes com mensagens 

educativas e a reeepgao afetiva que faz quern a frequenta sentir-se bem 

acolhido. 

Ass im foi escolhida a sala do 5° Ano do ensino fundamenta l no turno da 

tarde para ser realizado o estagio de vinte, dias letivos. De inicio o objetivo 

principal que t inhamos era encontrar meios que pudessem facilitar a formacao 

e o habito de leitura dos educandos. Para a concret izacao deste estagio foram 

elaborados varios pianos de aulas e todos t iveram exito. A exemplo, ci tamos o 

Piano de Aula do dia 04/11/2008 (anexo II). 

Outra at ividade que teve bastante exito foi a producao textual realizada 

apos o estudo de alguns conteudos em que os alunos, expressavam seus 

pensamentos de acordo com o tema estudado, a exemplo da aula do dia 

08/10/08 (anexo II) quando os alunos foram motivados a produzir um texto 

escolhendo um dos direitos da crianga. Cada um escreveu da maneira que 

sabia, mas todos mostraram interesse. Percebemos que basta os alunos serem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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motivados para se tornarem participativos, chamando a nossa atengao o fato 

dos mesmos sempre escreverem retratando a realidade e m que vivem. 

Com esta iniciativa e por meio de leituras reflexivas que t inham sempre 

uma licao de vida, de textos com musicas, e informativos que mostravam a 

realidade dos dias atuais construimos o cantinho da leitura, onde haviam textos 

literarios infantis, poesias, contos, gibis, entre outros). Assim tentamos 

motiva-Ios mostrando que a leitura pode ser uma das ocupacoes mais 

prazerosas, pois a lem de buscar o conhecimento e a informacao do que 

acontece na sociedade, ela tambem interioriza a reflexao, fazendo com que os 

educandos quest ionem a real idade existente. 

No entanto, e necessario que a leitura seja um dos subsidios 

est imulados nas criangas desde seus primeiros anos, quando esta comeca a 

possuir curiosidade pelas coisas. Dessa forma, segundo Cagliari; 

"Uma crianca que ver desde cedo sua casa cheia de livros, 

jornais, revistas que ouve historias, que viu as pessoas 

gastando muito tempo lendo e escrevendo, que desde cedo 

brincou com lapis, papel, borracha e tinta, quando entra na 

escola, encontra uma continuacao de seu modo de vida e acha 

muito natural e logico o que nela se faz". 

Uma das at ividades que chamou mais atengao entre os educandos foi o 

cantinho da leitura (anexozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA III) - organizado por nos - e, principalmente, as 

leituras que real izavamos com os jornais, pois ped iamos que estes f izessem 

grupos de quatro e escolhessem as reportagens que chamassem mais a sua 

atengao. Ass im depois de lido, seria feito a selegao das noticias que falavam de 

politica, esportes e reportagens policiais, em seguida ter iam que ler e expor o 

conteudo, expl icando o que a reportagem queria transmitir para os ouvintes. 

Dessa forma os outros grupos teriam que ouvir, comentar e emitir opinioes do 

que estava sendo expl icado. 

Essa atividade trouxe grande entusiasmo entre os educandos e de certa 

forma, estes ate gostaram, pois para que ficasse mais interessante, f izemos 

com que entre os grupos de participantes se escolhesse um dos integrantes 

para ser o reporte e os demais dariam suporte ajudando no desenvolvimento 

da noticia que seria exposta ao restante dos educandos; essa atividade fez 

com que despertasse a curiosidade de cada um, tornando a leitura prazerosa e 
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divertida, conf i rmando o que diz Cagliari (1995, p. 149), "Tudo o que se ensina 

na escola esta diretamente ligado a leitura e depende dela para se manter e se 

desenvolver" 

Na segunda semana do estagio como vimos que os educandos t inham 

interesse por musicas resolvemos trabalhar a leitura de a lgumas cancoes: "Era 

uma vez", de Sandy&Junior; "E preciso saber viver"; de Roberto Carlos; "Isso e 

felicidade", de Don e Ravel; "O que e, o que e?", de Gonzaguinha. Atraves 

dessas musicas, desenvolvemos nos educandos alguns pontos, como a 

timidez, fazendo com que estes falassem e argumentassem sobre o que a letra 

da musica estava querendo transmitir, merecendo maior destaque a musica 

"Isso e a Fel icidade" (anexo IV). Em seguida faziam producao textual 

mostrando qual mensagem a musica teria passado para eles. 

O resultado desta atividade foi interessante, pois como as musicas eram 

conhecidas, logo estes conseguiram ler, com desenvoltura a letra da cancao. 

Vale ressaltar, que todos do 5° ano, sabiam ler, mas exist iam aqueles que nao 

gostavam de se expressar, muito menos de falar em voz alta, dai percebemos 

que com esta at ividade eles se expressavam com mais faci l idade. 

De alguma forma o problema relacionado aos educandos nao gostarem 

de ler e de se expressarem, vem das series anteriores que cursaram. Ass im, se 

a escola e seus educadores mostrarem um ensino ainda tradicionalista sem 

quest ionamento, reflexao e debates na sala de aula, ajudara na perpetuacao 

desse problema. Nesse sentido concordamos com Mart ins, (1994, p. 23) 

quando af irma: 

"Apesar de seculos de civilizacao, as coisas hoje nao sao muito 

diferentes. Muitos educadores nao conseguiram superar a 

pratica formalista e mecanica enquanto para a maioria dos 

educandos aprender a ler se resume a descoberta de signos 

lingiiisticos, por mais que se doure a pilula com metodos 

sofisticados e supostamente desalienantes". 

Dessa forma, para abrir perspectivas que minimizem esses problemas, e 

preciso que os educadores tornem o habito da leitura constantemente, pois a 

leitura e uma das pontes necessaria e fundamental no processo de ensino 

aprendizagem e para a formacao dos individuos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dando cont inuidade, ao estagio na terceira semana, expomos o fi lme 

"Didi quer ser crianca", atraves desse fi lme trabalhamos o respeito ao proximo 

e a questao da amizade durante toda a semana. 

Vale destacar, que um dos fatos mais importantes que notamos em 

relacao a sala de aula foi referente a desuniao apresentada uma vez ou outra 

pelos educandos. Isto gerava, muitas vezes, confl i tos e desentendimentos, 

principalmente rivalidade entre eles, f icando dificil a realizaeao de atividades 

em grupo. 

Ass im, atraves de textos que falavam sobre a amizade, tentamos buscar 

um pouco de harmonia no ambiente de sala de aula. Nesse intuito, 

percebemos que as estrategias, t rouxeram bons resultados, tornando as novas 

atividades real izadas e m grupos mais interessantes. Dessa forma, percebemos 

o quanto uma leitura, pode motivar os educandos em diversas areas, tanto no 

conhecimento, como na harmonia, amizade, informacao, entre outras. 

Em um dos dias da semana, f izemos diferente. Atraves de figuras de 

produtos, os alunos foram incentivados a fazerem propagandas, assim 

produziram pequenos textos, em que usando a imaginagao foi criado um 

comercial sobre o produto escolhido (anexo V) . Tal at ividade foi uma das 

formas que trouxe muito animo para a turma, sem falar que despertou o 

interesse destes. Essa atividade mostrou o quanto os educandos sao criativos 

e que precisavam de um pouco mais de incentivo, para que pudessem mostrar 

seu desempenho. 

Enf im, com as leituras de textos diversif icados e a utilizagao do ludico 

passamos a t ransformar o habito da leitura, em atividade diaria. P6de-se notar 

que os educandos comegaram a mostrar interesse pelas atividades, pois a 

cada dia havia um estudo de texto em que faz iamos leituras individuals e 

compart i lhadas, podemos destacar o texto "O Palhacinho" (anexo VI) . Durante 

as leituras procuramos mostrar a compreensao dos alunos por meio de 

atividades que os incent ivassem a refletir, levando a mensagem do texto para a 

sua realidade. Sempre apos o estudo de cada texto era feito a sua 

interpretagao (anexo VI) para que pudessemos acompanhar ver a 

compreensao de cada aluno do texto estudado. Entao, podemos observar que 

este trabalho de interpretagao precisa ser cada vez mais incentivado para que 

os alunos possam melhor interagir com a leitura e, consequentemente, 
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desenvolver sua compreensao com mais clareza. Seguindo o pensamento de 

Cagliari (1995, p. 150): 

"[...] A leitura e uma atividade de assimilacao de conhecimento, 

de interiorizacao, de reflexao. Por isso, a escola que nao le 

muito para os seus alunos e nao Ihes da a chance de ler muito 

esta fadada ao insucesso, e nao sabe aproveitar o melhor que 

tern para oferecer aos seus alunos". 

Concluido o trabalho na sala de aula foi distr ibuido aos educandos 

livrinhos de literatura infantil, com o objetivo de incentivar e motivar o desejo 

pelo ato de ler. Para que seja adquirido este ato de leitura deve haver tanto o 

incentivo da escola como da famil ia e, mesmo trabalhando numa comunidade 

bastante carente e m que os pais nao podem comprar livros, porem podem 

adquirir materiais como jornais e revistas, os quais levam os alunos a se 

motivarem para ler no seu dia a dia, tornando possivel que, a partir dessa 

motivagao, estes se tornem cidadaos crit icos e conscientes do seu papel no 

meio social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho de experiencia de leitura no 5° ano do Ensino Fundamental 

desenvolvido na escola Galdino Pires Ferreira despertou aos educadores uma 

reflexao de rever como incentivar a leitura entre os alunos. Atraves do 

desenvolvimento das atividades, pude perceber o quanto a leitura e importante 

a partir do dialogo, favorecendo o intercambio entre ambos e trazendo novos 

elementos de reflexao e quest ionamentos sobre o que esta sendo visto durante 

a leitura, pois, aprendemos a ler tambem a partir do nosso contexto pessoal. 

Nas at ividades de leitura, e necessario que o papel do professor seja o 

de favorecer ao aluno meios de interagir com o mundo da leitura, de modo que 

possa levar para a sala de aula variados t ipos de materiais como: jornais, 

revistas, literatura infantil, textos informativos e poesias, para favorecer a 

aprendizagem. 

Em relacao aos alunos, tentamos realizar varios t ipos de leituras de 

modo que estes reconhecessem as diversidades de textos lendo de uma forma 

em que os chamasse a atengao e onde cada um pudesse dar suas opinioes 

sobre os textos expostos na sala de aula, assim ficou mais facil a compreensao 

do que estavam lendo. 

Nesse sentido, como educadora, tentei alcancar este processo de 

aprendizagem e aperfeigoamento da leitura, mas claro que nem tudo foi tao 

positivo, pois sabemos que o aperfeigoamento da leitura nao acontece de um 

dia para o outro, e preciso de tempo, trabalho, e est imulo por parte nao so dos 

educadores, mais dos pais e da famil ia no geral. Ass im, para que se consiga 

realmente ler e interpretar de maneira clara, e preciso levar o conhecimento 

aos cidadaos de modo que estes consigam fazer uma reflexao consciente de 

sua capacidade de exercer o seu papel no meio social. 

Depois deste estudo, consegui ver a leitura de maneira diferente, pois 

essa atividade despertou-me o interesse de aperfeigoar cada vez mais minha 

formagao como leitora e cidada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vou a Minas Gerais visitar 

as cidades historicas. 

O Brasil e minha patria 

querida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um homem tinha sete 

filhos, mas inda nenhuma 

filhinha, por mais que a 

desejasse; mas finalmente 

chegou uma menina. A 

alegria era grande, mas a 

cnanca erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA franzina e miuda 

e, por causa da sua firaqueza, 

teve de ser batizada as 

pressas. 
Em: Os contos de Grimm. 

Traducao de Tatiana Belink. 

Sao Paulo: Paulus, 1989 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em noite de escancarado luar, 

daqueles bem assanhados que nascem 

da lua cheia, um bando de capivaras 

resolveu refrescar-se na lagoa. 

De volta do banho, passaram 

pingando e rebolando pela toca da 

Coruja Buraqueira, que, rodeada de 

livros e papeis, escrevia, apagava e 

desenhava na maior eoncentragao. 

Curiosa, as capivaras pararamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e , de 

nariz para eima, cheiravam o ar para 

descobrir o que havia. 
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ANEXO I 

COMO SE FOSSE DINHEIRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar 

o lanche. 

Chegava no bar, comprava um sanduiche e pagava para seu Lucas. 

Mas seu Lucas nunca tinha troco: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— 6, menino, leva uma bala que eu nao tenho troco. 

Um dia, Catapimba reclamou para seu Lucas: 

— Seu Lucas, eu nao quero bala, quero meu troco em dinheiro! 

— Ora, menino, eu nao tenho troco. Que e que eu posso fazer? 

— Ah, eu nao sei! So sei que eu quero meu troco em dinheiro! 

— Ora, bala e como se fosse dinheiro, menino! Ora essa... 

Catapimba ainda exclamou uma duas ou tres vezes. 

A resposta era sempre a mesma: 

— Ora, menino bala e como se fosse dinheiro... 

Entao, leve um chiclete, se no gosta de bala. 

Ai, o Catapimba resolveu dar um jeito. 

No dia seguinte, apareceu com um embrulhao debaixo do brago. 

Os colegas queriam saber o que era. 

Catapimba ria e respondia: 

— Na hora do recreio, voces vao ver... 

E, na hora do recreio, todo mundo viu. 

Catapimba comprou um lanche. Na hora de pagar, abriu o embrulho 

e tirou de dentro... uma galinha. 

Botou a galinha em cima do balcao. 

— Que e isso, menino? - perguntou seu Lucas. 

— E para pagar o sanduiche, seu Lucas. Galinha e como se fosse 

dinheiro... 

O senhor pode me dar o troco, por favor? 

Ruth Rocha,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cat apimba e suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA turma. Rio de Janeiro, 

Rocco, 1984, p. 5-13. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P L A N Q D E A U L A 

04/11/2008 

• Disciplina: Portugues 

• Cortteudo: 

Texto: O PALHACINHO 

- Interpretacao 

- Propaganda 

• Obieth/os: 

- Desenvolver a capacidade de compreensao do texto; 

- Identjficar uma propaganda; 

- Estimular os alunos a usar a imaginacao e a criatividade. 

• Metodologia: 

Apos mostrar varias propagandas, os alunos irSo produzir uma com um 

determinado produto usando gravuras. 

• Recursos: 

Texto digitado, lapis, gravuras. 

• Avaliacao: 

Producao de uma propaganda usando gravuras. 

* Biblioqrafia: 

S O U S A , Joanita Assim eu aprendo Livro integrado 3 a serie. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A N E X O II 

P L A N O D E A U L A 

08/10/2008 

Disciplina: Historia 

• Conteudo: 

- Como surgiu o dia da crianca; 

- O s direitos e deveres da crianca. 

• Objetivos: 

- Levar os alunos a refletirem sobre os direitos e deveres da crianca; 

- Compreender o porque do surgimento do dia da crianga. 

• Metodolooja: 

- O assunto sera trabalhado sob a forma de transparencies; 

- Atraves da leitura do assunto como surgiu o dia da crianga, sera feita 

uma dinamica da seguinte forma: Dentro do assunto debatido sera feitas 

perguntas que passara por cada aluno, em que, em forma de uma couve ficara 

passando por cada aluno e ao passar a musica o aluno que ficou com a couve 

na mao desenrola a pergunta e responde; 

- Expor na sa la cartazes, onde estarao escritos os direitos da crianca. 

• Recursos: 

Lapis, folhas, retroprojetor, cd, aparelho de som e cartazes. 

• Avaliacao: 

Atraves da observacao e a participacao das atividades executadas na 

metodologia. 

Sera feita tambem a avaliacao atraves de uma producao textual. 

• Bibliografia: 

Viva Vida: livro integrado. S a o Paulo. FTD, 2001 (colecao Viva Vida). 
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ANEXO III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Jfio fconZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAANEXO IV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Isso e f e licidade 

Andar sem terror peJa vida 

E sentir o valor de se ter liberdade 

Poder abracar um am i go 

E sentir o calor de uma grande amizade. 

Isso e a felicidade 

Isso e a felicidade 

Sem ter amor nesta vida nao ha (v 

Quern seia feliz de verdade. 

Sentir que se esta sempre perto de Deus 

E nele encontrou a verdade 

Sorrir com a paz de menino a olhar 

Para o Sol que comeca a bri lhar.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j Saber que jamais se perdeu a ilusao 

Saber perdoar com borjdade 

Andar sem temer peia vida 

E sentir o valor de se ter liberdade. 

ism 

i n f o .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 300 m a d & d B h 

fax, ? / q / t * 

UN' VERSIPADE FF^ERAL 

DE CAMPINA GR/ .NDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS - PARAIBA 



ANEXO V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EOMEGA3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J| 

^ < M v izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i , o h r M r . 
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ANEXO VI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TEXTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.•extozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u 

0> l^MJrMCai^SHl© 

Era uma vez um pal hacinho muito alegre. 

Sua carinha era divertida, toda pintada, 

sua roupa folgadona, cblorida e cheia de 

guizos. Parecia mesmo um boneco. 

He era crianca, ainda estava na escola, 

mas ja trabalhava no circo para ajudar sua 

mamae. 

O palhacinho levava aiegria a todos. Sua 

felicidade era fazer felizes as criancas; e tod as 

o amavam. Costumavam chama-lo O 

Palhacinho das Criancas. 

Naquele dia, porem, o palhacinho est ava 

triste, muito triste. Sua mSezinha estava doente. 

Quase na hora do espetaculo, ele beijou 

sua mamae ecorreu para o circo com ocoracao 

amargurado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E o palhacinho chorou. 

Na hora de entrar em cena, ele olhou-se 

no espelho e viu que sua carinha de palhaco 

estava triste, manchada e toda esconida. 

E o bom palhacinho pensou: "As crian-

cas nao vao gostar de mim hoje, com esta cara 

escorrida. Nao tenho aiegria nos olhos nem 

graca no rosto para oferecer"... 

Afinal, entrou no palco. 

Que grande surpresa! 

Foi aplaudido como nunca: a criancada 

batia palmas com entusiasmo. 

Ti que as criancas compreenderam a triste-

za do palhacinho e isto fez com que ele esque-

cesse, por alguns momentos, toda sua amargura. 

As criancas nao notaram as tintas desbota-

das de seu rosto. nematristezadeseusollios, mas 

somente sentirdm a bondade de seu coracao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Barbara V. de Carvalho. 
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ANEXO VI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

frscreva o norne da aurora da histdria e da prir;:-

%alpersonagem. 

3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3Descreva  como era o palhacinho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» • • ^ - ^ • v . . .. 0quepensouopalhacinho? 

J Que idade tinha o palhacinho? 

5 Por que o menino trabalhava no circo?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^—aLJ. 

3 — 

| Por que naquele dia o palhacinho nao podia ficai Quai foi a grande surpresa do paJkWio? 
3 alegre? 

15 Por que sua carinha de palhaco estava triste. 

? manchadaetodaescorrida?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c u i ^ 

- m s r . .
 3 y r r - ; • fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^^UD ________ 

3 
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